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RESUMO 

TAKEDA, M. Transfer Princing: 0 lmpacto da Tributa~ao no Brasil sobre os 
Efeitos dos Pre~os de Transferemcia nas Opera~oes de lmporta~ao e 
Exporta~ao de Bens e Servi~os com Pessoas Vinculadas. 

Para manter a competitividade empresarial, as companhias tern desenvolvido 
estrategias corporativas dirigidas a maximizac,;:ao dos recursos e a melhoria da 
rentabilidade do capital investido. Um planejamento tributario e de grande 
importancia para qualquer empresa, e uma polftica de prec,;:os de transferencia que 
melhor se adapte as estruturas da companhia e um aspecto chave na busca da 
eficacia organizacional. 0 trabalho tern inicio com uma abordagem sobre o hist6rico 
do Impasto de Renda no Brasil, incluindo o princfpio da tributac,;:ao de Renda, 
Legislac,;:ao do Prec,;:o de Transferencia e outras medidas relativas ao Impasto de 
Renda, Comercio lnternacional e Regulamentac,;:ao e Tributac,;:ao. Destaca-se a 
importancia da formac,;:ao dos prec,;:os de transferencia e planejamento tributario e 
financeiro. Os objetivos especfficos foram abordados pela tecnica de pesquisa 
documental ex-post-facto e a pesquisa bibliografica para embasamento e 
sustentac,;:ao legal e fiscal dos metodos de apurac,;:ao do Prec,;:o de Transferencia. No 
presente trabalho e apresentado OS principais aspectos da legislac,;:ao do Prec,;:o de 
Transferencia. Para a empresa, objeto de estudo, foram efetuados os calculos 
utilizando 0 metoda PRL-Produc,;:ao para evidenciar OS efeitos tributarios. Os ajustes 
necessarios, se utilizado o metoda PRL estao demonstrados no formulario da 
Declarac,;:ao do Impasto de Rende Pessoa Juridica. Nas considerac,;:oes finais e 
ressaltado que a maioria das empresas esta aplicando o metoda PRL oferecendo ao 
fisco urn valor a adicionar muito elevado e esta sendo recomendado a aplicac,;:ao do 
metoda PIC. 

Palavras-chave: Prec,;:os de Transferencia, transac,;:oes intercompanhias, 
importac,;:ao e exportac,;:ao. 
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1. INTRODUCAO 

A legislagao tributaria brasileira (Lei 9.430/96) sabre os Prec;;os de Transferencia 

representa urn marco importante na evoluc;;ao em direc;;ao a internacionalizac;;ao ou 

globalizac;;ao dos resultados das empresas multinacionais que atuam no Brasil, 

buscando tributar neste pais parte desses rendimentos. Para tanto, a legislagao 

brasileira exige que os contribuintes demonstrem, nas operag6es de importac;;ao ou 

exportac;;ao praticadas com a matriz, uma filial ou subsidiaria localizada no exterior, que 

o prec;;o praticado seja o prec;;o de mercado. Com isso, objetiva-se evitar o 

subfaturamento ou superfaturamento nessas operac;;oes. Os metodos de demonstrac;;ao 

do prec;;o de transferencia serao adotados conforme a legislac;;ao de cada Pais. Cabe ao 

contribuinte comprovar que o prec;;o por ele efetuado esta em conformidade com o 

prec;;o de mercado, ou o prec;;o praticado com urn terceiro nao relacionado. A legislagao 

sabre Prec;;os de Transferencia e aplicavel nas operag6es de importac;;ao e exportac;;ao 

de bens, servic;;os e direitos sabre os emprestimos nao registrados no Banco Central do 

Brasil, das pessoas fisicas e juridicas brasileiras com pessoas a elas vinculadas 

localizadas no exterior e tern o objetivo de evitar que essas pessoas, atraves dos 

prec;;os das operag6es internacionais determinem qual seria o melhor Iugar para abrigar 

os seus Iueras. 

0 controle dos chamados Prec;;os de Transferencia ou Transfer Pricing entrou em 

vigor no Brasil a partir de 01/01/1997, com a publicac;;ao da Lei n° 9.430, de 27/11/96. 

As disposig6es legais introduzidas no Brasil par essa Lei vern no contexte de 

uma economia globalizada, assegurar o necessaria amparo legal para que a Secretaria 
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da Receita Federal possa exercer o efetivo centrale e exigir o impasto sabre os Pre<;:os 

de Transferencia. Com efeito, assim se encontra exarado na Exposi<;:ao de Motives, do 

Ministro da Fazenda que antecedeu a edi<;:ao da Lei n° 9.430, de 27/12/96: 

12. As normas contidas nos arts. 18 a 24 representam significative 
avanc;o das legislac;ao nacional face ao ingente processo de globalizac;ao, 
experimentado pelas economias contemporaneas. No caso especffico, 
em conformidade com regras adotadas nos paises integrantes da OCDE, 
sao propostas normas que possibilitam o controle dos denominados 
"Prec;os de Transferemcia" de forma a evitar a pn3tica, lesiva aos 
interesses nacionais, de transferencias de resultados para o exterior, 
mediante a manipulac;ao dos prec;os pactuados nas importac;oes ou 
exportac;6es de bens, servic;os ou direitos, em operac;6es com pessoas 
vinculadas, residente ou domiciliadas no exterior. 

As regras para os pre<;:os de transferencia em consenso entre os palses da 

OCDE sao baseadas no principia dos pre<;:os "de mercado", conhecido como arm's 

lengh price. Este principia implica que os pre<;:os praticados entre as companhias 

interligadas devem ser fixados como ocorrencia se as companhias fossem 

independentes, ou seja, nao fizessem parte do mesmo grupo econ6mico. No Brasil, as 

disposi<;:oes da Lei n° 9.430/96, regulamentadas pelas lnstru<;:ao Normativa 38/97, 

estabelecem regras bastantes inflexlveis para determina<;:ao dos pre<;:os de 

transferencia, o que tern causado discussoes entre contribuintes e o Fisco, ja que urn 

metoda de parametriza<;:ao de pre<;:o selecionado pelo contribuinte, as vezes nao e 

aceito pelo Fisco. 

Diante das disposi<;:6es acima, pretende-se aplicar o metoda PRL na apura<;:ao do Pre<;:o 

de Transferencia da empresa, pais, segundo Sergio llfdio Duarte, (informative Tributario 

n° 7/2004 da Deloitte) 

0 PRL tem sido, sem duvida, o metoda mais utilizado para determinac;ao 
dos prec;os parametres nas importac;6es de bens de pessoas "vinculadas" 
ou nao, desde que sediadas nos denominados paraisos fiscais, pelo fato 
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de que para a aplicac;ao deste metoda todas as informac;6es (relativas as 
importac;oes) estao disponiveis na empresa, enquanto que para a 
aplicac;ao de outros metodos nem sempre e possivel a obtenc;ao das 
informac;6es necessarias as suas utilizac;6es. 

e busca-se verificar o impacto dos tributes na apura9ao dos Pre9os de Transferencia, 

impacto este refletido no valor adicional a pagar do Impasto de Renda e Contribui9ao 

Social 

Considerando que o tema sobre os Pre9os de Transferencia vern merecendo 

destaque nos estudos tributaries e verificando a necessidade das empresas apurarem 

estes pre9os, esta pesquisa sera de grande valia para as pessoas ffsicas e jurfdicas 

que estao obrigados pela legisla9ao brasileira a observancia das regras de Pre9o de 

Transferencia. 

Percebe-se esta necessidade de apura9ao e adequa9ao desses pre9os nao s6 

no Brasil como tambem nos outros paises, conforme pesquisa publicada por Ernest 

Young: 

Empresas multinacionais acreditam que a chance de estarem sujeitas a 
auditoria de Prec;o de Transferencia esta crescendo porque mais e mais 
os paises estao adotando a legislac;ao de Prec;o de Transferencia; 
aqueles que ja tern legislac;ao estao aumentando seus esforc;os de 
aplicac;ao. Alem disso, as auditorias tornarao mais desafiadores porque, 
de acordo com os participantes da pesquisa, as autoridades Fiscais estao 
mais sofisticadas. A autoridade fiscal reforc;ou esta observac;ao, como 
muitos paises indicaram que eles estao investindo mais em treinamento e 
encorajando seus examinadores usarem todas as ferramentas de 
auditoria disponiveis. (www.ey.com /global. artigo: pesquisa Transfer 
pricing 2003 Global Survey, acessado em 13/06/05, 22:00hs) 

Nesta mesma publica9ao: 

Devido ao crescimento do detalhamento dos verificac;6es das politicas do 
Prec;o de Transferencia, e essencial para uma empresa multinacional 
rever o impacto de qualquer mudanc;a de neg6cio no seu perfil de risco. 
Em muitos casas, isto realc;ara as necessidades das multinacionais de 
remodelar os elementos chaves de suas polfticas de Prec;o de 
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Transferemcia. (www.ey.com /global. artigo: pesquisa Transfer pricing 
2003 Global Survey, acessado em 13/06/05, 22:00hs) 

0 objetivo deste trabalho e o de revisar a legislac;ao brasileira sabre a tributac;ao 

do Prec;o de Transferencia, da seguinte maneira: 

a) Apresentar os principais aspectos da legislac;ao do Prec;o de Transferencia 

para identificar o metoda de apurac;ao a ser aplicada na empresa. 

b) Apurar o Prec;o de Transferencia para verificar os efeitos tributaries desses 

prec;os. 

Ap6s apurac;ao do prec;o de Transferencia e analisados os efeitos tributaries, se 

houverem, serao apresentados e discutidos os ajustes necessaries: 

a) na declarac;ao do Impasto de Renda do corrente ana, 

b) nos prec;os atuais praticados, 

c) nos prec;os futures, 

d) nas retificac;oes das declarac;oes dos anos anteriores. 

e) na agilizac;ao dos calculos, preparac;ao e definic;ao dos papeis de 

trabalho/planilhas do corrente ana e anos vindouros. 
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2. FUNDAMENT ACAO TEORICA 

0 Prego de Transferemcia foi criado para controlar os custos das importagoes ou 

das receitas de exportagoes, nas operagoes com empresas vinculadas ou quando uma 

das partes esta sediada em paraiso fiscal. 0 significado do termo "prego de 

transferencia" segundo a SRF: 

0 termo "pre«;:o de transferencia" tem sido utilizado para identificar os 
controles a que estao sujeitas as opera«;:6es comerciais ou financeiras 
realizadas entre partes relacionadas, sediadas em diferentes jurisdi«;:6es 
tributarias, ou quando uma das partes esta sediada em paraiso fiscal. Em 
razao das circunstancias peculiares existentes nas opera«;:6es realizadas 
entre essas pessoas, o pre«;:o praticado nessas opera«;:6es pode ser 
artificialmente estipulado e, conseqOentemente, divergir do pre«;:o de 
mercado negociado par empresas independentes, em condi«;:6es 
analogas - pre«;:o com base no principia arm's length. 
(www.receita.fazenda.gov.br/PerResp2004/per802- acessado em: 2 
2/09/04) 

Este controle visa basicamente diminuir ou dar aos 6rgaos fiscalizadores o 

controle de operagao que possam ser caracterizadas como superfaturadas quando de 

importagoes, ou subfaturadas quando de exportagao. 

Engloba entao a determinagao do impasto de renda e da contribuigao social 

sabre o Iuera liquido. (Lei 9.430/96, arts. 18, 19, 22, 24 e 28; e IN SRF n° 243, de 2002) 

Estao obrigados pela legislagao brasileira a observancia das regras de pregos de 

transferencia, conforme SRF: 

a) as pessoas fisicas ou juridicas residentes ou domiciliadas no Brasil 
que praticarem opera«;:6es com pessoas fisicas ou juridicas, residentes 
ou domiciliadas no exterior, consideradas vinculadas, mesmo que par 
intermedio de interposta pessoa. 
b) as pessoas fisicas ou juridicas residentes ou domiciliadas no Brasil 
que realizem opera«;:6es com qualquer pessoa fisica ou juridica, ainda 
que nao vinculada, residente ou domiciliada em pais que nao tribute a 
renda ou que a tribute a aliquota inferior a 20% (vinte par cento), ou 
cuja legisla«;:ao interna oponha sigilo relative a composi«;:ao societaria 
de pessoas jurfdicas ou a sua titularidade. 
(www. receita. fazenda. gov. br/PerResp2004/per804-acessado em: 
22/09/2004) 
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Sera considerada vinculada a pessoa jurfdica domiciliada no Brasil: 

a) a matriz desta, quando domiciliada no exterior; 
b) a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior; 
c) a pessoa flsica ou jurfdica, residents ou domiciliada no exterior, cuja 

participa<;ao societaria no seu capital social a caracterize como sua 
controladora ou coligada, na forma definida nos §§ 1Q e 2Q, art. 243 da 
Lei nQ 6.404, de 1976; 

d) a pessoa jurfdica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa 
domiciliada no Brasil estiverem sob controle societario ou 
administrative comum ou quando pelo menos 10% (dez por cento) do 
capital social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa ffsica ou 
jurfdica; 

e) a pessoa ffsica ou jurfdica, residente ou domiciliada no exterior, em 
rela<;ao a qual a pessoa jurfdica domiciliada no Brasil goze de 
exclusividade, como agente, distribuidora ou concessionaria, para a 
compra e venda de bens, servi<;os ou direitos. 
(Lei nQ 9.430, de 1996, art. 23; e IN SRF nQ 243, de 2002, art. 2Q) 

2.1. 0 SURGIMENTO MUNDIAL DO IMPOSTO DE RENDA 

0 surgimento do Impasto de Renda no mundo nao tern um perfodo exato de 

registro, de toda forma, ha quem sustente que ja em Roma e Atenas existia o Impasto 

de Renda ; outros afirmam que o referido tribute surgiu em Florenga sob o nome de 

Decima Scalata . 

De toda sorte, ha um consenso com relagao a hist6ria moderna do Impasto de 

Renda que teve infcio na Gra- Bretanha. Henry Tilbery nos ensina que esse impasto, 

surgido no seculo XVIII, teve diversas formas de imposigao sabre a renda consumida, 

ou seja, sabre a posse de carruagens, cava los, im6veis, rel6gios ... 0 saudoso professor 

diz ainda que o Impasto de Renda em sua acepgao classica surgiu especificamente em 

1799, sendo que a sua instituigao foi proferida por Willim Pitt para contribuir no 

financiamento da guerra contra a Franga. Com o passar do tempo tornou-se um 
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impasto definitivo com o nome de Income Tax. Destarte, faz-se mister relatar que o 

Impasto de Renda, ap6s seu surgimento, passou por 3 (tres) grandes fases, quais 

sejam: de infcio ele foi institufdo como impasto de guerra, logo depois, passou a ser 

institufdo em perfodos de dificuldades financeiras e com o tempo passou a ser urn 

impasto permanente. 

No Brasil, segundo Augusto Olympia Viveiros de Castro , antes ainda do Imperio, 

no Brasil Colonia, havia urn impasto desse genera, a "decima secular" ou "directa", que 

recafa sobre todos os interesses e rend as, com alfquotas de 1 0% ( dez por cento), 

estando a ela sujeitas todas as pessoas, de qualquer qualidade ou condi<;ao. 

2.2. BREVE HISTORICO DO IMPOSTO NO BRASIL 

0 Impasto Geral sobre a Renda foi institufdo no Brasil em 1922, por meio da lei 

n° 4.625 de 31/12/22 "lei de or<;amento", sendo que o lan<;amento e arrecada<;ao do 

novo tributo deveriam come<;ar no ano de 1924. Destarte, urn ano antes de sua efetiva 

institui<;ao aprovou-se a lei 4. 783, de 31/12/1923 e efetuou-se uma emenda na lei 

4.625/22, ou seja, ficou positivado que os "rendimentos" seriam classificados em quatro 

categorias: 

1° Comercio e Industria 

2° Capitais e Valores Mobiliarios 

3° Salarios Publicos e Particulares e qualquer especie de remunera<;ao 

4° Exercfcio de Profissao nao comercial 
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Com o surgimento do Estado Novo do Governo GetUiio Vargas, fora entao 

promulgada a Constitui9ao de 1934, e a partir desta nova Carta, o lmposto de Renda 

passou a ter status Constitucional e sua competencia impositiva ficou sendo da Uniao. 

A reda9ao introduzida na Constitui9ao de 1934, era a seguinte: 

"Art.6- Compete tambem, privativamente a Uniao: 

I - Decretar imposto: 

c) de renda e proventos de qualquer natureza, excetuada a renda cedular de 

immoveis;" 

Logo ap6s tres anos- veio a tona uma nova Constitui9ao, no ano de 1937, ainda 

no Governo de Getulio Vargas, e a reda9ao do art.6° da Carta de 1934 teve uma 

pequena mudan9a. 

"Art.20 - E da Competencia privativa da Uniao: 

I - Decretar imposto: 

c) de renda e proventos de qualquer natureza." 

No passar dos anos, o lmposto de Renda - por meio de diversas altera96es 

impostas pela lei e muitas vezes por outros instrumentos nao tao formais, ou seja, por 

Decretos, etc, passou a ser o tributo que mais receita trazia para a Uniao, sendo que 

por volta do ano de 1943 sua arrecada9ao atingiu a fa9anha de 35% da receita 

tributaria do Governo Federal. 
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Com o fim da ditadura de Vargas, sob novo governo "agora democratico" foi 

promulgada uma nova Constituic;ao Federal, ou seja, a Carta de 1946, e a redac;ao 

relativa ao Impasto de Renda ficou da seguinte forma: 

Art.15- Compete a Uniao decretar impasto sobre: 

IV- renda e proventos de qualquer natureza 

§3° A Uniao podera tributar a renda das obrigac;oes da divida publica estadual 

ou municipal e os proventos dos agentes dos Estados e dos Municipios, mas nao 

podera faze-lo em limites superiores aos que fixar para as suas pr6prias obrigac;oes e 

para os proventos dos seus pr6prios agentes. 

Passando os anos, ocorreram inumeras alterac;oes na legislac;ao, ate que em 

1954, foi introduzido na legislac;ao o sistema de desconto na fonte do tributo incidente 

sobre os rendimentos do trabalho assalariado. 

Ap6s vinte a nos de regime democratico veio o golpe militar- que em 24/01/1967 

promulga uma nova Constituic;ao, e o Sistema Tributario passou a ter urn capitulo 

especifico - de sorte que a redac;ao relativa ao Impasto de Renda foi prevista da 

seguinte forma: 

Art.22 - Compete a Uniao decretar impastos sobre: 

IV - rendas e proventos de qualquer natureza, salvo ajuda de custo e diaria 

pagas pelos cofres publicos. 

No passar de apenas do is a nos, veio a Emend a Constitucional n°1 /1969 que 

alterou o texto Constitucional de forma substancial, e a redac;ao passou a ser: 
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Constituigao de 1967, emendada pela Emenda n°1/1969. e demais Emendas ate 

a numero 27. 

Art.21. Compete a Uniao lnstituir Impasto sabre: 

IV - renda e proventos de qualquer natureza, salvo ajuda de custo e diarias 

pagas pelos cofres publicos na forma da lei. 

Verifica-se que na redagao da Emenda n°1/69 relativa ao texto originario 

percebe-se que as ajudas de custos e diarias pagas pelos cofres publicos para 

"deputados, jufzes, agentes publicos etc; nao estavam gravadas pelo Impasto de 

Renda, nos termos da lei. Essa previsao trouxe uma brecha para muitos 'principalmente 

deputados, funcionarios publicos, etc' nao pagarem o referido impasto. Trazendo as 

cifras para os dias atuais, o cidadao ganhava por exemplo R$6.000,00. S6 que o valor 

considerado salario era de R$1.000,00, como ajuda de custo tinha-se R$3.000,00 e 

como ajuda de diaria recebia R$2.000,00. Sendo assim, muitos fugiam da exagao. 

Criaram-se no Brasil dais tipos de cidadao, qual seja, aqueles que pagavam Impasto de 

Renda, e aqueles que nao pagavam Impasto de Renda. 

Destarte, a Carta de 1988- promulgada em 05/10/1988- acabou com tudo isso, 

ou seja, a Constituigao Federal de 1988 trouxe novidades relativas ao Impasto de 

Renda, 

Art.153-Compete a Uniao instituir impastos sabre: 
Ill - renda e proventos de qualquer natureza;§ 2°- 0 impasto previsto no 
inciso Ill: 
I - sera informado pelos criterios da generalidade, da universalidade e da 
progressividade, na forma da lei; 
II - nao incidira, nos termos e limites fixados em lei, sabre rendimentos 
provenientes de aposentadoria e pensao, pagos pela previdemcia social 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, a pessoa 
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com idade superior a sessenta e cinco anos, cuja renda total seja 
constitufda, exclusivamente, de rendimentos do trabalho. 
(I nciso II revogado pelo art. 17 da Emenda Constitucional n° 20 de 15 de 
Dezembro de 1998.) 

Analisando o supratranscrito dispositive constitucional, percebemos com hialina 

clareza - relevante inovac;ao nas linhas da nova Carta polltica, qual seja: a Carta 

Republicana outorgou competencia impositiva a Uniao para instituir Impasto sobre a 

Renda e Proventos de Qualquer Natureza, de sorte que - a referida imposic;ao devera 

ser informada pelos criterios da Genera/idade, Universalidade, e Progressividade na 

forma da lei. 

lsso significa que o Impasto de Renda devera incidir sobre todas as especies de 

rendas e proventos de qualquer natureza (generalidade), auferidas por todas as 

pessoas - observados os limites da propria competencia tributaria (universalidade) e 

que, quanta maior o acrescimo de patrimonio, maior devera ser a alfquota aplicavel 

(progressividade). 

De toda sorte, ressaltamos que o constituinte originario exigiu que o legislador 

ordinaria, ao exercer a sua competencia tributaria atinente ao Impasto sobre a Renda, 

tribute as rendas e os proventos de qualquer natureza de forma geral e nao seletiva, 

isto e, sem qualquer diferenciac;ao entre as especies de renda ou proventos, em 

decorrencia da origem, natureza ou destino. 

No mesmo sentido, prescreve a Carta Magna que todas as pessoas, fisicas ou 

jurfdicas, devem contribuir para os cofres publicos a titulo de Impasto de Renda, ou 

seja, que a tributac;ao deve abarcar, em geral, todos aqueles que auferiram renda ou 

proventos de qualquer natureza. 
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Por fim, determina o constituinte que a tributac;ao do lmposto Sobre a Renda se 

fac;a de forma progressiva, vale dizer, quanto maior a renda, maior a alfquota do 

imposto. 

Destarte, a relevancia destes principios no conceito de renda, pode-se dizer que 

o princfpio da generalidade, o lmposto de Renda deve incidir sobre todas as rendas 

auferidas pelos contribuintes no perfodo-base, ou seja, entrelac;ando-se no criterio 

material da Regra Matriz do lmposto de Renda; respeitado igualmente o principio da 

capacidade contributiva (mfnimo vital) e excetuados os casos de isenc;ao, os quais 

devem ser devidamente justificados em face dos princfpios constitucionais, ja que o 

princfpio geral e 0 da universalidade. 

0 princfpio da universalidade (art.153, §2°, I) decorre do princfpio da isonomia. 

Na verdade, ele nao e mais do que uma aplicac;ao desse princfpio ao lmposto de 

Renda. Significa simplesmente que o lmposto de Renda deve incidir e ser cobrado, 

tanto quanto possfvel, de todas as pessoas. 0 princfpio da universalidade encontra-se 

no criterio pessoal da Regra Matriz da lncidencia Tributaria. 

0 princfpio da progressividade (art.153, §2°, 1), no entanto, tambem e uma 

decorrencia do princfpio da isonomia. Esta, porem relacionado com os princfpios da 

capacidade contributiva e da pessoalidade. Esse princfpio determina a existencia de 

diversas alfquotas para o lmposto Sobre a Renda, de acordo com a faixa de renda do 

contribuinte. Assim o valor a ser pago a titulo de lmposto de Renda oscilara nao 

somente com a variac;ao da base de calculo, mas tambem com a variac;ao da aliquota; 

neste caso a correlac;ao se faz com o criterio quantitativa da Regra Matriz da lncidencia 
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Tributaria, ou seja, quanta maior a renda do contribuinte, maior sera a base de calculo 

do tributo e, igualmente, maior sera a aliquota sobre ela incidente. 

2.2.1. Principia da Tributa~ao da Renda no Brasil 

Ate 1995, a tributa<;ao brasileira ocorria com base em criterios territoriais, isto e, 

a legisla<;ao s6 alcan<;ava aquelas empresas que estivessem efetivamente presentes 

no territ6rio nacional. Essa era uma pratica considerada obsoleta pelos paises 

desenvolvidos, que ja adotavam a tributa<;ao em bases mundiais (worldwide taxation). 

A Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, supriu uma das grandes lacunas 

existentes na legisla<;ao brasileira e instituiu o regime de tributa<;ao em bases 

universais, iniciando o processo de adequa<;ao do impasto de renda brasileiro ao 

aumento e a diversifica<;ao das transa<;6es entre residentes e nao-residentes no Pais. 

Dessa forma, a lei determinou que os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos 

no exterior fossem computados na determina<;ao do lucro real das pessoas jurfdicas 

domiciliadas no Pais, podendo a pessoa juridica compensar o impasto pago, no 

exterior, sobre esses resultados, ate o limite do impasto de renda incidente no Brasil 

sobre os referidos Iueras, rendimentos e ganhos de capital. 

Persistia, contudo, a nao incidencia da Contribui<;ao Social sobre o Lucro Liquido 

(CSLL) nos resultados obtidos no exterior. A partir de 1° de outubro de 1999, essa 

assimetria foi eliminada pela obrigatoriedade de inclusao, na base de calculo daquela 

contribui<;ao, dos Iueras, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior. 
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E preciso deixar claro que essa pratica tern por objetivo basico evitar que haja 

transferemcia de resultados do Pais para o exterior com a clara intenc;ao de nao pagar o 

imposto no Brasil. A medida gera efeitos reais para aquelas empresas que operam em 

paises de tributac;ao favorecida ou que tributem a renda em niveis inferiores ao 

brasileiro. Nesse caso, assegura-se que a empresa pagara o imposto no mesmo nfvel 

daquelas que se encontram em territ6rio nacional. 

2.2.2 A Legislacao de Precos de Transferencia no Brasil 

Em 1996, a SRF verificou a necessidade de que os atos legais sobre distribuic;ao 

disfar<;ada de lucros fossem considerados nas opera<;6es internacionais. lniciou-se, 

entao, urn trabalho visando a elaborac;ao de uma legislac;ao sobre prec;os de 

transferencia. 0 trabalho baseou-se nos modelos adotados pela OCDE e na legislac;ao 

americana. No entanto, a legislac;ao brasileira nao se limitou a copiar esses modelos, 

sendo desenvolvida especialmente para facilitar o controle das operac;oes na realidade 

jurfdico-tributaria brasileira. 

Alem de disciplinar as operac;oes de importac;oes e exportac;oes, a lei tambem 

fixou limite de dedutibilidade para os valores relatives a juros pagos ou creditados a 

pessoas vinculadas, decorrentes de contratos nao registrados no Banco Central do 

Brasil (Bacen). Estabeleceu, inclusive, valor minimo de receita financeira a ser tributada 

na pessoa juridica mutuante domiciliada no Brasil, que realizar contrato de mutuo com 

pessoa vinculada domiciliada no exterior. 0 Brasil adotou os chamados metodos 
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baseados em custo, mas tratou de forma separada as importac;oes e as exportac;6es. 0 

objetivo dos metodos e a apurac;ao de prec;os de referencia, dentro do principia "prec;os 

sem interferencia", para serem comparados com os prec;os praticados pelas empresas 

nas suas operac;6es com pessoas vinculadas. 

2.2.3. Parses Considerados Paralsos Fiscais para a Legisla~ao Tributaria 
Brasileira 

Outra medida de adequac;ao foi a introduc;ao de mecanismos de defesa em 

relac;ao a operac;oes realizadas com paraisos fiscais, bern assim a propria publicac;ao 

de lista contendo os paises que sao considerados paraisos fiscais para a legislac;ao 

tributaria brasileira. 

Como exemplo, cita-se a regra que preve que, as operac;6es realizadas por 

pessoa fisica ou juridica residente ou domiciliada no Brasil com qualquer pessoa fisica 

ou juridica, ainda que nao vinculada, residente ou domiciliada em area com tributac;ao 

favorecida, estao sujeitas as regras relativas aos prec;os de transferencia. 

Ademais, a Lei n° 9.959, de 27 de janeiro de 2000, estipula que, os ganhos em 

balsa de valores e os rendimentos em renda fixa auferidos no Brasil, decorrentes de 

investimento oriundo de paraiso fiscal, estao sujeitos as mesmas normas do impasto de 

renda aplicaveis ao residente no Brasil. Em contrapartida, os ganhos e rendimentos 

auferidos no Brasil resultantes de investimentos originados de paises que tributam a 

renda a alfquota igual ou superior a 20% sao isentos do impasto de renda nas 

operac;oes de balsa e desfrutam de aliquota reduzida - de 15% - nas aplicac;oes de 

renda fixa. 
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Par ultimo, os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos ou 

remetidos, par fonte situada no Pals, a pessoa ffsica ou jurfdica residente no exterior, 

estao sujeitos a incidencia do impasto de renda na fonte, como regra geral, a alfquota 

de 15%. Quando o beneficiario for residente ou domiciliado em parafso fiscal, a aliquota 

e de 25%. 

Pela IN SRF n° 188/2002, sao declarados pafses ou dependencias com 

tributagao favorecida as seguintes jurisdigoes: 

-Andorra 
-Anguilla 
- Antigua e Barbuda 
- Antilhas Holandesas 
-Aruba 
-Bahrein 
-Barbados 
-Belize 
- Campione D' ltalia 
- Chipre 
- Cingapura 
- Comunidades das Bahamas 
-Djibouti 
-Dominica 
- Emirados Arabes Unidos 
- Federagao de Sao Crist6vao e Nevis 
-Gibraltar 
-Granada 
-Hong Kong 
- llha da Madeira 
-llha de Man 
- llha Niue 
- llhas Bermudas 
- llhas Cayman 
- llhas Cook 
llhas do Canal (Aiderney, Guernsey, 
Jersey e Sark) 

- llhas Marshall 
- llhas Mauricio 
- llhas Montserrat 
- llhas Turks e Caicos 
- llhas Virgens Americanas 
- llhas Virgens Britanicas 
- Lebuan 
- Ubano 
-Liberia 
- Liechtenstein 
-Macau 
- Maldivas 
-Malta 
-Monaco 
-Nauru 
-Panama 
- Republica da Costa Rica 
- Samoa Americana 
- Samoa Ocidental 
-San Marino 
- Santa Lucia 
- Sao Vicente e Granadinas 
-Seychelles 
- Sultanato de Oma 
-Tonga 
-Vanuatu 

-Luxemburgo (no que respeita as 
sociedades Holding regidas, na legislagao 
luxemburguesa, pela lei de 31/07/1929) 
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Segundo comentario no Boletim 47/2003 pagina 12 da lOB 

"A questao que se discute e se esta listagem e exaustiva ou meramente 
exemplificativa, tendo em vista que a finalidade dos citados atos 
normativos foi listar jurisdigoes que se enquadram na definigao legal de 
pais com tributagao favorecida (art. 24 da Lei n° 9.430/96, incorporado ao 
art. 245 do RIR/99), e forgoso concluir que referida lista e apenas 
exemplificativa, pois qualquer pais que nao tribute a renda ou que a 
tribute a aliquota maxima inferior a 20% e legalmente considerado como 
de tributagao favorecida ("paraiso fiscal"), independentemente de constar 
ou nao da lista da Receita Federal. Em contrapartida, todo pais que, 
embora incluido na mencionada lista, passe a tributar a renda a aliquota 
igual ou superior a 20% deixa de ser considerado "paraiso fiscal". 

Toda via de acordo com a decisao n° 143/2000 (publicada no DOU de 
14/09/2000) da Superintend€mcia Regional da Receita Federal da sa 
Regiao Fiscal (Sao Paulo), consideram-se paises ou dependencias com 
tributagao favorecida apenas aqueles arrolados pela Receita Federal, ou 
seja, de acordo com essa decisao fiscal, a lista em questao tem carater 
exaustivo, importando destacar que: 
embora essa decisao tenha objetivado esclarecer o alcance do 
tratamento fiscal favorecido para rendimentos de aplicagoes financeiras 
auferidos no Brasil por investidor estrangeiro, do qual nao se beneficia 
investimento oriundo de "paraiso fiscal" (art. 7° da Lei n° 9.959/2000, § 2° 
do art. 16 da MP n° 1.990/2000, atual MP n° 2.189-49/2001, e § 1° do art. 
29 da MP n° 1.991/2000, atual MP n° 2.158-35/2001) ela pode ser 
considerada extensiva tambem as regras sobre pregos de transferencia, 
posto que os dispositivos das MPs citadas, que excluem do regime fiscal 
diferenciado investimento oriundo de pais com tributagao favorecida, 
conceituam esses de forma identica a do art. 24 da Lei n° 9.430/96, que 
conceitua pais com tributagao favorecida para efeito de aplicagao das 
normas sobre pregos de transferencia." 

2.2.4. Outras Medidas Relativas ao IRPJ - Redu~ao das Aliquotas. 

Tambem nao ha como deixar de mencionar medidas como a redu<;ao das 

aliquotas do IRPJ (de 25% para 15% na aliquota basica e de 18% e 12% para uma 

(mica ali quota adicional de 1 0%) - de modo que se tornassem compatfveis com os 

nfveis internacionais de tributa<;ao -, o tim da indexa<;ao e da corre<;ao monetaria para 

fins tributaries, e a busca da neutralidade da incidencia tributaria nos mercados de 

renda fixa e variavel, dentre outras. 



2.3. 0 COMERCIO INTERNACIONAL- VANTAGENS ABSOLUTAS OBTIDAS 
ATRAVES DE INOVACAO, PRODUTIVIDADE E EFICIENCIA PRODUTIVA 

18 

A teoria convencional sabre comercio internacional dedica pouca atenc;ao a 

defasagem tecnol6gica entre os pafses, privilegiando o princfpio das vantagens 

comparativas baseado na dotac;ao relativa dos fatores de produc;ao. Ja a recente 

literatura, que aborda as defasagens tecnol6gicas e as mudanc;as tecnicas, tern 

defendido a ideia de urn comercio internacional motivado pela possibilidade de 

obtenc;ao de Iueras extras no mercado internacional, conferidos pelo monop61io de 

certas inovac;oes. Em decorremcia, as vantagens absolutas no comercio internacional 

obtidas atraves de atributos como inovac;ao, produtividade e eficiencia produtiva 

ganharam destaque explicative para os padr6es das trocas internacionais, em 

detrimento das variaveis convencionais de comercio exterior: prec;os dos produtos e 

taxa de cambia. 

Vantagens comparativas e absolutas nao sao, contudo, conceitos 

essencialmente excludentes. 0 rigor analftico para o entendimento do padrao de trocas 

internacionais parece sugerir a busca pelas empresas/pafses de vantagens absolutas 

no mercado internacional, motivada pela obtenc;ao de rendas extras derivadas do 

monop61io das inovac;oes. Ja o processo de difusao internacional de novas tecnicas e 

novas produtos, ao erodir as vantagens absolutas ajustando prec;os e custos, cria 

sustentabilidade as trocas internacionais, baseando-as em vantagens comparativas. 

A explicac;ao do padrao de trocas internacionais depende, entao, da rapidez com 

que novas produtos e processos de produc;ao sao introduzidos no mercado (revelando 
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as vantagens absolutas) versus a rapidez com que as empresas ajustam os respectivos 

pregos e custos (revelando as vantagens comparativas). Paises como os Estados 

Unidos, que advogam a necessidade de urn tratado internacional de propriedade 

intelectual e industrial que assegure as patentes e, com elas, rendas decorrentes do 

processo de inovag6es para o pais/empresa inovador, desenvolvem uma estrategia de 

comercio internacional pautado em vantagens absolutas. Outros paises, como o Japao 

ate o inicio dos anos 80, entenderam que o comercio internacional estava assentado 

em vantagens comparativas, a julgar pelas vantagens que obtem em termos de custo e 

qualidade na produgao dos muitos produtos originalmente desenvolvidos em outros 

paises. 

Quais OS elementos te6riCOS que determinam 0 padrao de trocas internacionais e 

uma questao que esta, portanto, para ser determinada empiricamente. A dificuldade 

reside em se integrar os aspectos macroeconomicos que a teoria de comercio 

internacional evoca com o enfoque microeconomico proprio das teorias de inovagao e 

progresso tecnico. Como assinalou Dosi (1984), retrospectivamente, com respeito ao 

estudo referido: 

"We suggest the complementary use of evolutionary models (a Ia Nelson
Winter) on international scala, and crosscountry tests on determinants of 
relative trade performance industry level. .. one directy test on international 
level - the role technology, labour cost and some structure of supply 
variables in shaping international competitiveness. The set of functions 
relations and interactions of an international evolutionary model (in the 
spirit of the Nelson-Winter approach) represent the microfoundation of a 
competitive dinamic... the microbiology of international competitiveness 
must be coupled with synthetic model, capable of capturing the overal 
results of process of innovation, imitation, oligopolist rivalry, 
concentration, international investment, etc" (DOSI, 1984 p 244). 

No julgamento dos resultados de alguns estudos, a discussao empirica da 

introdugao de novas processes e produtos versus ajustamento de pregos e custos 
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depende essencialmente do modo como se opera a transferencia tecnol6gica; da 

assimilagao e aperfeigoamento tecnol6gico nos paises seguidores da inovagao original 

[de caracterfsticas tecnol6gicas sublinhadas pela competigao entre empresas nos 

mercados; internacionais imperfeitos As interfaces entre estes aspectos acabaram por 

respaldar a sugestao de Dosi: privilegiar os enfoques setoriais nas analises de comercio 

internacional. Diversos estudos perseguiram esta abordagem, comparando I 

confrontando setores industriais localizados em paises diferentes, destacando, assim, o 

conteudo tecnol6gico dos produtos exportados/importados. 

No ambito das teorias sabre subdesenvolvimento/desenvolvimento econ6mico, a 

inovagao como fator explicative dos diferentes graus de desenvolvimento entre pafses 

foi orientada pela ideia de "acesso a tecnologia" concebida nos paises desenvolvidos, 

com solugoes decorrentes para as implicagoes no nivel de emprego e capacitagao 

tecnol6gica nos paises para os quais a tecnologia original se transfere. Como 

evidenciou Tigre, P. (1984, p 89), o termo transferencia de tecnologia expressa 

diferentes significados, que vao desde a aquisigao pura e simples ate a obtengao de 

tecnologia para ser assimilada/aperfeigoada para a concepgao estrategica de 

autonomia tecnol6gica (Mytelka, L, (1978 p 19). Katz, J. (1976 p 75) nao s6 destacou a 

relevancia te6rica desta linha de estudos, como foi urn dos primeiros te6ricos a sugerir a 

importancia do comercio exterior como variavel resultante das operagoes que se 

estabelecem no tecido industrial dos paises latino-americanos decorrentes dos 

processes de transferencia de tecnologia: 

... a industrializa<;ao em alguns pafses da America Latina... foi 
implementada atraves da 
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importac;ao de plantas e desenhos industriais origin ados (nos/para) ... 
mercados dos paises desenvolvidos e portanto, a capacidade tecnol6gica 
nao pode ser subestimada, tendo em vista o espetacular crescimento das 
exportac;oes de produtos industrializados da America Latina, nos anos 70. 
Mytelka, L (1978 pg. 19). 

Concordante com Michalet, neste particular, Porter, M. (1993, p 13) refor<;ou a 

ideia de se concentrar esforc;os na criac;ao de urn novo paradigma de comercio 

internacional: "Uma teoria que nao atribui urn papel a estrategia das empresas, como a 

melhoria da tecnologia ou a diferenciac;ao de produtos, deixa (a empresa) quase que 

sem outro recurso que nao seja a tentativa de influenciar a poHtica governamental". 

Apesar do notavel desenvolvimento te6rico observado nas vertentes apresentadas, 

explicativas do padrao de comercio internacional, nao se tern ainda uma comprovac;ao 

com respeito aos seus determinantes. Gonc;alves (1990, p 15), afirmou que "there is no 

general theory of international trade in the sense that the explanatory power of any 

given theory is limited to specific products, industries, and contries" 

Esse fato se reflete na poHtica de comercio exterior pelo menos em alguns 

paises da America Latina como Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela de 

modo recorrente: urn comercio internacional pautado em vantagens comparativas 

favorece a formulac;ao de uma politica de distorc;ao de prec;os voltada para maior 

participac;ao no mercado externo, como se observou nos ultimos 30 anos. Por outro 

!ado; urn comercio motivado por vantagens absolutas, centrado nas empresas, exigiria 

uma importancia favoravel a func;ao P&D. 
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2.3.1. 0 Equiibrio lnternacional - Vantagem Comparativa 

Stuart Mill, em "Princfpios de Economia Politica" (1848), foi o primeiro te6rico a 

ampliar o modelo de Ricardo, com a preocupagao de incluir a demanda como suporte 

explicative do mercado internacional. Ele introduziu a nogao de que a renda real 

destinada a cada bern e invariavel. 

Variag6es na taxa de cambia para limites restritos alteram menos as diferengas 

entre faixas salariais e mais o nivel absolute da distribuigao de renda destinada aos 

salaries reais, podendo, no entanto, no curta prazo alterar o ingresso de divisas como 

reflexo das elasticidades prego de demanda e oferta das exportagoes."a oferta cria sua 

propria procura" garantia teoricamente a possibilidade de convergencia dos pregos e 

custos para urn equilfbrio economico internacional. 

Denis, H esclarece esse ponto: 

"Para que a lei de Mill tenha um significado preciso nao basta realmente 
somente admitir que os custos de produ<;ao sao independentes das 
trocas efetuadas; e necessaria, ainda, supor que as demandas dos bens 
em cada pais sao tambem independentes das trocas. Trata-se, 
evidentemente, de uma hip6tese que restringe seriamente o alcance da 
lei, dado que, na propria medida em que um pais retira vantagem do 
comercio com o estrangeiro, e normalmente necessaria admitir que os 
rendimentos dos individuos aumentem par este fato, e que nao pode 
deixar de modificar a procura dos diferentes bens" (DENIS, H, 1878,pg. 
587). 

Fica evidente que se, por urn lado, esta circularidade (a renda depende apenas 

dos pregos refletidos pela estrutura de custos e esta pela renda) garante que a 

demanda dos paises individualizados possa ficar ausente sustentando urn equilibria 

economico, par outro lado, implica em uma abstragao das propriedades daquela 

demanda (ausente), que impede sua aplicabilidade pratico-te6rica ao comercio 
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internacional. Assim, se a teoria das vantagens comparativas convencionais aplicada 

ao comercio internacional garante a prevah~ncia da ideia de equilibria internacional, ela 

negligencia a possibilidade de alteragoes tecnicas modeladas pelos nfveis e perfis de 

demanda. Vale dizer, se duas "coisas" (prego relative domestico e razoes de custo 

entre produgoes) sao iguais a uma terceira (pregos internacionais), pela aplicagao 

imediata da lei de Say ao mercado internacional, elas sao iguais entre si. 

As variagoes absolutas nos custos podem, contudo, implicar em alteragoes 

substantivas no ordenamento das vantagens comparativas. Desde que relaxada a 

hip6tese de custos constantes, quando se empreende o comercio internacional, o 

pagamento a certos fatores de produgao utilizaveis na elaboragao das mercadorias 

exportadas pode aumentar, devido ao aumento na procura total desses insumos. Essa 

argumentagao parece confirmar alguns estudos empfricos. 0 equilibria econ6mico e 

alcangavel no modele de vantagens comparativas, simplesmente porque a quantidade 

total dos bens oferecidos corresponde a soma total das demandas dos pafses. 

Somente este fato garantiria o equilibria, mas, como se nao bastasse, a renda e 

identica ao valor da produgao, que par sua vez e calculada por urn sistema de pregos 

determinado tao somente pelas estruturas de custos. Na verdade este e urn dilema 

constante em todos os estudos voltados para o enfoque do equilibria econ6mico. A 

solugao que tern sido utilizada com certa freqUencia nesses casas considera custos 

constantes para as produgoes. 

Quando se empreende o comercio internacional, sao estabelecidas para os 

pafses novas razoes de custo que irao convergir, igualando-se aos custos 

internacionais. Assim, a medida que a produgao varia com o comercio internacional, os 
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valores relatives dos fatores nela usados tambem se alteram. Podem, portanto, nao 

guardar correspondencia com as fungoes de demanda dos paises envolvidos no 

comercio. 

De qualquer modo, esses modelos contem uma inconsistencia 16gica: se as 

vantagens comparativas existem e porque as produtividades do trabalho sao diferentes 

entre os paises. Entretanto, os limites tecnicos de urn pais podem nao corresponder 

aos de outre, para determinadas produc;oes. Nesses casas nao se aplica a lei de Say 

para o mercado internacional. 

Ao mesmo tempo que esses aspectos foram ganhando sentido, a noc;ao de 

equilibria economico internacional foi enfraquecendo. Os modelos nao apresentavam 

unicidade nem convergencia convincente sob as caracteristicas de demanda. Assim, a 

utilidade que a noc;ao de equilibria teria para as politicas externas foi gradativamente 

negligenciada e as posic;oes antagonicas entre os paises onde a prevalencia do 

mercado interne se sobrepoe a qualquer norma internacional foi favorecida. Ganhou 

destaque a ideia de que os efeitos conjuntos dos diferentes graus de acumulac;ao de 

capital explicariam com mais propriedade as diferenc;as nas rendas per capita e nas 

respectivas distribuic;oes de renda do que simplesmente os efeitos do livre comercio 

sabre os prec;os relatives. 

Essas ideias tiveram grande influencia na formulac;ao das politicas economicas: 

se para o equilibria do comercio internacional as garantias sao poucas, as razoes para 

o desenvolvimento dos mercados nacionais, ao contrario, sao muitas. Este sentimento 

fortaleceu as recomendac;oes politicas que advogaram processes de industrializac;ao 

calcados na substituic;ao de importac;oes nos paises nao industrializados. 
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Para desfrutar dos beneficios do comercio internacional, o pafs deveria adequar 

sua estrutura de prec;os, de modo a corresponder a estrutura industrial previamente 

eleita como adequada e entabular o comercio exterior atraente a esta condic;ao. 

Pelo menos tres fatores influenciaram a formulac;ao do conceito de vantagem 

comparativa revelada: a) a ambiguidade no comercio internacional envolvendo mais de 

dois pafses, para expressar a orientac;ao dos fluxos comerciais atraves das vantagens 

comparativas, b) a ausencia de diferenciac;ao com respeito a demanda dos pafses e c) 

a necessidade de se resgatar a importancia normativa do conceito das vantagens 

comparativas para questoes relacionadas ao crescimento economico. 

A mensurac;ao dos indicadores de vantagens comparativas reveladas 

representou a possibilidade de se incluir o comercio exterior na estrategia de 

crescimento economico, calcada em setores industriais especfficos. lmplica reconhecer, 

nao obstante, que as vantagens comparativas reveladas se fundamentam na dotac;ao 

dos fatores produtivos. Porem, a realocac;ao dos fatores pode produzir alterac;6es nas 

vantagens comparativas originais. Desse modo, operam-se transformac;oes bastante 

peculiares, que dao urn conceito dinamico a variaveis supostamente estaticas, como 

parece ser o caso do calculo das vantagens comparativas reveladas. 

. Os resultados apresentados mostraram que os ajustamentos nos custos e 

prec;os da teoria das vantagens comparativas nao conseguiam explicar muitos dos 

movimentos comerciais, pelo menos os ocorridos no perfodo posterior aos anos 50. Sao 

estudos conclusivos, porem, para referenda-los no perfodo anterior. Mesmo nao 

confirmando as expectativas de funcionamento do mercado internacional para a 
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segunda metade deste seculo, eles permitiram esclarecer tanto o que havia de errado 

na teoria das vantagens comparativas quanta o que dela se deveria resgatar. 

De fato, desenvolvimentos te6ricos posteriores indicaram como principal razao 

para aqueles resultados o fato de que as condigoes de custos ja nao constituiam mais o 

fator preponderante para explicar as trocas internacionais. 

2.3.2. Vantagens Comparativas na America Latina 

No inicio dos anos 80 surgiu uma nova linha interpretativa, cujos objetos de 

analise foram as condigoes objetivas dos paises da America Latina na absorc;ao da 

tecnologia. Em 1982, Katz, J., um dos primeiros mentores dessa linha de pesquisa, 

afirmou: 

Ao contrario do que ocorre nas sociedades maduras, grande parte do 
processo de modernizac;:ao e mudanc;:a tecnica que atualmente se 
observa em pafses como Argentina, Brasil, Mexico e outros, constitui um 
fenomeno de natureza imitativa dos avanc;:os registrados varies anos 
antes no ambito das comunidades de maier progresso relative. Com 
freqOencia isto implica a transferencia de desenhos de produtos e ou 
processes produtivos do exterior para todo o espectro industrial, que 
sendo conseqOencia de transac;:oes realizadas em mercados imperfeitos 
acaba por configurar uma situac;:ao de dependencia tecnol6gica/social 
que difere, de forma muito significativa, da interdependencia tecnol6gica 
freqoentemente observavel entre pafses avanc;:ados. 

Essa premissa permitiu avanc;os te6ricos consideraveis. Primeiro, os produtos 

industriais exportados pelos paises em desenvolvimento nao sao nitidamente 

padronizados. Embora a teoria do ciclo do produto (nascimento - maturac;ao -

padronizac;ao), possa sugerir que os produtos industriais exportados pelos paises em 

desenvolvimento sejam padronizados, Katz, J. (1982) e Guimaraes, E. P. (1983) 
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reconheceram para a Argentina e Brasil, respectivamente, que muitos dos produtos 

exportados na decada de 70 possufam caracterfsticas tecnol6gicas pr6prias, 

representando, portanto, tecnologia substancialmente modificada em rela<;ao aos 

produtos originais. De fato, as caracterrsticas do mercado domestico, inova<;5es 

marginais criadas pelo pessoal de nrvel tecnico e flexibilidade manufatureira de medias 

e pequenas empresas sao algumas das razoes apontadas pelos autores do sucesso 

comercial externo em mercados supostamente de produtos padronizados. 

Grande parte da expansao das exporta<;5es industriais de varies parses latino

americanos, a partir dos anos 70, foi influenciada par avan<;os tecnol6gicos que 

modificaram as vantagens comparativas desses parses em rela<;ao aos parses 

desenvolvidos. Esse fenomeno e not6rio nos ramos industriais com sinais claros de 

estancamento relative da fronteira tecnol6gica internacional. 

As conclusoes de varies estudos referendaram o argumento de que as empresas 

exportadoras seriam as mais aptas a contribuir para o processo de moderniza<;ao 

industrial, uma vez que a amplitude de seu ambiente concorrencial e maior do que o 

das empresas nao exportadoras. No mercado externo a empresa toma conhecimento 

de novas tecnicas produtivas, reconhece caracterrsticas diferentes nos produtos 

concorrentes e descobre novas prefen3ncias e utilidades para seus produtos, em fun<;ao 

das diferen<;as na demanda. Assim, grande parte da competitividade embutida nos 

produtos exportados e resultante da tecnologia importada que foi modificada/adaptada 

as caracterfsticas dos mercados dos parses hospedeiros. Katz, J. (1982) argumentou 

que o processo de transferencia de conhecimentos e tecnologias para os parses em 

desenvolvimento nao e, entretanto, necessariamente uniforme ou homogeneo. Ele 
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evolui em ciclos correlates com a capacidade precipua de determinado pais absorver, 

perpetuar e modificar os conhecimentos eventualmente transferiveis, o que sugere 

polfticas diferenciadas correspondentes a cada ciclo. Alias, essa e uma questao 

recorrente na literatura. 

Duas ordens de fatores devem ser introduzidas nessa argumenta<;ao para 

qualificar normativamente a questao da competitividade internacional. A primeira diz 

respeito ao fato de que a transferencia de conhecimento e de novas tecnologias que 

resultam em mudan<;a tecnica, embora necessaria para dar competitividade a empresa, 

nao e suficiente per se, do ponto de vista macroecon6mico. 

Sua importancia para o pais esta relacionada com a comercializa<;ao do novo know

how tecnico (difusao tecnol6gica), cujo sucesso depende (a) da capta<;ao das 

necessidades da sociedade, (b) da aten<;ao dispensada ao marketing e a publicidade, 

(c) da intera<;ao tecnica do novo conhecimento sujeita as condi<;6es e circunstancias do 

mercado interno, e (d) da utiliza<;ao da assistencia tecnico-cientifica de outros paises 

quando necessaria. 

A segunda ordem de fatores diz respeito a evidencia de que as empresas 

exportadoras seriam as mais aptas a contribuir para o processo de moderniza<;ao 

industrial. A morfologia de mercado interno pode, em alguns casas, contribuir 

igualmente para o aumento da competitividade internacional dos produtos nacionais. 

Essa parece ter sido a op<;ao poHtica feita pelo Japao e par alguns NIC's (Newly 

Industrializing Countries) asiaticos, numa perspectiva de privilegiarem as exporta<;oes 

como elemento integrante e condicionante ativo da estrategia de desenvolvimento 

econ6mico em um contexto de prote<;ao gradual ao mercado interno. 
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2.4. REGULAMENTACAO E TRIBUTACAO DOS LUCROS, RENDIMENTOS E 
GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO EXTERIOR POR PESSOA JURlDICA 
DOMICILIADA NO BRASIL. 

De acordo com a lnstrw;ao Normativa no. 213, de 07/10/2002, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal, e com a Lei n° 9.249, de 1995, os Iueras, rendimentos e 

ganhos de capital auferidos no exterior por pessoa jurldica domiciliada no Brasil 

(apurados por filiais e sucursais da pessoa jurldica domiciliada no Brasil e os 

decorrentes de participagoes societarias, inclusive em controladas e coligadas) estao 

sujeitos a incidencia do impasto de renda das pessoas jurldicas (IRPJ) e da 

contribui<;ao social sabre o Iuera Hquido (CSLL). 

A empresa esta obrigada ao regime de tributagao com base no Iuera real, sendo 

que a allquota do IRPJ e de 25% para Iueras de ate R$ 20.000,00 mensais. A parcela 

do Iuera real que exceder esse valor sujeita-se a incidencia de um adicional de 10%. A 

allquota da CSLL e de 9%. 

Os Iueras obtidos no exterior sao adicionados ao Iuera Hquido, para determina<;ao 

do Iuera real e da base de calculo da CSLL da pessoa jurfdica no Brasil, integralmente, 

quando se tratar de filial ou sucursal, ou praporcionalmente a sua participagao no 

capital social, quando se tratar de controlada ou coligada. 

E. importante mencionar ainda que, na determinagao do Iuera real e da base de 

calculo da CSLL para efeito de tributagao no Brasil, os Iueras sao computados de forma 

individualizada, por filial, sucursal, contralada ou coligada, mesmo que todas as 

entidades estejam localizadas em urn mesmo pals. Outra questao importante e que o 

Governo brasileira leva em conta os valores obtidos antes que sejam descontados os 
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tributes no pafs em que se encontra a empresa. Entretanto, o impasto de renda pago no 

pafs de domicflio da filial, sucursal, controlada ou coligada e o pago relativamente a 

rendimentos e ganhos de capital poderao ser compensados com o que for devido no 

Brasil. 

Os rendimentos e os ganhos de capital, decorrentes de aplicac;oes ou operac;oes 

efetuadas no exterior, integrarao os resultados da pessoa jurfdica domiciliada no Brasil. 

As perdas reconhecidas nesses resultados sao indedutfveis e devem ser adicionadas 

para determinac;ao do lucro real e da base de calculo da CSLL. Alem disso, nao podem 

ser compensados com lucros auferidos no Brasil os prejufzos e perdas decorrentes das 

operac;oes ocorridas no exterior, como prejufzos de filiais, sucursais, controladas ou 

coligadas no exterior, e os prejufzos e as perdas de capital decorrentes de aplicac;oes e 

operac;oes efetuadas no exterior pela propria empresa brasileira, inclusive em relac;ao a 

alienac;ao de filiais e sucursais e de participac;oes societarias em pessoas jurfdicas 

domiciliadas no exterior. Os lucros decorrentes de investimento no exterior avaliado 

pelo custo de aquisic;ao devem ser reconhecidos pela pessoa jurfdica investidora, 

domiciliada no Brasil, quando disponibilizados pela investida domiciliada no exterior, 

mediante pagamento ou credito. 

Ainda no que toea questoes sobre regulamentac;ao, o Banco Central do Brasil 

criou o novo Regulamento do Mercado de Cambio e Capitais lnternacionais (RMCCI), 

expresso na Circular 3280, de 09 de marc;o de 2005. 0 documento apresenta alguns 

aspectos positives e funcionais: 

a) Elimina9ao de restri9ao quanto a valores e limites operacionais de 
remessa para investimentos no exterior, seja via emprestimo direto, 
participa9ao em empresas ou opera96es em mercado financeiro. 
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b) Estabelecimento da obrigatoriedade de as empresas a manterem em 
arquivo documentat;ao referente a operat;ao pelo prazo de 5 anos. 

c) Permissao para que a pessoa ffsica tambem realize investimentos no 
exterior. 

d) ldentificat;ao de casas que necessitam de previa aprovat;ao do Banco 
Central para a safda dos recursos, como investimentos de instituit;oes 
bancarias em novas agencias, participat;ao societaria de bancos em 
outras empresas ou instalat;ao/manutent;ao de escrit6rios no exterior por 
pessoa ffsica/jurfdica. 

e) Liberalizat;ao das remessas a titulo de investimento no exterior, com a 
legalidade da operat;ao recaindo sabre os bancos operantes no mercado 
de cambia, responsaveis. segundo o Banco Central, pela realizat;ao das 
operat;oes de seus clientes em estrito acordo com as normas legais em 
vigor. ( RMCCI, expresso na Circular 3280, de 09 de mart;o de 2005. ) 

Atraves desse regulamento, o Banco Central permite ainda a reaplicagao dos 

recursos provenientes de investimento direto no exterior em outros pafses, inclusive em 

outros ativos, desde que observadas finalidades justificaveis perante o referido banco, 

abrindo espago para urn maior planejamento fiscal e financeiro quanta ao momenta 

ideal para internagao e contabilizagao das receitas pela empresa brasileira. 

0 Regulamento do Mercado de Cambia e Capitais lnternacionais nao consegue 

abranger de forma unificada os procedimentos para investimentos no exterior, o que 

pode inibi e dificultar a agao do empresariadolinvestidor. 0 regulamento faz uma 

abordagem bastante sucinta de todas as operagoes permitidas pelo Banco Central, mas 

nao trata o assunto de forma abrangente, de forma a oferecer ao interessado, em uma 

mesma fonte, informagoes sabre todos passos para a realizagao das operagoes. Dessa 

forma, ao aprofundar sua busca par informagoes, a pessoa ffsica. 
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2.5. IMPORTANCIA DA FORMACAO DOS PRECOS DE TRANSFERENCIA 

A adequada administragao na formagao dos Pregos de Transferencia, para as 

operagoes de importagao e exportagao, entre as pessoas vinculadas, pode reduzir au 

eliminar as ajustes anuais de adigoes ao Iuera para fins de apuragao dos tributes sabre 

as Iueras. 

As empresas utilizando-se do conhecimento dos seus mercados, que sao 

compostos de clientes, fornecedores, mercadorias, bens e servigos, conhecimento que 

se formou com a experiencia adquirida ao Iongo da sua existencia, podem avaliar, e 

devem faze-lo regularmente, as pregos das suas operagoes independentes, em relagao 

ao que e praticado, no pals e no exterior, pelos seus concorrentes, em relagao ao bens, 

mercadorias e servigos, similares, nas mesmas condigoes de pagamento. 

Adotando-se urn dos metodos para calculo dos Pregos de Transferencia nas 

importagoes au exportagoes, para a formagao dos pregos dessas operagoes, a 

empresa tera melhor administragao dos seus efeitos tributaries, podendo planejar 

adequadamente seu fluxo de desembolso de caixa com o pagamento dos impastos 

correspondentes. 

Mantendo-se as Pregos de Transferencia sob controle, alem da melhor 

administragao do fluxo do desembolso com as impastos, a empresa tera como 

beneffcios, principalmente, a possibilidade de fazer seus planejamentos tributaries com 

as operagoes internacionais e, tambem, a simples formalizagao dos calculos realizados 

durante o ano-calendario, reduzindo consideravelmente a utilizagao de urn grande 

contingente de profissionais, necessaries para consolidagao e apuragao dos ajustes ao 
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final do ano-calendario, e a possibilidade de riscos por erros ou omissoes, em razao da 

concentrac;ao dos trabalhos em determinadas epocas. 

Deve ser considerado, ainda, que se os calculos dos prec;os de transfen§ncia 

durante o ano calendario nao forem precisos em relac;ao aos calculos finais, a 

legislac;ao admite uma margem de erro de ate 5%, para mais ou para menos, dentro da 

qual nenhum ajuste ao Iuera deve ser realizado. 
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2.5.1. Formacao de Prec;o de Transferencia nas Empresas lndustriais 

Ainda com o objetivo de formar os prec;os de transferencia, as sociedades devem 

passar por um processo de analise dos seus custos de produc;ao ou de aquisic;ao, os 

quais sao parcelas representativas na formac;ao dos prec;os. Nesse sentido, atenc;ao 

especial deve ser dada em relac;ao a determinados gastos, como por exemplo, o 

overhead, ou seja, os gastos indiretos de fabricac;ao, alguns deles nao identificados 

diretamente com a produc;ao de determinados produtos, que antes eram apropriados 

como custo dos produtos, e que agora poderiam nao compor a parcela de custos, para 

se obter o melhor prec;o de transferencia nas exportac;oes e, conseqOentemente, o 

melhor planejamento tributario financeiro. 

Com relac;ao a definic;ao dos custos de produc;ao, sera importante que as 

Sociedades busquem uma analogia com a definic;ao de custos da Secretaria da 

Receita Federal, IN SRF n° 38/97, na determinac;ao do Metoda do Gusto de Produ<;ao 

mais Luera - CPL, para apurar o prec;o de transferencia das importac;oes. Segundo o 

artigo 108 do c6digo Tributario Nacional, a analogia e aplicavel a esse caso, por 

ausencia de definic;ao expressa de "custos" na legislac;ao sabre prec;os de 

transferencia. 

Entretanto, a secretaria da receita federal preocupou-se em definir os custos de 

produc;ao de mercadorias ou bens e nao apresentou definic;ao de custos para a 

prestac;ao dos servic;os a serem exportados ou importados de pessoas vinculadas. 
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2.5.2. Preco de Transferencia em Companhias Multinacionais 

Em transa<;6es internacionais OS pre<;os de transferencia podem afetar varios 

pagamentos (impasto de renda, royalties, etc), em fun<;ao de diferentes legisla<;6es em 

diferentes paises (ou Estados). Porque as allquotas do impasto de renda variam entre 

os paises, as companhias tern incentivos para estabelecer pre<;os de transferencia que 

aumentam as receitas (eo Iuera) em paises em que o impasto de renda e baixo e que 

aumentem custos (isto e, que diminuem o Iuera) em paises em que o impasto de renda 

e alto. 

Essa utiliza<;ao dos pre<;os de transferencia como instrumento de redu<;ao do 

impasto de renda tornou-se uma questao importante, em campanhas presidenciais 

recentes, nos Estados Unidos. Alguns candidatos alegavam que companhias 

estrangeiras "inflam" os pre<;os pelos quais vendem produtos a suas subsidiarias norte

americanas, para reduzir os Iueras dessas subsidiarias; assim os Estados Unidos 

poderiam arrecadar bilhoes de d61ares adicionais de impasto de renda par ana, se 

essas companhias estrangeiras utilizassem a legisla<;ao norte americana para calcular 

seus pre<;os de transferencia. Muitas companhias estrangeiras contestam essas 

alega<;oes.) 
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2.5.3. Limitac;oes das Normas sobre Prec;os de Transferencia 

As normas sabre Prec;os de Transfen§ncia nao se aplicam as operac;oes de 

importac;ao ou exportac;ao de servic;os correspondentes a royalties e assistencia 

tecnica, cientifica, administrativa ou assemelhada. 

A Lei n° 9.430/96 trata dessas limitac;oes apenas nos casas de importac;oes. 

Entretanto, a IN SRF n° 38/97, no artigo 42, inciso I, estendeu a aplicac;ao dessa 

limitac;ao, tratando-a de forma generica, podendo ser aplicada aos casas de 

importac;oes e exportac;oes. 

Essa interpretac;ao da Receita Federal aumenta o alcance da Lei, mas e benefica 

aos contribuintes. 

Assim, os contribuintes que realizarem exportac;ao de servic;os correspondentes 

a royalties ou assistencia tecnica, cientifica, administrativa ou assemelhada, e nao 

realizarem os ajustes dos Prec;os de Transferencia, em decorrencia da citada IN SRF. 

Nesse caso, poderiam ser exigidos a pagar IRPJ e CSL, par diferenc;a entre o valor da 

operac;ao e o valor minima de venda, para exportac;ao de servic;os, definido pela 

legislac;ao tributaria. 

A possibilidade de os contribuintes serem obrigados a pagar diferenc;as de 

impastos nessas circunstancias e remota, considerando que os atos normativos 

vinculam a atuac;ao dos agentes fiscais a eles subordinados, mas e importante serem 

informados, pais, estando em desacordo com a Lei, o ato administrative e nulo. 
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Entretanto as diferengas dos tributes, se houverem, deverao ser pagas, sem 

qualquer acrescimo, a titulo de juros ou multa, com base no artigo 100 do C6digo 

Tributario Nacional- CTN. 

Deve ser considerado que a legislagao sabre Pregos de Transferencia nao se 

aplica aos servigos correspondentes a royalties, assistencia tecnica, cientifica, 

administrativa ou assemelhada, mas aplica-se normalmente aos demais servigos. 

Outra consideragao que deve ser feita e quanta aos gastos compartilhados, cost 

sharing, para desenvolvimento de produtos ou processes industriais, realizados em 

conjunto com empresas vinculadas no exterior. Nesses casos,deve haver urn abertura 

da composigao dos gastos realizados, os quais devem ser tratados em fungao da sua 

origem e natureza, como segue: 

Mercadorias e servigos adquiridos de terceiros, empresas nao vinculadas devem 

ser considerados pelos seus valores de aquisigao e nao estarao sujeitos as normas 

sabre Pregos de Transferencia. 

Mercadorias e servigos fornecidos par empresas vinculadas - mercadorias e 

servigos, exceto os servigos de assistencia tecnica, cientifica, administrativa ou 

assemelhada e royalties, devem ser considerados com base nos limites impastos pela 

legislagao sabre Pregos de Transferencia. 

Naturalmente que havera dificuldades para determinar os efeitos tributaries da 

legislagao sabre Pregos de Transferencia que devera impactar os resultados no Brasil a 

partir do exercfcio que esses gastos comegarem a ser amortizados. 

E recomendavel que tais diferengas sejam controladas para amortizagao 

proporcional a amortizagao do total da referida despesa. 
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2.5.4. Periodicidade de Apura~ao dos Ajustes dos Pre~os de Transferencia 

A IN SRF n° 38/97 determina, no seu artigo 40, que as verificac;oes dos Prec;os 

de Transferencia serao anuais, exceto nas hip6teses de inicio ou encerramento de 

atividades e de suspeita de fraudes, e devem ser feitas pelas autoridades fiscais no 

exerclcio de fiscalizac;ao. 

Ja a Lei 9.430/96 determina que as medias de prec;os ou custos devem ser 

apuradas no perfodo-base de apurac;ao do impasto de renda e corresponder a todo o 

perfodo. 

Podemos assim concluir que as diferenc;as entre os prec;os praticados nos 

documentos de importac;ao e exportac;ao e os prec;os apurados com base na legislac;ao 

sabre Prec;os de Transferencia devem ser apuradas e adicionadas as bases de calculo 

do IRPJ e da CSL, no encerramento do perfodo-base de apurac;ao de impasto de 

renda, inclusive nos casas de cisao, fusao, incorporac;ao ou encerramento de 

atividades. 

Entretanto, as empresas mais organizados podem apurar os efeitos da legislac;ao 

sabre Prec;os de Transferencia mensalmente, apenas para fins de controle dos seus 

efeitos tributaries, para apurac;ao adequada dos resultados e para avaliac;ao da 

possibilidade e necessidade de realizac;ao do seu planejamento tributario. 

A legislac;ao que trata dos tributes sabre os Iueras concedeu as sociedades a 

opc;ao de apurac;ao desses tributes em periodos trimestrais ou anuais. Neste ultimo 

caso, com pagamentos mensais dos tributes incidentes sabre as bases de calculo 

estimadas, com base no Iuera real efetivamente apurado ate o mes anterior ao do 



39 

recolhimento, ou, ainda, com base no Iuera estimado em rela9ao as receitas auferidas, 

sabre as quais sao aplicados os percentuais definidos em lei, de acordo com a 

atividade da empresa. 

Considerando que a maioria das empresas opta pela apura9ao anual dos tributes 

sabre os Iueras, aquelas que sao mais conservadoras poderao antecipar mensalmente, 

com mais seguran9a as parcelas devidas do impasto sabre a renda e da contribui9ao 

social sabre o Iuera. 

2.5.5. Planejamento Tributario e Financeiro com as Antecipac;oes dos Tributos 
Apurados com Base na Legislac;ao sobre o Prec;o de Transferencia 

As empresas mais organizadas poderao criar retinas de apura9ao mensal dos 

efeitos da legisla9ao sabre Pre9os de Transferencia e realizar seus planejamentos 

tributaries com maior eficiencia, planejando suas provisoes financeiras para pagamento 

dos tributes sabre os Iueras devidos no encerramento do exercicio social. Poderao 

tambem apresentar aos seus acionistas os Iueras apurados mensalmente, sem grandes 

flutua96es ate o mes de dezembro, que normalmente e o mes de encerramento do 

exercicio social. Poderao tambem apresentar ao seus acionistas . os Iueras apurados 

mensalmente, sem grandes flutua96es ate o mes de dezembra, que normalmente e o 

mes de encerramento do exercfcio social, par conta de pravisao de parcela dos tributes 

desconhecida ate aquele mes. 

A decisao de recolher antecipadamente os tributes apurados com base na 

legisla9ao sabre Pre9os de Transferencia, e que sao devidos somente no final do 
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exercicio, deve ser tratada como forma de planejamento financeiro, para a melhor 

utilizagao dos recursos disponiveis, considerando: 

A relagao entre custos e beneficios; 

A taxa de oportunidade para usa dos recursos ou de sua aplicagao financeira; 

0 custo financeiro de emprestimos para a quitagao ou antecipagao dos tributes. 

0 pagamento dos tributes decorrentes dos efeitos da legislagao sabre Pregos de 

Transferencia, juntamente com os saldos dos tributes sabre os Iueras devidos no final 

do periodo-base, nao geram pagamentos de encargos morat6rios. 

Nesse cenario as empresas conservadoras, que optarem pelo pagamento dos 

tributes antecipadamente, sempre incorrerao em custos financeiros adicionais sabre as 

parcelas dos tributes recolhidos desnecessariamente, quando comparadas com as 

empresas que nao recolheram as referidas parcelas. 

2.5.6. Planejamento Tributario e Financeiro com a Adequada Definicao do Preco 
de Transferencia para Evitar Dupla Tributacao 

A inadequada definigao do Prego de Transferemcia pode resultar em dupla 

tributagao da parcela correspondents aos ajustes adicionados na apuragao do Luera 

Real e base de calculo da Contribuigao Social sabre o Luera, ou seja, uma tributagao 

no Brasil e outra no exterior. 

Em alguns casas, pode resultar em duplicidade de tributagao no Brasil, como 

veremos adiante. 
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Par esse motivo, urn adequado acompanhamento dos efeitos da legisla<;ao sabre 

Pre<;os de Transfer€mcia e uma boa administra<;ao tributaria poderao evitar perdas com 

pagamentos desnecessarios de tributes e resultar em grandes economias tributarias. 

0 exemplo trata da duplicidade de tributa<;ao, onde e demonstrado que ocorrera uma 

tributa<;ao no Brasil e outra no exterior sabre os ajustes decorrentes da legisla<;ao de 

Pre<;os de Transferencia. 
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3. METODOLOGIA 

0 trabalho de pesquisa foi executado na empresa Precision Engine Products 

Ltda., localizada na Rua Joao Chede 2713 - Cidade Industrial de Curitiba - Curitiba -

Parana, 

Os objetivos especfficos foram abordados pela tecnica de pesquisa documental 

para o levantamento de dados reais: 

• Operac;oes de importac;ao e exportac;ao 

• Mercadorias importadas e exportadas 

• Tipo e classificac;ao das mercadorias importadas e exportadas 

• Registro de inventario 

• Tipo e classificac;ao das mercadorias produzidas 

• Emprestimos com o exterior 

A pesquisa documental foi efetuada em diferentes etapas: 

1 a etapa: Coleta e identificac;ao de informac;oes - analise do suporte que a 

empresa possui para justificar os prec;os de transferencia e os prec;os efetivamente 

praticados e ajustados. 

23 etapa: Processamento das informac;oes - analise da consistencia das 

informac;oes e apresentac;ao das possfveis inadequac;oes. 

33 etapa: Revisao documental das informac;oes - identificac;ao des documentos 

que suportam os calculos des Prec;os de Transferencia e os efetivos prec;os praticados 
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com pessoas vinculadas. Avaliagao da adequagao dos custos das vendas e dos saldos 

dos estoques. 

4a etapa: Ajustes finais e conclus6es - processamento dos ajustes identificados 

nas etapas anteriores e emissao dos relat6rios finais conclusivos. 

A pesquisa bibliografica foi utilizada para embasamento e sustentagao legal e 

fiscal dos metodos utilizados para apuragao do Prego de Transferencia. 



4. RESULTADOS E DISCUSSAO: 0 ESTUDO DE "CASO" 

4.1. DADOS DA EMPRESA 
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A Precision Engine Products Ltd a. foi constituida no Brasil em 1998 com 100% 

capital estrangeiro, para atender inicialmente urn cliente especifico, atua na montagem 

de componentes para motores- balancins hidraulicos. 

A empresa esta localizada em Curitiba, capital do Estado do Parana, na Rua 

Joao Chede 2713- Cidade Industrial de Curitiba. 

4.1.1. Neg6cio I Atividade da empresa Precision Engine Products Ltda 

A Precision Engine Products Ltda. atua na montagem de balancins hidraulicos 

numa linha de montagem altamente automatizada, utiliza tecnologia que permite testes 

funcional e dimensional em 100% dos produtos fornecidos, centrale de qualidade e 

auditoria final do produto e opera em Just in Time com o cliente. Tern uma equipe 

capacitada e alinhada com os objetivos da empresa que e o de prover produtos de 

qualidade, no prazo e com prego competitive. A empresa possui a Certificagao ISOTS 

16949. 
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4.1.2. Missao I Politica da Qualidade da Empresa Precision Engine Products Ltda 

A Polftica da qualidade da Precision Engine Products Ltda e: 

1. Assegurar urn ambiente no qual os colaboradores possam aumentar 

continuamente a habilidade da empresa de atender ou exceder as exigencias dos 

Clientes. 

2. Os elementos centrais desse esfor9o sao a melhoria continua em uma 

atmosfera de comunica9ao livre e aberta, a elimina9ao dos desperdicios e a preven9ao 

efetiva de defeitos atraves do planejamento, trabalho em equipe e treinamento. 

3. Dedica9ao ao desenvolvimento de produtos e processes utilizando tecnologia 

e projetos avan9ados permitirao que a Precision Engine Products Ltda. forne9a 

lucrativamente componentes para motores com qualidade mundial. 

4.1.3. Estrutura Organizacional do Grupo Stanadyne 

Organograma do Grupo Stanadyne, com destaque para a Filial de Curitiba, 

empresa onde foi efetuado o estudo de caso. 

Na filial de Curitiba devido aos processes semi-automatizados e automatizados, 

atuam 32 operadores de maquinas, 3 tecnicos, 2 engenheiros e 3 administrativos. 

As atividades de suporte sao efetuadas por empresas terceirizadas e da propria 

matriz. 
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Figura 1: Organograma da empresa Precision Engine Products Ltda. 

Fonte: fomecido pela propria empresa. 
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4.2. PRECO PARAMETRO- DEFINICAO 

0 pre<;o parametro e 0 pre<;o apurado por meio dos metodos de pre<;os de 

transferencia constantes da legisla<;ao brasileira que servira de referencia na 

compara<;ao com o pre<;o que foi efetivamente praticado pela empresa. 

Resultando diferen<;a, o contribuinte procedera conforme listado a seguir: 

4.2.1. Pre~o Parametro Apurado pelo Metoda de Exporta~ao 

Quando o pre<;o parametro, apurado pelos metodos de exportac;;ao, for superior 

ao prec;;o praticado na exporta<;ao, significa que o contribuinte reconheceu uma receita a 

menor, portanto a diferenc;;a que exceder ao valor ja apropriado na escriturac;;ao da 

empresa, devera ser adicionada ao lucro llquido, para determina<;ao do lucro real, bern 

como ser computada na determinac;;ao do lucro presumido ou arbitrado e na base de 

calculo da CSLL. 

Ate o ana ealendario de 2001, deve ser adieionada ao Iuera lfquido para 
ealeulo do Iuera da exploragao" (IN SRF nQ 32, de 2001, art. 20). "A partir 
do ana ealendario de 2002, a pareela a ser adieionada ao Iuera da 
exploragao devera ser eomputada no valor das respeetivas reeeitas, 
ineentivadas ou nao. (IN SRF nQ 243, de 2002, art. 21, paragrafo unieo). 

4.2.2. Pre~o Parametro Apurado pelo Metoda de lmporta~ao 

Quando o prec;;o parametro, apurado pelos metodos de importac;;ao for inferior ao 

prec;;o praticado na importac;;ao, significa que o contribuinte reconheceu como custo ou 
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despesa um valor maior que o devido, portanto esta diferenc;a devera ser tributada. Ate 

o a no calendario de 2001, o valor correspondente ao excesso de custo ou despesa, 

computado nos resultados da empresa, deve ser adicionado ao Iuera real e a base de 

calculo da CSLL. (IN SRF nQ 32, de 2001, art. 5Q, inciso 1). 

A partir do ano calendario de 2002, de acordo com o previsto no art. 45 da Lei nQ 

10.637, 2002, e §§ 1Q a 4Q do art. 5Q da IN SRF nQ 243, de 2002, nos casos de apurac;ao 

de excesso de custo de aquisic;ao de bens, direitos e servic;os, importados de empresas 

vinculadas e que seja considerado indedutfvel na determinac;ao do Iuera real e da base 

de calculo da contribuic;ao social sobre o lucro liquido, apurado na forma do art. 18 da 

Lei nQ 9.430, de 1996, a pessoa juridica devera ajustar o excesso de custo, determinado 

por um dos metodos previstos na legislac;ao, no encerramento do periodo de apurac;ao, 

contabilmente, por meio de lanc;amento a debito de conta de resultados acumulados e a 

credito de: 

a) conta do ativo onde foi contabilizada a aquisic;ao dos bens, direitos ou 

servic;os e que permanecerem ali registrados ao final do periodo de apurac;ao; ou 

b) conta propria de custo ou de despesa do periodo de apurac;ao, que registre o 

valor dos bens, direitos ou servic;os, no caso desses ativos ja terem sido baixados 

da conta de ativo que tenha registrado a sua aquisic;ao. 

No caso de bens classificaveis no ativo permanente e que tenham gerado quotas 

de depreciac;ao, amortizac;ao ou exaustao, no ano calendario da importac;ao, o valor do 

excesso de prec;o de aquisic;ao na importac;ao devera ser creditado na conta de ativo 
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em cujas quotas tenham sido debitadas, em contrapartida a conta de resultados 

acumulados. 

Caso a pessoa jurfdica opte por adicionar, na determinac;ao do Iuera real e da 

base de calculo da contribuic;ao social sabre o Iuera liquido, o valor do excesso apurado 

em cada perfodo de apurac;ao somente par ocasiao da realizac;ao par alienac;ao ou 

baixa a qualquer tftulo do bern, direito ou servic;o adquirido, o valor total do excesso 

apurado no perfodo de aquisic;ao devera ser exclufdo do patrimonio liquido, para fins de 

determinac;ao da base de calculo dos juros sabre o capital proprio, de que trata o art. 9Q 

da Lei n2 9.249, de 1995. Nesta hip6tese, a pessoa jurfdica devera registrar o valor total 

do excesso de prec;o de aquisic;ao em sub-conta propria da que registre o valor do bern, 

servic;o ou direito adquirido no exterior. 

As operac;oes abaixo relacionadas estarao sujeitas ao controle de prec;o de 

transferencia, quando realizadas com pessoas fisicas ou juridicas residentes ou 

domiciliadas no exterior, consideradas como vinculadas, inclusive realizadas atraves de 

interposta pessoa, ou ainda que nao vinculadas, mas residentes ou domiciliadas em 

pais ou dependencias consideradas como paraiso fiscal: 

a) as importac;oes de bens, servic;os e direitos; 

b) as exportac;oes de bens, servic;os e direitos; 

c) os juros pagos ou creditados em operac;6es financeiras, quando 

decorrentes de contrato nao registrado no Banco Central do Brasil; 

d) os juros auferidos em operac;oes financeiras, quando decorrentes de contrato 

nao registrado no Banco Central do Brasil; 
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4.3. METODO DE APURACAO DO PRECO PARAMETRO 

Os metodos de apurayaO de preyOS parametres sao metodos determinados em 

lei, com o prop6sito de assegurar que os pre9os considerados para apurar o Iuera real, 

presumido ou arbitrado, e a base de calculo da contribui9ao social sabre o Iuera liquido 

se aproximem, tanto quanta possfvel, dos pre9os de mercado. 

Gada urn dos metodos possui o seu respective ajuste, cujo objetivo e permitir a 

compara9ao entre os pre9os pelos quais sao vendidos/comprados bens, servi9os e 

direitos idemticos ou similares, mesmo quando negociados em condi96es diferentes. 

Assim, o Metoda dos Pre9os lndependentes Comparados (PIC) autoriza ajustes de 

pre9os relacionados, por exemplo, a prazos de pagamento e quantidades negociadas. 

4.3.1. Metodo de Apura~ao do Pre~o Parametro na importa~ao: 

Para apura9ao do pre9o parametro, a importadora podera optar pelo metoda que 

lhe for mais satisfat6rio, dentre os a seguir: 

a) Metoda PIC - Pre9os lndependentes Comparados: trata-se da media aritmetica 

ponderada dos pre9os de bens, servi9os ou direito, identicos ou similares, 

apurados no mercado brasileiro ou de outros pafses, em opera96es de compra e 

venda, em condi96es de pagamento semelhantes. (IN no 243/02- Arts. so a 11 ). 

b) Metoda PRL - Pre9o de Revenda Menos Luera: Trata-se da media aritmetica dos 

pre9os de revenda dos bens e direitos, diminufdos: 

I - Dos descontos incondicionais concedidos; 



II- Dos impastos e contribuic;oes incidentes sabre as vendas; 

Ill- Das comissoes e corretagens pagas; 

IV - De margem de Iuera de: 

1) 20% na hip6tese de revenda de bens (PRL-Revenda); ou 

51 

2) 60% na hip6tese de bens importados aplicados na praduc;ao (PRL

Produc;ao) (IN no 243/02- art. 12). 

c) Metoda CPL - Gusto de Produc;ao Mais Luera: trata-se do custo media de 

produc;ao de bens, servic;os ou direitos, idemticos ou similares, no pais onde 

tiverem sido originariamente praduzidos, acrescido dos impastos e taxas cobrados 

pelo referido pais, na exportac;ao, e de margem de Iuera de 20% calculada sabre o 

custo apurado. (IN no 243/02- Art.13). 

lmporta~ao de Materia Prima: A apurac;ao do prec;o-parametra para comparac;ao com 

o prec;o praticado, quando o bern, servic;o ou direito for importado para praduc;ao de 

outro bern, servic;o ou direito , somente paden~ ser efetuada par um dos metodos a 

seguir: 

a) PIC 

b) PRL-PRODUCAO 

c) CPL 

(IN no 243/02- Art. 4° (§ 1/)) 
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Metodo Escolhido (Procedimento Uniforme): 0 metoda escolhido pela empresa 

devera ser aplicado consistentemente, por bern, servic;o ou direito, durante todo o 

periodo-base de apurac;ao. (IN no 243/02- art. 4° (§ 2°)). 

Depreciacao ou Amortizacao (Metodos Permitidos): A dedutibilidade dos encargos 

de depreciac;ao ou amortizac;ao dos bens e direitos importados, fica limitada ao 

montante calculado com base no prec;o-parametro, apurado par urn dos metodos a 

seguir: 

a) PIC 

b) B) CPL 

c) (IN no 243/02- Art. 4o (§ 3°)) 

Preco-Parametro (custo medio): Para determinac;ao do prec;o-pan3metro, deve se 

apoiar no prec;o media ponderado dos bens, servic;os e direitos, considerando-se as 

quantidades e valores correspondentes a todas as operac;6es de compra praticada 

durante o periodo-base de apurac;ao. (IN no 243/02- Art. 6°) 

Preco Praticado na lmportacao (taxa de cambio): 0 valor expresso em moeda 

estrangeira, na importac;ao de bens, servic;os e direitos sera convertido em reais pela 

taxa de cambia de venda, para a moeda, correspondente ao segundo dia util 

imediatamente anterior ao da ocorrencia dos seguintes fatos: 

I - Do registro da declarac;ao de importac;ao de mercadoria submetida a 

despacho para consume, no caso de bens; 
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II - Do reconhecimento do custo ou despesa correspondente a presta<;ao do 

servi<;o ou a aquisi<;ao do direito, em observancia ao regime de competencia. 

(IN no 321/03- Art. 1 °) 

Prec;o-Parametro (margem de divergencia): Sera considerada satisfat6ria a 

comprova<;ao, nas opera<;6es com empresas vinculadas, quando o pre<;o-parametro, 

divirja, em ate 5%, para mais ou para menos, do pre<;o praticado na importa<;ao. 

Nessa hip6tese, nenhum ajuste sera exigido da empresa, seja no calculo do 

IRPJ, seja na CSLL. (IN no 243/02- Art. 38) 

Ajuste do Excesso de Custo (Procedimento Contabil): A empresa, devera ajustar o 

excesso de custo, contabilmente, em 31.12, por meio de lan<;amento a debito de conta 

de resultados acumulados e a credito de: 

I - conta do ativo onde foi contabilizada a aquisi<;ao dos bens, direitos ou 

servi<;os e que permanecerem ali registrados ao final do periodo de apura<;ao, ou 

II - conta propria de custo ou de despesa do periodo de apura<;ao, que registre o 

valor dos bens, direitos ou servi<;os, no caso desses ativos ja terem sido baixados da 

conta de ativo que tenha registrado a sua aquisi<;ao. (Lei no 10.637/02- art.45) 
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4.3.2. Metoda de Apurac;ao do Prec;o Parametro na exportac;ao: 

As exporta96es ficam sujeitas a observar preyo-parametro, quando o pre9o 

media de Venda dos bens, serviyOS e direitos, for inferior a 90%, do preyO media 

praticado na venda dos mesmos bens, servi9os ou direitos, no mercado brasileiro, 

durante o mesmo perfodo, em condi96es de pagamento semelhantes (safe harbour). 

0 preyO medio sera obtido pela multiplicayaO dos preyOS praticados, pelas 

quantidades relativas a cada opera9ao e os resultados apurados serao somados e 

divididos pela quantidade total, determinando-se assim o preyo media ponderado. (IN 

no 243/02- Art. 14) 

Enquadramento no SAFE HARBOUR: Para enquadramento no limite de 90% , 

somente serao consideradas as opera96es de compra e venda praticadas, no mercado 

brasileiro, entre a empresa e estranhos (entre pessoas nao vinculadas). 

Para efeito de comparayao, o pre9o de venda: 

I - no mercado brasileiro, devera ser considerado lfquido dos descontos 

incondicionais, do ICMS, do ISS, da COFINS, e PIS/PASEP, de outros encargos 

cobrados pelo pioder publico e do frete e seguro, suportados pela empresa vendedora; 

II - nas exporta96es, sera tornado pelo valor depois de diminufdo dos encargos 

de frete e seguro, cujo onus tenha sido da exportadora. (IN no 14 (§ 4°)) 

Dispensa do Calculo de Pre9o-Parametro: 
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a) A empresa que comprovar haver apurado Iuera lfquido antes da csll e do IRPJ, 

decorrente das exportac;oes para empresas vinculadas, em VR equivalente a, no 

minima, 5% do total dessas receitas, poderc~ comprovar a adequac;ao dos prec;os 

praticados nessas exportac;oes, no mesmo periodo-base, exclusivamente com 

documentos relacionados com a propria operac;ao. 

b) A empresa, cuja receita Hquida das exportac;oes, em qualquer ano-calendario, 

nao exceder a 5% do total da receita liquida no mesmo periodo, podera comprovar a 

adequac;ao dos prec;os praticados nessas exportac;oes, no mesmo perfodo, 

exclusivamente com os documentos relacionados com a propria operac;ao. 

A dispensa acima nao implica a aceitac;ao definitiva, a qual podera ser 

impugnada, se inadequada, pela SRF. (IN no 243/02- Arts. 35 a 37 e IN no 321 § 3°) 

c) Prec;o Praticado (Possibilidade de Ajuste nos Prec;os): Os valores dos bens, 

servic;os ou direitos serao ajustados de forma a minimizar os efeitos provocados sabre 

os prec;os a serem comparados, par diferenc;as nas condic;oes de negocio, de natureza 

trsica e de conteudo. (IN no 243/02- Arts. 15 a 18). 

d) Operac;oes fora do SAFE HARBOUR: Verificado que o prec;o de venda e 

inferior ao limite de 90% (safe harbour), as exportac;oes serao determinadas tomando

se par base o valor apurado pelo metoda mais satisfatorio a empresa, dentre os a 

seguir: 

a) Metoda PVEx - Prec;o de Venda nas Exportac;oes: trata-se da media aritmetica 

dos prec;os de venda nas exportac;oes efetuadas pela propria empresa, para outros 

clientes, ou par outra exportadora nacional de bens, servic;os ou direitos, identicos ou 

similares, durante b periodo-base e em condic;oes de pagamento semelhantes. 
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Para apura9ao do PVEx, serao consideradas apenas as vendas para outras 

clientes nao vinculados a empresa no brasil. (IN no 243/02- Art. 23). 

b) Metoda PVA- Pre9o de Venda par Atacado no pais de destine diminuido do 

Iuera: Trata-se da media aritmetica dos pre9os de venda de bens, id€mticos ou 

similares, praticados no mercado atacadista do pais de destine, em condi96es de 

pagamento semelhantes, diminuidos dos tributes incluidos no pre9o , cobrados no 

referido pais, e de margem de Iuera de 15% sabre o pre90 de venda no atacado. 

Sao tributes incluidos no pre9o, o ICMS, ISS, COFINS E PIS/PASEP. (IN no 

243/02- Art. 24). 

c) Metoda PW - Pre9o de Venda a Varejo no pais de destine, diminuido do 

Iuera: trata-se da media aritmetica dos pre9os de venda de bens, identicos ou similares, 

praticados no mercado varejista do pais de destine, em condi96es de pagamento 

semelhantes, diminuido dos tributes incluidos nos pre9os, cobrados no referido pais, e 

de margem de Iuera de 30% sabre o pre9o de venda no varejo. (IN no 243/02- Art. 25) 

d) Metoda CAP - Gusto de Aquisi9ao ou de Pradu9ao mais tributes e Iuera: Trata

se da media aritmetica dos custos de aquisi9ao ou de produ9ao dos bens, servi9os ou 

direitos, exportados, acrescidos dos impastos e contribui96es cobrados no Brasil e de 

margem de Iuera de 15% sabre a soma dos custos mais impastos e contribui96es. (IN 

no 243/02- Art. 26). (IN no 243/02- Arts. 19 a 26) 

Conquista de novos Mercados (tratamento diferenciado): As exporta96es para 

empresa vinculada, com objetivo de conquistar mercado, em outro pais, poderao ser 

efetuadas a pre9os praticados no Brasil, observando condi96es fixadas em plano 
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especifico de exporta9ao, previamente aprovado pela Receita Federal (COSIT). (IN no 

243/02 - Art. 30) 

Pre~o-Parametro (Margem de Divergencia): Sera considerada satisfat6ria a 

comprova9ao, nas opera96es com empresas vinculadas, quando o pre9o-parametro, 

divirja, em ate 5%, para mais ou para menos, do pre9o praticado na exporta9ao. Nessa 

hip6tese, nenhum ajuste sera exigido da empresa, seja no calculo do IRPJ, seja na 

CSLL. (IN no 243/02- Art.38). 

Para juros decorrentes de mutuo, nao registrado no Banco Central do Brasil: taxa 

Libor, para depositos em d61ares dos Estados Unidos da America pelo prazo de seis 

meses, acrescida de tres por cento anuais a titulo de spread, proporcionalizados em 

fun9ao do periodo a que se referirem os juros. 

Custo ou pre9o praticado pela empresa e a media aritmetica ponderada dos 

pre9os pelos quais a empresa efetivamente comprou ou vendeu um determinado 

produto, durante o ano-calendario. Deve ser calculado, obrigatoriamente, produto a 

produto. 

Custo ou preyO media calculado, ou preyO parametro, e a media aritmetica 

ponderada de pre9os praticados em opera96es entre empresas independentes 

coletados e ajustados, conforme metoda definido em lei, escolhido pelo contribuinte. 

Tambem deve ser calculado, produto a produto. 
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0 Brasil nao e pals membra da OCDE. Portanto, os metodos a serem aplicados 

restringem-se aqueles previstos na legislac;ao brasileira. 

Os acordos assinados pelo Brasil para evitar a dupla tributac;ao nao preveem a 

utilizac;ao de metodos de prec;os de transferencia. 

4.4. REGRAS RELATIVAS A PRECO DE TRANSFERENCIA NAS IMPORTACOES E 
EXPORTACOES 

4.4.1. Comprova~ao dos Documentos (Documentos de Prova): 

Alem dos documentos emitidos normalmente pelas empresas, nas operac;oes de 

compra e venda, a comprovac;ao dos prec;os paden~ ser efetuada, tambem, com base 

em: 

I - publicac;oes ou relat6rios oficiais do governo do pals do comprador ou 

vendedor ou declarac;ao da autoridade fiscal desse mesmo pals, quando com ele o 

Brasil mantiver acordo para evitar a tributac;ao ou para intercambio de informac;oes. 

II - pesquisas efetuadas por empresa ou instituic;ao de not6rio conhecimento 

tecnico ou publicac;6es tecnicas, onde se especifique o setor, o perlodo, as empresas 

pesquisadas e a margem encontrada, bern assim identifique, por empresa, os dados 

coletados e trabalhados. (IN no 243/02- Art. 29) 
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4.4.2. Juros Pagos ou Creditados a Pessoa Vinculada (Limitac;ao): 

a) Nos contratos nao registrados no BACEN, os juros pagos ou creditados a 

pessoa vinculada, somente serao dedutlveis, ate o montante que nao exceda ao valor 

calculado com base na taxa Libor, para depositos em d61ares americanos pelo prazo de 

seis meses, acrescida de 3% a titulo de spread, proporcionalizados em fun9ao do 

periodo a que se referir os juros. 

B) Nos contratos registrados no BACEN, serao admitidos os juros determinados 

com base na taxa registrada. (IN no 243/02- Art. 27) 

4.4.3. Paises com Tributac;ao Favorecida (Aplicac;ao Transfer Price): 

As regras relativas a pre9os de transferencia (importa96es, exporta96es e juros), 

aplicam-se tambem, as opera96es efetuadas por PF ou PJ domiciliada no Brasil, com 

qualquer PF ou PJ, ainda que nao vinculada, domiciliada em pais que nao tribute a 

renda ou que a tribute a aliquota maxima inferior a 20%. (IN no 243/02- Art. 39) 

4.5. A NECESSIDADE DA APRESENTACAO DOS CALCULOS POR QUALQUER UM 
DOS METODOS A SER APLICADO 

Com a implanta9ao da Lei n° 9.430, de 27-12-96, regulamentada nos seus arts. 

18 a 24 e disciplinada pela IN n° 243 de 11-11-02, o controle fiscal e contabil dos pre9os 

de transferencia se impoe em fun9ao da necessidade de se evitar a perda de receitas 
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fiscais e evitar a realizagao de operag6es com pregos artificiais, ou seja, deferente de 

pregos reais de mercado. 

Com isto a necessidade de apresentagao dos calculos por qualquer um dos 

metodos a ser aplicado pela empresa, justifica-se tambem pelo processo de fiscalizagao 

que os fiscais da Receita Federal, iniciaram primeiro nas empresas do setor 

Farmaceutico e agora nas empresas do setor Automotivo. Vale lembrar tambem que as 

informag6es sobre operag6es com as empresas vinculadas, interpostas ou mesmo as 

que estao situadas em paises com tributag6es favorecidas e mesmos paraisos fiscais, 

devem ser informadas na Declaragao de lnformagoes da Pessoa Juridica. 

4.5.1.Apura~ao e Prazo de Entrega da Declara~ao de lnforma~oes da Pessoa 
Juridica (DIPJ) 

As pessoas juridicas estao obrigadas a apresentar Declaragao de lnformagoes 

da Pessoa Juridica (DIPJ) no ano calendario subsequente ao da apuragao do imposto. 

A data para entrega da DIPJ e no ultimo dia util do mes de junho, do ano subsequente 

ao termino do exercicio social (01 de janeiro a 31 de dezembro). 

4.5.2. Prazo de Pagamento e Aliquota das Pessoas Juridicas que Optam pela 
Apura~ao do Luera Real 

As pessoas juridicas que optarem pela apuragao do lucro real anual terao que 

pagar, mensalmente, o imposto de renda e a contribuigao social sobre o lucro 
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calculados por estimativa. 0 imposto e a contribui<;ao sobre as opera<;5es do mes terao 

que ser pagos ate o ultimo dia util do mes seguinte. A aliquota do imposto de renda 

continua em 15% e a do adicional em 10%, mas o pagamento do adicional tera que ser 

feito mensalmente sobre a parcela do lucro estimado que exceder R$ 20.000,00. 

0 Lucro Real e o resultado (lucro ou prejufzo) do perfodo de apura<;ao antes de 

computar a provisao para o imposto de renda, ajustado pelas adi<;5es, exclusoes e 

compensa<;oes prescritas ou autorizadas pela legisla<;ao (RIR/99). 

4.5.3. Demonstrac;;ao do Lucro Real - Livro de Apurac;;ao do Lucro Real (LALUR) 

Essa demonstra<;ao tern carater extra-contabil e e efetuada em urn livro especial 

denominado Livro de Apura<;ao do Lucro Real (LALUR). 

Para a apura<;ao do lucro tributavel pelo lmposto de Renda, no regime do lucro 

real, a legisla<;ao desse imposto prescreve normas que nem sempre estao em harmonia 

com os princfpios contabeis cuja observancia e necessaria para a apura<;ao do lucro 

valido para efeitos comerciais e societarios, denominado lucro liquido do exercicio. 

De conformidade com a lei societaria (art. 177 da Lei n° 6.404/76), a escritura<;ao 

da sociedade deve ser feita com obediencia aos preceitos da legisla<;ao comercial e 

desta lei e aos principios de contabilidade geralmente aceitos. Metodos ou criterios 

contabeis diferentes, prescritos pela legisla<;ao tributaria, severn ser observados em 

registros auxiliares, sem modifica<;ao da escritura<;ao mercantil e das demonstrac;oes 

contabeis da sociedade. 
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Para assegurar essa separac;ao entre a escriturac;ao comercial e a fiscal, a lei 

tributaria (art. 8° do Decreto Lei n° 1.598/77, incorporado nos arts 260, Ill, e 262 do 

RIR/99) criou o Livre de Apurac;ao do Lucre Real (LALUR). 

Portanto, a finalidade do Lalur e adequar o lucre apurado na escriturac;ao 

mercantil aos preceitos da legislac;ao tributaria, evitando assim que a apurac;ao de 

resultados e as demonstrac;oes contabeis exigidas pelas legislac;oes comercial e 

societaria sejam distorcidas em virtude da legislac;ao tributaria. 

0 Lalur e composto por duas partes "A" e "B", sendo que: 

4.5.4. Ajustes na Parte "A" do LALUR 

Na parte "A" do Lalur devem ser efetuados: 

I - todos os ajustes do lucro liquido apurado na escriturac;:ao mercantil, necessaries para a 
determinac;:ao do lucro real (adic;:oes prescritas e exclusoes permitidas pela legislac;:ao do lmposto 
de Renda), a saber (arts. 249 e 250 do RIR/99) 

a) Adicoes: 

A legislac;ao do imposto de renda nao admite como dedutivel algumas despesas, 

por tanto o objetivo das adic;oes e evitar que seja computada na base de calculo do 

tribute uma despesa que afete o lucre liquido. 

a.1) de custos, despesas, encargos, perdas, provisoes, participac;oes e quaisquer 

outros valores, deduzidos contabilmente na apurac;ao do resultado, que nao 

sejam dedutiveis para fins de apurac;ao do lucre real; e 
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a.2) de resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores nao 

computados na apuragao do resultado contabil e que, de acordo com a 

legislagao do Impasto de Renda, devem ser computados no Iuera real (transfer 

pricing); 

b) Exclusoes: 

0 objetivo das exclusoes e o de nao computar na base de calculo do imposto, 

receitas que aumentam o Iuera liquido da pessoa jurfdica, mas que a legislagao do 

impasto considera como nao tributaveis. 

b.1) de resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros val ores computados 

contabilmente na apuragao do resultado e que, de acordo com a legislagao do 

lmposto de Renda, nao sao computados no lucro rela; e 

b.2) de valores cuja dedugao seja autorizada pela legislagao do Impasto de 

Renda e que, pela sua natureza, nao tenham sido computados na apuragao do 

resultado; 

II - a transcrigao da demonstragao do lucro real. 

4.5.5. Registros na Parte "B" do LALUR 

Na parte "B" do LALUR devem ser efetuados: 

I - registros de controle dos valores que devam ser computados na apuragao do 

lucro real de perfodos futuros e nao constem da escrituragao mercantil, tais como: 

a) prejufzos fiscais a compensar; 

b) depreciagao acelerada incentivada; 
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c) Iuera inflacionario com tributagao diferida; 

d) parcela das perdas em operagoes nos mercados de renda variavel que 

exceder aos ganhos obtidos nesses mercados no periodo de apura<;ao; 

e) agios e desagios na aquisigao de investimentos permanentes (participagao em 

sociedades coligadas ou controladas) avaliados pela equivalencia patrimonial, que 

tenham sido amortizados contabilmente. 

II- registros de centrale de valores excedentes a serem utilizados no calculo de 

incentives fiscais em periodos de apuragao subseqOentes, tais como os 

dispendios com Programa de Alimentagao do Trabalhador (PAT) e Pragrama de 

Desenvolvimento Tecnol6gico Industrial e Agropecuario (PDTI/PDTA), observando-se 

que esses excedentes poderao ser apraveitados ate o segundo ano calendario 

subseqUente ao da realizagao dos dispendios (arts. 262. IV, 504, I, e 582 do RIR/99) 

Ill - contrales do valor do lmposto de Renda pago no exterior sobre Iueras, 

rendimentos e ganhos de capital, compensavel com o lmposto de Renda devido no 

Brasil em periodos de apura<;ao subseqUentes aqueles em que os Iueras, rendimentos 

e ganhos de capital forem computados na apuragao do lucre real, em virtude de, nesse 

periodo, a pessoa juridica do Brasil nao ter apurado lucre real positive (art. 14, § 16, da 

IN SRF n° 213/2002). 

4.6. PROCEDIMENTO PARA PREENCHIMENTO DA DIPJ PARA INFORMACOES DO 
PRECO DE TRANSFERENCIA 

Conhecidas as informagoes acima e ap6s o preenchimento do LALUR, estas 

informagoes devem ser transcritas para a DIPJ, conforme a seguir: 
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Figura 2: Formuhirio DlPJ- Ficha 01 - Dados Cadastrais e do Representante 

Dedara~ao Ferrament.as , Ajuda 

Com a informagao na ficha 01, onde a empresa informa que tern opera goes com 

Exterior, a DIPJ abre acesso no menu de informagoes a opgao de Prego de 

Transferencia, as quais devem ser preenchidas atraves das seguintes fichas: 



Figura 3: Formulario DIPJ Ficha 38A- Opera~oes com o Exterior- Pessoa Vinculada 

Declara~aD Ferramentas Ajuda. 

lncenlivos 
Pr~osde 

Opera~es com 
opera~es 

Exporta~es 

Exporteviies -
Contra! antes 
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Para o preenchimento das linhas 01 a 31 desta ficha, deve-se consultar no menu 

de "instruqoes de preenchimento" na propria DIPJ, ou acionando a tecla F1 de ajuda. 

A soma das Linhas 01 a 31 da Ficha 38A, deve coincidir com as informac;oes 

colocadas na F icha 41. 



Figura 4: Formulario DIPJ Ficha 41- Opera~oes com Exterior-lmporta~oes (Saida de Divisas) 

Declara~ao Ferramentas Ajuda 

lncer1ivos 

Pr~osde 

Operar;Oes com 
Operar?Jes 

Exporta~oes 

Exporta~6es • 
Contra! antes 
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Figura 5: Formuhirio DIPJ- Ficha 40- Opera~oes como Exterior- Contratantes das Exporta~oes 

De dar a~ao ferr amentas Ajuda 

Preqos de 
Operagjes com 

OperaifSes 
Exporta~oes 

Exporlayiies -
Contra! antes 
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Figura 6: Formulario DIPJ - Ficha 42- Opera~oes com o Exterior- Contratantes das lmporta~oes 

As fichas 40 e 42 sao preenchidas com informac;oes das contratantes das operac;oes, 

tanto de exportac;ao (ficha 40) como das importac;oes (ficha 42). Devem ser colocado, o 

nome, pals, valor e tambem qual a condic;ao da pessoa envolvida na operac;ao, e claro 

todos os valores informados nesta ficha tern que ter o mesmo valor informados nas 

fichas 38 e 39. 
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Figura 7: Formulario DIPJ - Ficha 09A- Demonstra~ao do Lucro Real 

Declara~ao Ferramertas Ajuda 
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Figura 8: Formulario DIPJ- Ficha 17- Calculo da Contribui<rao Social sobre o Lucro Liquido 

Declara~ao Ferramertas Ajuda 

As Fichas 09 e 17 sao para a transcric;ao do calculo das adic;oes e exclusao 

para se obter a base para o calculo do Impasto de Renda e da Contribuic;ao 

Social sobre o Lucro Liquido. 
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4.7. CALCULO DO PRECO DE TRANSFERENCIA PELO METODO PRL (60%) 

Como ja apresentado acima, o metoda do Prec;o de Revenda Menos Luera (PRL 

60%), onde os prec;os de bens, servic;os ou direitos importados, que forem aplicados a 

produc;ao. Nesta hipotese, o prec;o parametro sera apurado excluindo-se o valor 

agregado no Pals e a margem de 60%. 

Na maioria das empresas o Prec;o de Revenda Menos Luera 20% (PRL), e 

aplicado somente para as situac;oes de bens e direitos em operac;oes de venda a varejo 

e no atacado do mesmo bern importado, as empresas que nao sao a ela vinculadas. 

Normalmente, os fornecedores das montadoras, que se instalaram em Curitiba e 

na sua Regiao Metropolitana, importavam os produtos somente para revenda, ou seja, 

para atender aos pedidos das montadoras, durante o perfodo de implantac;ao das linhas 

de produc;ao em suas empresas. 

Apos o inicio da produc;ao, esta empresas iniciaram urn processo de compra de 

materia prima das suas matrizes no exterior, onde cada empresa, como e normal, tern 

sua propria politica de formac;ao de prec;os, mas em alguns casas, o prec;o normalmente 

e definido pela propria montadora, tendo o fornecedor que se adequar com prec;os pre

determinados, mas tambem uma das principais caus~s desta imposic;ao de prec;os, e 

em decorremcia da matriz do fornecedor, ter urn acordo de exclusividade com outras 

fabricas da montadora em outros pafses. 

Talvez este motivo possa ser uma das explicac;oes que a Receita Federal, 

considera que urn componente importado, onde componha urn produto final e nao 
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tenha o seu pre<;o de venda aberto, deve-se defini-lo atraves de sua participa<;ao na 

estrutura do produto, ou seja, se o componente importado representa 10% na 

composi<;ao final, entao entende-se tambem que este componente tem 10% do valor 

final do produto vendido. 

Dados (valores alterados por solicita<;ao da empresa) 

A empresa adquiriu no periodo de 2003, de empresas vinculadas domiciliadas no 

exterior a quantia de 1.000 unidades do produto Componentes do Conjunto Balancim a 

saber: 

a) Em 22/01/2003 adquiriu da empresa vinculada, a quantia de 400 unidades 

pelo valor de US$ 700.000,00 (setecentos mil d61ares) ao valor FOB; 

b) Em 14/08/2003 adquiriu da mesma empresa, a quantia de 600 unidades pelo 

valor de US$ 937.500,00 (novecentos e trinta e sete mil e quinhentos d61ares) ao 

valor FOB; 

c) a taxa de cambia no dia 20/01/2003 e de R$ 3,00 (tres reais); 

d) a taxa de cambia no dia 12/08/2003 e de R$ 3,20 (tres reais e vinte centavos); 

e) 0 valor do custo de frete e seguro e de R$ 100.000,00 na importa<;ao em 

22/01/03; 

f) 0 valor do custo de frete e seguro e de R$ 120.000,00 na importa<;ao em 

14/08/03; 

g) 0 impasto de importa<;ao e de R$ 42.000,00 na importa<;ao em 22/01/03; 

h) 0 impasto de importa<;ao e de R$ 60.000,00 na importa<;ao em 14/08/03; 

i) 0 Gusto total unitario do produto fabricado finale de R$ 7.745,72; 
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j) Impastos incidentes sabre o prec;o de venda e de 9,25°/o para PIS e COFINS e 

de 12% para ICMS; 

k) Nao ha descontos incondicionais; 

I) Tambem nao se aplica neste caso comissao sabre vendas, porque a empresa 

tern urn departamento comercial; 

m) A empresa efetuou durante o ano de 2004, vendas para empresas nao 

vinculadas, sendo para o cliente A urn total de 600 unidades no valor de R$ 

9.000.000,00 e de 400 unidades para o cliente 8 no valor de R$ 6.000.000,00 

I Pre~o Praticado 

Tabela 1: Relacao de Compras dos componentes do conjunto balancim 

Produto : Componentes Conjunto balancim- Compra 

Valor de Frete e Imposto de (=) Custo Quantidade em 
Preyo Unitario 

Data Medio 
Aquisiyao Seguro Importayao Total Unidades 

Ponderado 

22/01/03 2.100.000, 100.000, 42.000, 2.242.000, 400 5.605,00 

14/08/03 3.000.000, 120.000, 60.000, 3.180.000, 600 :.5 ,3 98~89 
~ 

~ · : ; ~; i I : ; 

F!TPflt~· ·· ·· s;too:il00;"'1'220JJ1'~,, ioz.ooo·. ·rs::422'?000."f : ~.,.,l!OO "·····'·l ·· · ~··; ·s:422;1xr , l" 
k~~"~,::~ ~~~-i .. ~- ;~JI: ._:. -·-~~ '~. -~~~,~ .. ~J(:_~--:~-~ ,~-~: ~ t;~~:~c_:~~:~~·~~~L :: ~~"£.·~~~~~~2 --~ ~;;:~:- ~ilt :~~~- .0::;-~, "~~,~~~~iJL~.~~~-l ~i-_2.:~, · ~ ~ :-~i 

, I r • 
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II - Pre~o Parametro 

Tabela 2: Rela~ao de Vendas do Balancim montado 

Produto: Balancim montado- Venda 

Gliente Valor da Venda Quantidade Prego Media das 

Vend as 

A 9.000.000,00 600 15.000,00 

B 6.000.000,00 400 15.000,00 

~:0,>-- :-:motars":'-~ ~~r-~~~a·-s~-orr(fooo · li~F'!:_- ,. <-4-:ooo -,'X-~"~~-;_-::::- · :·0·1;s_,_ooo ~ od· r,:-~ ~-~ ;~ 
[6:::::-, /~~_.._- ->::~~ ~--!--~ .T • :. , :·- , • ~~:;:~~:~~~~;;:,c~-~<·~~:'"'l:L~,--\::_~-:~~"~~ ~-~:~~ <~~::.b;~~~; ...:~-k~,;,·~ ~~~2:,~£-~.::L~~L~iL: lL~r.~~:d11 

(*) Galculo do percentual de participagao do bern: 

Participagao do Bern = Gusto do Produto lmportado x 1 00 = 5.422100 x 100 = 70°k 
Gusto do Produto Final 7.745,72 

Tabela 3: Calculo do Pre~o Parametro 

Media Aritmetica dos Pregos de Venda do Produto 15.000,00 

(-)PIS e GOFINS sabre Vendas = 9,25°k (1.387,50) 

(-) IGMS sabre as Vendas = 12% (1.800,00) 

A (=) Prego Liquido de Venda 11 .812,50 

B (x) Participagao do Bern no Produto 70% 

c (=) Participagao do Bern 8.268,75 

D (x) Margem de Luera = 60°k (4.961 ,25) 

Nota: Neste caso nao se aplica a margem de divergencia, porque mesmo com a 

variagao de 5°k para mais, o valor de Prego de Parametro fica menor que o Prego 

Praticado. 



Ill Valor do Ajuste: 

Tabela 4: Apura~ao do Valor do Ajuste na DIPJ 

Custo Total das lmportac;oes - Prec;o 

Praticado 

Prec;o Parametro 

76 

5.422,00 

(3.307,50) 
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IV Preenchimento na DIPJ o Ajuste do Pre~o de Transferencia 

Figura 9: Forrnulario DIPJ Ficha 38A preenchido- Opera~oes como Exterior- Pessoa Vinculada 
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Figura 10: Formulario DIPJ Ficha 41 preenchido - Pre~o de Transferencia - Opera~oes com 
Exterior-lmporta~oes (Saida de Divisas) 

Declara!;ao Ferrarnentas Ajuda 

ln1orma~oes Gerais 



Figura 11: Formuliuio DIPJ Ficha 42 preenchido- Pre~o de Transferencia- Opera~oes como 
Exterior -Contratantes das lmporta~oes 

Declara~ao Ferramentas Ajuda 

Fte(jOS de 

Operaifies com 
Operaifies 

Exporta~oes 

Exporta~oes -
Contra! antes 
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5. CONSIDERACOES FINAlS 

0 estudo de caso respondeu a pergunta formulada quando da definigao do tema 

abordado, o lmpacto da tributac;ao sabre o prec;o de transferencia. Neste estudo foi 

utilizado o metoda de calculo do PRL (60%}, o qual resultou urn ajuste final do Impasto 

de Renda. 

De fato, a maioria das empresas, esta adotando o PRL 60% (prec;o de revenda 

menos Iuera), ou seja, calculando os valores praticados (importados) com os valores 

parametros (venda), onde sabre o valor liquid a da vend a e aplicado urn redutor de 60%. 

Este percentual e extremamente impraticavel pelas empresas, mas por falta de 

documentos para utilizac;ao de outros metodos, OS quais sao comparatiVOS e dependem 

principalmente de informac;oes da Matriz domiciliada no exterior (no caso de utilizac;ao 

do metoda PIC), as empresas acabam oferecendo para o fisco urn valor a adicionar 

para o Impasto de Renda e Contribuic;ao Social, muito elevado. 

Mas o que eo PIC (prec;os independente praticados); no art. 8° da IN n° 243, de 

11 de Novembro de 2002 nos traz a seguinte determinagao .. 

IN n° 243, de 11 de Novembro de 2002. 
Art. 8°. A determinayao do custo de bens, servic;os e direitos, adquiridos 
no exterior, dedutivel na determinayao do lucro real e da base de calculo 
da CSLL, podera ser efetuada pelo PIC, definido como media aritmetica 
ponderada dos prec;os de bens, servic;os ou direitos, identicos ou 
similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros paises, em 
operac;oes de compra e venda, em condic;oes de pagamento 
semelhantes. 
Paragrafo unico. Por esse metodo, os prec;os dos bens, servic;os ou 
direitos, adquiridos no exterior, de uma empresa vinculada, serao 
comparados com os prec;os de bens, servic;os ou direitos, identicos ou 
similares: 
I - vendidos pela mesma empresa exportadora, a pessoa juridica nao 
vinculadas, residentes ou nao residentes; 
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II - adquiridos pela mesma importadora, de pessoas juridicas nao 
vinculadas, residentes ou nao residentes; 
Ill - em opera<;6es de compra e venda praticada entre outras pessoas 
juridicas nao vinculadas, residentes ou nao residentes. 

Com este trabalho, espera-se dar uma contribuic;ao a diretoria da Precision, 

demonstrando o impacto (ajuste adicional no Impasto de Renda e contribuic;ao Social) 

calculados pelo Metoda PRL inicialmente proposto; e diante do resultado desfavoravel a 

empresa deste metoda para o calculo do Transfer Pricing, apresentac;ao da eficacia do 

outro metoda - metoda PIC, cuja confrontac;ao das faturas comerciais dos prec;os 

praticados pela Matriz no exterior para uma empresa nao vinculada, apresentou uma 

diferenc;a a maior, porem dentro da margem de divergencia definida pela Secretaria da 

Receita Federal, conforme (MATOS, 1999, p122): 

A secretaria da Receita Federal, provavelmente raciocinando em termos 
das dificuldades e complexidade dos calculos que serao necessaries 
para apura<;ao e obten<;ao dos pre<;os medias das experta<;oes e 
importa<;6es, bem como dos Pre<;os de Transferencia para fins de 
compra<;ao de cada bem, servi<;o ou direito, determineu uma margem de 
divergencia, ou seja, uma margem de diferen<;a, um intervale ou uma 
varia<;ao aceitavel. Assim, a Secretaria da Receita Federal definiu essa 
margem de divergencia de 5%, para mais ou para menos, entre o pre<;o 
ajustado, a ser utilizado como pan3metro de apura<;ao do Pre<;e de 
Transferencia, e os pre<;os constantes dos documentos de importa<;ae eu 
exporta<;ao, dentro da qual nenhum ajuste sera exigido da empresa, seja 
no Iuera real e na base de calculo da contribui<;ao social sabre e lucre. 

portanto, a empresa esta dentro das normas do Transfer Pricing, nao necessitando 

efetuar o ajuste resultante do calculo pelo metoda PRL (60%). 

E de suma importancia ressaltar que a inadequada definic;ao do Prec;o de 

Transferencia pode resultar em dupla tributac;ao, uma no Brasil e outra no exterior, ou 

mesmo em duplicidade no Brasil da parcela correspondente aos ajustes adicionais. 
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A Lei 9.430/96 determina que as medias de prec;os ou custos devem ser 

apuradas no perfodo-base de apurac;ao do impasto de renda e corresponder a todo o 

perfodo, porem para fins de controle dos efeitos tributaries, para apurac;ao adequada 

dos resultados e para avaliac;ao da possibilidade e necessidade realizac;ao do 

planejamento tributario e sugerido a apurac;ao dos efeitos do Transfer Pricing 

mensalmente. Urn adequado acompanhamento desta apurac;ao e uma boa 

administrac;ao tributaria poderao evitar perdas com pagamentos desnecessarios de 

tributes e resultar em grandes economias tributarias. 
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7. ANEXOS 



87 

7.1. ANEXO 1-INSTRUCOES NORMATIVAS 
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7.1.1. IN 16, de 16 de fevereiro de 1996, arts. 2° e S0
• 

Art. 2° Na apuragao do valor aduaneiro, qualquer que seja a condigao de entrega da 
mercadoria negociada entre o importador e o exportador, bern como o metodo de 
valoragao utilizado, serao inclufdos os seguintes elementos: 

I - o custo de transporte da mercadoria importada ate o porto ou aeroporto alfandegado 
de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as 
formalidades de entrada no territ6rio aduaneiro; 

II - os gastos relatives a carga, descarga e manuseio, associados ao transporte da 
mercadoria ate a chegada aos locais referidos no inciso anterior; e 

Ill - o custo do seguro da mercadoria durante as operagoes indicadas nos incises 
anteriores. 

§ 1° Quando o transporte for gratuito ou executa do pelo proprio importador, o custo de 
que trata o inciso I deve ser inclufdo no valor aduaneiro, tomando-se por base os custos 
normalmente incorridos, na modalidade de transporte utilizada, para o mesmo percurso. 

§ 2° No caso de mercadoria objeto de remessa postal internacional, sera considerado o 
valor total da tarifa postal ate o local de destine no territ6rio aduaneiro. 

Art. so Na apuragao do valor aduaneiro com base no metodo do valor de transagao 
deverao ser acrescentados ao prego efetivamente pago ou a pagar pela mercadoria 
importada: 

I - os seguintes elementos, na medida que sejam de responsabilidade do importador e 
nao estejam inclufdos no prego efetivamente pago ou a pagar pela mercadoria: 

a. comissoes e corretagens, excetuadas as comissoes de compra; 
b. o custo de recipientes e embalagens consideradas, para fins aduaneiros, 

integradas a mercadoria; e 
c. o custo de embalar, compreendendo os gastos com mao-de-obra e 

materiais; 

II - os royalties e os direitos de licenga relacionados com a mercadoria objeto de 
valoragao, na medida que o comprador deva paga-los, direta ou indiretamente, como 
condigao de venda dessa mercadoria e nao estejam inclufdos no prego efetivamente 
pago ou a pagar; 

Ill - o valor de qualquer parcela do resultado de qualquer revenda, cessao ou utilizagao 
subsequente da mercadoria importada, que reverta direta ou indiretamente ao 
vendedor. 
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§ 1° 0 valor total efetivamente pago ou a pagar compreende todos os pagamentos 
efetuados ou a efetuar, como condigao de venda da mercadoria objeto de valoragao, 
pelo importador ao fornecedor, ou pelo importador a urn terceiro para satisfazer uma 
obrigagao do fornecedor. 

§ 2° Para os efeitos deste artigo: 

I - entende-se por comissao de compra a remuneragao paga ou a pagar pelo 
importador a seu agente pelos servigos que este presta ao representa-lo, no exterior, na 
compra da mercadoria objeto de valoragao; 

II - nao se considera agente de compra o intermediario que atua por conta propria ou 
que detem o direito de propriedade sabre a mercadoria; 

Ill - quando se tratar de agente vinculado ao fornecedor ou a uma pessoa a este 
vinculada, em que pese a existencia de urn contrato de comissao mercantil, somente 
sera considerada comissao de compra a remuneragao recebida pelo agente que atue 
efetivamente por conta do importador, devidamente comprovado, e nao pela do 
fornecedor ou mesmo por sua propria conta. 
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7 .1.2. IN 32, de 30 de marco de 2001 - arts. so 

Art. so Ap6s apurados por urn dos metodos referidos nesta Se<;ao, os pre<;os a serem 
utilizados como parametro, nos casos de importa<;ao de empresas vinculadas, serao 
comparados com os constantes dos documentos de aquisi<;ao: 

I- se o pre<;o praticado na aquisi<;ao pela empresa vinculada, domiciliada no Brasil, for 
superior aquele utilizado como parametro, serao adicionados ao lucro real e a base de 
calculo da CSLL o valor resultante do excesso de custo, computado nos resultados da 
empresa, decorrente da diferen<;a entre os pre<;os comparados; 
II - se inferior, nenhum ajuste, com efeito tributario, podera ser efetuado. 
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7 .1.3. IN 243, de 11 de novembro de 2002 

DOU de 13.11.2002 

Dispoe sobre os prec;os a serem praticados nas operac;oes de compra e de 
venda de bens, servic;os ou direitos efetuadas por pessoa ffsica ou juridica 
residente ou domiciliada no Brasil, com pessoa fisica ou juridica residente 

ou domiciliada no exterior, consideradas vinculadas 
Alterada pel a IN SRF n° 321 I de 14 de abril de 2003. 

0 SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuic;ao que lhe confere o 
inciso Ill do art. 209 do Regimento lnterno da Secretaria da Receita Federal, aprovado 
pela Portaria MF n° 259. de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto nos arts. 
18 a 24 e 28 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no art. 2° da Lei n° 9.959. de 
27 de janeiro de 2000, nos arts. 3° e 4° da Lei n° 10.451, de 10 de maio de 2002, no art. 
46 da Medida Provis6ria n° 66. de 29 de agosto de 2002, e na Portaria MF n° 95, de 30 
de abril de 1997, resolve: 

Art. 1° Para efeito da legislac;ao do impasto de renda e da Contribuic;ao Social sobre o 
Lucro Uquido (CSLL), a dedutibilidade de custos de bens, servic;os e direitos 
importados e o reconhecimento de receitas e rendimentos derivados da exportac;ao, em 
operac;oes praticadas por pessoa ffsica ou juridica residente ou domiciliada no Brasil, 
com pessoa ffsica ou juridica residente ou domiciliada no exterior, consideradas 
vinculadas, sera efetuada de conformidade com o disposto nesta lnstruc;ao Normativa. 

§ 1° Nesta lnstruc;ao Normativa, o termo "residente" sera aplicado em relac;ao a pessoa 
ffsica ou juridica residente ou domiciliada no Brasil e o termo "nao-residente" a pessoa 
fisica ou juridica residente ou domiciliada no exterior. 

§ 2° As disposic;oes relativas ao tratamento tributario nas operac;oes praticadas por 
pessoa juridica domiciliada no Brasil, com pessoa fisica ou juridica residente ou 
domiciliada no exterior, aplicam-se, no que couberem, as operac;oes praticadas por 
pessoa ffsica residente no Brasil com pessoa ffsica ou juridica residente ou domiciliada 
no exterior. 

Pessoas Vinculadas 

Art. 2° Para os fins desta lnstruc;ao Normativa, consideram-se vinculadas a pessoa 
juridica domiciliada no Brasil: 

I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior; 
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II- a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior; 

Ill - a pessoa fisica ou jurfdica, residente ou domiciliada no exterior, cuja participa9ao 
societaria no seu capital social a caracterize como sua controladora ou coligada, na 
forma definida nos§§ 1° e 2° do art. 243 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 

IV - a pessoa jurfdica domiciliada no exterior que seja caracterizada como sua 
controlada ou coligada, na forma definida nos §§ 1° e 2° do art. 243 da Lei n° 6.404, de 
1976; 

V - a pessoa jurfdica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa domiciliada no 
Brasil estiverem sob centrale societario ou administrative comum ou quando pelo 
menos dez per cento do capital social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa 
fisica ou jurfdica; 

VI - a pessoa fisica ou jurfdica, residente ou domiciliada no exterior, que, em conjunto 
com a pessoa jurfdica domiciliada no Brasil, tiverem participa9ao societaria no capital 
social de uma terceira pessoa jurfdica, cuja soma as caracterize como controladoras ou 
coligadas desta, na forma definida nos §§ 1° e 2° do art. 243 da Lei n° 6.404, de 1976; 

VII - a pessoa ffsica ou jurfdica, residente ou domiciliada no exterior, que seja sua 
associada, na forma de cons6rcio ou condomfnio, conforme definido na legisla9ao 
brasileira, em qualquer empreendimento; 

VIII - a pessoa fisica residente no exterior que for parente ou afim ate o terceiro grau, 
conjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores ou de seu s6cio ou acionista 
controlador em participa9ao direta ou indireta; 

IX - a pessoa fisica ou jurfdica, residente ou domiciliada no exterior, que gaze de 
exclusividade, como seu agente, distribuidor ou concessionario, para a compra e venda 
de bens, servi9os ou direitos; 

X - a pessoa fisica ou jurfdica, residente ou domiciliada no exterior, em rela9ao a qual a 
pessoa jurfdica domiciliada no Brasil gaze de exclusividade, como agente, distribuidora 
ou concessionaria, para a compra e venda de bens, servi9os ou direitos. 

§ 1° Para efeito do incise V, considera-se que a empresa domiciliada no Brasil e a 
domiciliada no exterior estao sob centrale: 

I - societario comum, quando uma mesma pessoa ffsica ou jurfdica, independentemente 
da localidade de sua residencia ou domicflio, seja titular de direitos de s6cio em cada 
uma das referidas empresas, que lhe assegurem, de modo permanente, 
preponderancia nas delibera9oes sociais daquelas e o poder de eleger a maioria des 
seus administradores; 
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II- administrative comum, quando: 

a) o cargo de presidente do conselho de administragao ou de diretor-presidente de 
ambas tenha por titular a mesma pessoa;b) o cargo de presidente do conselho de 
administragao de uma e o de diretor-presidente de outra sejam exercidos pela mesma 
pessoa; 

c) uma mesma pessoa exercer cargo de diregao, com poder de decisao, em ambas as 
empresas. 

§ 2° Na hip6tese do incise VII, as empresas serao consideradas vinculadas somente 
durante o periodo de duragao do cons6rcio ou condominia no qual ocorrer a 
associagao. 

§ 3° Para efeito do incise VIII, considera-se companheiro de diretor, s6cio ou acionista 
controlador da empresa domiciliada no Brasil, a pessoa que com ele conviva em carcHer 
conjugal, conforme o disposto na Lei n° 9.278, de 10 de maio de 1996. 

§ 4° Nas hip6teses dos incises IX eX: 

I - a vinculagao somente se aplica em relagao as operagoes com os bens, servigos ou 
direitos para os quais se constatar a exclusividade; 

II -sera considerado distribuidor ou concessionario exclusive, a pessoa fisica ou juridica 
titular desse direito relativamente a uma parte ou a todo o territ6rio do pais, inclusive do 
Brasil; 

Ill - a exclusividade sera constatada por meio de contrato escrito ou, na inexist€mcia 
deste, pela pratica de operagoes comerciais, relacionadas a urn tipo de bern, servigo ou 
direito, efetuadas exclusivamente entre as duas empresas ou exclusivamente par 
intermedio de uma delas. 

§ 5° Aplicam-se, tambem, as normas sabre prego de transfen3ncia as operagoes 
efetuadas pela pessoa juridica domiciliada no Brasil, par meio de interposta pessoa nao 
caracterizada como vinculada, que opere com outra, no exterior, caracterizada como 
vinculada a empresa brasileira. 

§ 6° A existencia de vinculagao, na forma deste artigo, com pessoa ffsica ou juridica, 
residente ou domiciliada no exterior, relativamente as operagoes de compra e venda 
efetuadas durante o ano-calendario, sera comunicada a Secretaria da Receita Federal 
(SRF), por meio da Declaragao de lnformagoes Econ6mico-Fiscais da Pessoa Jurfdica 
(DIPJ). 
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Custos dos Bens, Servi~os e Direitos Adquiridos no Exterior 

Art. 3° Os custos, despesas e encargos relatives a bens, servic;os e direitos, constantes 
dos documentos de importac;ao ou de aquisic;ao, nas operac;oes efetuadas com pessoa 
vinculada, somente serao dedutfveis na determinac;ao do Iuera real e da base de 
calculo da CSLL, ate o valor que nao exceda ao prec;o determinado par urn dos 
metodos de que tratam OS arts. S0 a 13. 

Normas Comuns aos Custos na lmporta~ao 

Art. 4° Para efeito de apurac;ao do prec;o a ser utilizado como parametro, nas 
importac;oes de empresa vinculada, nao-residente, de bens, servic;os ou direitos, a 
pessoa juridica importadora podera optar par qualquer dos metodos de que tratam OS 

arts. so a 13, exceto na hip6tese do§ 1°, independentemente de previa comunicac;ao a 
Secretaria da Receita Federal. 

§ 1° A determinac;ao do prec;o a ser utilizado como parametro, para comparac;ao com o 
constante dos documentos de importac;ao, quando o bern, servic;o ou direito houver sido 
adquirido para emprego, utilizac;ao ou aplicac;ao, pela propria empresa importadora, na 
produc;ao de outre bern, servic;o ou direito, somente sera efetuada com base nos 
metodos de que tratam o art. S0

, a alinea "b" do incise IV do art. 12 eo art.13. 

§ 2° Na hip6tese de utilizac;ao de mais de urn metoda, sera considerado dedutfvel o 
maier valor apurado, devendo o metoda adotado pela empresa ser aplicado, 
consistentemente, par bern, servic;o ou direito, durante todo o periodo de apurac;ao. 

§ 3° A dedutibilidade dos encargos de depreciac;ao, exaustao ou amortizac;ao dos bens 
e direitos fica limitada, em cada periodo de apurac;ao, ao montante calculado com base 
no prec;o determinado par urn dos metodos de que tratam os arts. so a 13, vedada a 
utilizac;ao do metoda de que trata o art. 12, se nao houver revenda. 

§ 4° Para efeito de apurac;ao do prec;o a ser utilizado como parametro, calculado com 
base no metoda de que trata o art. 12, serao integrados ao prec;o praticado na 
importac;ao os valores de transporte e seguro, cujo onus tenha sido da empresa 
importadora, e os de tributes nao recuperaveis, devidos na importac;ao. 

§ 5° Nos prec;os apurados com base nos metodos dos arts. so e 13, os valores referidos 
no § 4° poderao ser adicionados ao custo dos bens adquiridos no exterior desde que 
sejam, da mesma forma, considerados no prec;o praticado, para efeito de comparac;ao. 

Art. 5° Ap6s apurados par urn dos metodos de importac;ao, os prec;os a serem utilizados 
como parametro, nos casas de importac;ao de empresas vinculadas, serao comparados 
com os constantes dos documentos de aquisic;ao. 
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§ 1° Se o pre<;o praticado na aquisigao, pela empresa vinculada domiciliada no Brasil, 
for superior aquele utilizado como parametro, decorrente da diferen<;a entre os pregos 
comparados, o valor resultante do excesso de custo, despesas ou encargos, 
considerado indedutfvel na determinagao do lucro real e da base de calculo da CSLL, 
sera ajustado contabilmente por meio de lan<;amento a debito de conta de resultados 
acumulados do patrimonio liquido e a credito de: 

I - conta do ativo onde foi contabilizada a aquisigao dos bens, direitos ou servi<;os e que 
permanecerem ali registrados ao final do perfodo de apuragao; ou 

II - conta propria de custo ou de despesa do periodo de apuragao, que registre o valor 
dos bens, direitos ou servi<;os, no caso deja terem sido baixados da conta de ativo que 
tenha registrado a sua aquisigao. 

§ 2° No caso de bens classificaveis no ativo permanente e que tenham gerado quotas 
de depreciagao, amortizagao ou exaustao, no ano calendario da importagao, o valor do 
excesso de pre<;o de aquisigao na importa<;ao devera ser contabilizado conforme o 
disposto no inciso II do§ 1°. Na hipotese de valores ainda nao baixados, o excesso de 
pre<;o de aquisi<;ao na importagao sera creditado diretamente na conta de ativo, em 
contrapartida a conta de resultados acumulados a que se refere o § 1°. 

§ 3° Caso a pessoa juridica opte por adicionar, na determina<;ao do lucro real e da base 
de calculo da CSLL, o valor do excesso apurado em cada perfodo de apuragao 
somente por ocasiao da realizagao por alienagao ou baixa a qualquer titulo do bern, 
direito ou servi<;o adquirido, o valor total do excesso apurado no perfodo de aquisigao 
devera ser exclufdo do patrimonio lfquido, para fins de determinagao da base de calculo 
dos juros sobre o capital proprio, de que trata o art. go da Lei n° 9.249, de 23 de 
dezembro de 1995. 

§ 4° Na hipotese do § 3°, a pessoa juridica devera registrar o valor total do excesso de 
prego de aquisi<;ao em subconta propria da que registre o valor do bern, servi<;o ou 
direito adquirido no exterior. 

§ 5° Se o pre<;o praticado na aquisigao pela empresa vinculada, domiciliada no Brasil, 
for inferior aquele utilizado como parametro, nenhum ajuste com efeito tributario podera 
ser efetuado. 

Art. 6° Para efeito de determina<;ao do prego parametro com base nos metodos de que 
tratam os arts. 8° e 12, preliminarmente a comparagao, os pre<;os apurados serao 
multiplicados pelas quantidades relativas a respectiva opera<;ao e os resultados serao 
somados e divididos pela quantidade total, determinando-se, assim, o valor medio 
ponderado do prego a ser comparado com aquele registrado em custos, computado em 
conta de resultado, pela empresa. 
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Paragrafo unico. Para efeito de comparagao, o prego media ponderado dos bens, 
servigos e direitos adquiridos pela empresa vinculada, domiciliada no Brasil, sera 
apurado considerando-se as quantidades e valores correspondentes a todas as 
operag6es de compra praticadas durante o perfodo de apuragao sob exame. 

Art. 7° 0 valor expresso em moeda estrangeira, na importagao de bens, servigos e 
direitos sera convertido em reais pela taxa de cambia de venda, fixada pelo boletim de 
abertura do Banco Central do Brasil, para a data: 

I - do desembarago aduaneiro, no caso de bens; 

II - do reconhecimento do custo ou despesa correspondente a prestagao do servigo ou 
a aquisigao do direito, em observancia ao regime de competencia. 

Metoda dos Prec;os lndependentes Comparados (PIC) 

Art. 8° A determinagao do custo de bens, servigos e direitos, adquiridos no exterior, 
dedutfvel na determinagao do Iuera real e da base de calculo da CSLL, podera ser 
efetuada pelo metoda dos Pregos lndependentes Comparados (PIC), definido como a 
media aritmetica ponderada dos pregos de bens, servigos ou direitos, identicos ou 
similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros pafses, em operag6es de 
compra e venda, em condig6es de pagamento semelhantes. 

Paragrafo unico. Par esse metoda, os pregos dos bens, servigos ou direitos, adquiridos 
no exterior, de uma empresa vinculada, serao comparados com os pregos de bens, 
servigos ou direitos, identicos ou similares: 

I - vendidos pela mesma empresa exportadora, a pessoas juridicas nao vinculadas, 
residentes ou nao-residentes; 

II - adquiridos pela mesma importadora, de pessoas jurfdicas nao vinculadas, residentes 
ou nao-residentes; 

Ill - em operag6es de compra e venda praticadas entre outras pessoas juridicas nao 
vinculadas, residentes ou nao-residentes. 

Art. go Os valores dos bens, servigos ou direitos serao ajustados de forma a minimizar 
os efeitos provocados sabre os pregos a serem comparados, par diferengas nas 
condig6es de neg6cio, de natureza fisica e de conteudo. 

§ 1° No caso de bens, servigos e direitos identicos, somente sera permitida a efetivagao 
de ajustes relacionados com: 

I - prazo para pagamento; 
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II- quantidades negociadas; 

Ill - obrigagao por garantia de funcionamento do bern ou da aplicabilidade do servigo ou 
direito; 

IV - obrigagao pela promogao, junto ao publico, do bern, servigo ou direito, par meio de 
propaganda e publicidade; 

V - obrigagao pelos custos de fiscalizagao de qualidade, do padrao dos servigos e das 
condigoes de higiene; 

VI - custos de intermediagao, nas operagoes de compra e venda, praticadas pelas 
empresas nao vinculadas, consideradas para efeito de comparagao dos pregos; 

VII- acondicionamento; 

VIII- frete e seguro. 

§ 2° As diferengas nos prazos de pagamento serao ajustadas pelo valor dos juros 
correspondentes ao intervale entre os prazos concedidos para o pagamento das 
obrigagoes sob analise, com base na taxa praticada pela propria empresa fornecedora, 
quando comprovada a sua aplicagao, consistentemente, em relagao a todas as vendas 
a prazo. 

§ 3° Na hipotese do § 2°, nao sendo comprovada a aplicagao consistente de uma taxa, 
o ajuste sera efetuado com base na taxa: 

I - referencial do Sistema Especial de Liquidagao e Custodia (Selic), para tftulos 
federais, proporcionalizada para o intervale, quando comprador e vendedor forem 
domiciliados no Brasil; 

II - Libor, para depositos em dolares americanos pelo prazo de seis meses, acrescida 
de tres por cento anuais a titulo de spread, proporcionalizada para o intervale, quando 
uma das partes for domiciliada no exterior. 

§ 4° Os ajustes em fungao de diferengas de quantidades negociadas serao efetuados 
com base em documentos de emissao da empresa vendedora, que demonstrem a 
pratica de pregos menores quanta maiores as quantidades adquiridas par urn mesmo 
comprador. 

§5° Para efeito de ajuste decorrente das garantias a que se refere o inciso Ill do§ 1°, o 
valor integrante do prego, a esse titulo, nao podera exceder o resultante da divisao do 
total dos gastos efetuados, no periodo de apuragao anterior, pela quantidade de bens, 
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servi9os ou direitos, com garantia em vigor, no mercado nacional, durante o mesmo 
perfodo. 

§ 6° Na hip6tese do § 5°, se o bern, servi9o ou direito nao houver, ainda, sido vendido 
no Brasil, sera admitido o custo, em moeda nacional, correspondente a mesma 
garantia, praticado em outre pals. 

§ 7° Nos ajustes em virtude do disposto nos incises IV e V do § 1°, o pre9o do bern, 
servi90 ou direito adquirido de uma empresa vinculada, domiciliada no exterior, que 
suporte o onus da promo9ao do bern, servi9o ou direito no Brasil, podera exceder ode 
outra que nao suporte o mesmo onus, ate o montante despendido, par unidade do 
produto, pela empresa exportadora, com a referida obriga9ao. 

§ 8° Para efeito do § 7°, no caso de propaganda e publicidade que tenha par finalidade 
a promo9ao: 

I - do nome ou da marca da empresa, os gastos serao rateados para todos os bens, 
servi9os ou direitos vendidos no Brasil, proporcionalizados em fun9ao das quantidades 
e respectivos valores de cada tipo de bern, servi90 ou direito; 

II- de um produto, o rateio sera em fun9ao das quantidades deste. 

§ go Quando forem utilizados dados de uma empresa adquirente que houver suportado 
os encargos de intermedia9ao na compra do bern, servi9o ou direito, cujo pre9o for 
parametro para compara9ao com o praticado na opera9ao de compra efetuada com 
uma empresa vinculada, nao sujeita a referido encargo, o pre9o do bern, servi9o ou 
direito desta podera exceder o daquela, ate o montante correspondente a esse 
encargo. 

§ 10. Para efeito de compara9ao, os pre9os dos· bens, servi9os e direitos serao, 
tambem, ajustados em fun9ao de diferen9as de custo dos materiais utilizados no 
acondicionamento de cada um e do frete e seguro incidente em cada caso. 

Art. 10. No caso de bens, servi9os ou direitos similares, alem dos ajustes previstos no 
art. go, os pre9os serao ajustados em fun9ao das diferen9as de natureza fisica e de 
conteudo, considerando, para tanto, os custos relatives a produ9ao do bern, a execu9ao 
do servi9o ou a constitui9ao do direito, exclusivamente nas partes que corresponderem 
as diferen9as entre os modelos objeto da compara9ao. 

Art. 11. Nao sendo possfvel identificar opera96es de compra e venda no mesmo 
periodo a que se referirem os pre9os sob investiga9ao, a compara9ao podera ser feita 
com pre9os praticados em opera96es efetuadas em perfodos anteriores ou posteriores, 
desde que ajustados par eventuais varia96es nas taxas de cambia das moedas de 
referemcia, ocorridas entre a data de uma e de outra opera9ao. 
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§ 1° Nos ajustes em virtude de variac;ao cambial, os prec;os a serem utilizados como 
parametres para comparac;ao, quando decorrentes de operac;6es efetuadas em paises 
cuja moeda nao tenha cotac;ao em moeda nacional, serao, inicialmente, convertidos em 
d61ares americanos e, depois, para reais, tomando-se por base as respectivas taxas de 
cambio praticadas na data de cada operac;ao. 

§ 2° Na hip6tese desse artigo, serao consideradas, tambem, as variac;6es acidentais de 
prec;os de commodities, quando comprovadas mediante apresentac;ao de cotac;oes de 
bolsa, de ambito nacional ou internacional, verificadas durante o periodo. 

Metodo do Preco de Revenda menos Lucro (PRL) 

Art. 12. A determinac;ao do custo de bens, servic;os ou direitos, adquiridos no exterior, 
dedutivel da determinac;ao do lucro real e da base de calculo da CSLL, podera, 
tambem, ser efetuada pelo metodo do Prec;o de Revenda menos Lucro (PRL), definido 
como a media aritmetica ponderada dos prec;os de revenda dos bens, servic;os ou 
direitos, diminuidos: 

I - dos descontos incondicionais concedidos; 

II- dos impostos e contribuic;6es incidentes sobre as vendas; 

Ill- das comiss6es e corretagens pagas; 

IV - de margem de lucro de: 

a) vinte por cento, na hip6tese de revenda de bens, servic;os ou direitos; 

b) sessenta por cento, na hip6tese de bens, servic;os ou direitos importados aplicados 
na produc;ao. 

§ 1 o Os prec;os de revenda, a serem considerados, serao os praticados pel a propria 
empresa importadora, em operac;oes de venda a varejo e no atacado, com 
compradores, pessoas fisicas ou juridicas, que nao sejam a ela vinculados. 

§ 2° Os prec;os medios de aquisic;ao e revenda serao ponderados em func;ao das 
quantidades negociadas. 

§ 3° Na determinac;ao da media ponderada dos prec;os, serao computados os valores e 
as quantidades relatives aos estoques existentes no inicio do periodo de apurac;ao. 

§ 4° Para efeito desse metodo, a media aritmetica ponderada do prec;o sera 
determinada computando-se as operac;oes de revenda praticadas desde a data da 
aquisic;ao ate a data do encerramento do periodo de apurac;ao. 
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§ so Se as opera<;6es consideradas para determina<;ao do pre<;o media contiverem 
vendas a vista e a prazo, os pre<;os relatives a estas ultimas deverao ser escoimados 
dos juros neles incluidos, calculados a taxa praticada pela propria empresa, quando 
comprovada a sua aplica<;ao em todas as vendas a prazo, durante o prazo concedido 
para o pagamento. 

§ 6° Na hipotese do§ S0
, nao sendo comprovada a aplica<;ao consistente de uma taxa, 

o ajuste sera efetuado com base na taxa: 

I - referendal do Sistema Especial de Liquida<;ao e Custodia (Selic), para tftulos 
federais, proporcionalizada para o intervale, quando comprador e vendedor forem 
domiciliados no Brasil; 

II - Libor, para depositos em dolares americanos pelo prazo de seis meses, acrescida 
de tres por cento anuais a titulo de spread, proporcionalizada para o intervale, quando 
uma das partes for domiciliada no exterior. 

§ 7° Para efeito deste artigo, serao considerados como: 

I - incondicionais, os descontos concedidos que nao dependam de eventos futures, ou 
seja, os que forem concedidos no ato de cada revenda e constar da respectiva nota 
fiscal; 

II - impastos, contribui<;6es e outros encargos cobrados pelo Poder Publico, incidentes 
sabre vendas, aqueles integrantes do pre<;o, tais como ICMS, ISS, PIS/Pasep e Cofins; 

Ill - comissoes e corretagens, os valores pagos e os que constituirem obriga<;ao a 
pagar, a esse titulo, relativamente as vendas dos bens, servi<;os ou direitos objeto de 
analise. 

§ 8° A margem de Iuera a que se refere a alinea "a" do inciso IV do caput sera aplicada 
sabre o pre<;o de revenda, constante da nota fiscal, excluidos, exclusivamente, os 
descontos incondicionais concedidos. 

§ go 0 metoda do Pre<;o de Revenda menos Luera mediante a utiliza<;ao da margem de 
Iuera de vinte par cento somente sera aplicado nas hipoteses em que, no Pais, nao haja 
agrega<;ao de valor ao custo dos bens, servi<;os ou direitos importados, configurando, 
assim, simples processo de revenda dos mesmos bens, servi<;os ou direitos importados. 

§ 10. 0 metoda de que trata a alinea "b" do inciso IV do caput sera utilizado na hipotese 
de bens, servi<;os ou direitos importados aplicados a produ<;ao. 
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§ 11. Na hip6tese do § 1 0, o prec;o parametro dos bens, servic;os ou direitos importados 
sera apurado excluindo-se o valor agregado no Pafs e a margem de Iuera de sessenta 
par cento, conforme metodologia a seguir: 

I - prec;o lfquido de venda: a media aritmetica ponderada dos prec;os de venda do bem 
praduzido, diminufdos dos descontos incondicionais concedidos, dos impastos e 
contribuic;oes sabre as vendas e das comissoes e corretagens pagas; 

II - percentual de participac;ao dos bens, servic;os ou direitos importados no custo total 
do bem praduzido: a relac;ao percentual entre o valor do bem, servic;o ou direito 
importado e o custo total do bem praduzido, calculada em conformidade com a planilha 
de custos da empresa; 

Ill - participac;ao dos bens, servic;os ou direitos importados no prec;o de venda do bem 
produzido: a aplicac;ao do percentual de participac;ao do bem, servic;o ou direito 
importado no custo total, apurado conforme o inciso II, sabre o prec;o lfquido de venda 
calculado de acordo como inciso I; 

IV - margem de Iuera: a aplicac;ao do percentual de sessenta par cento sabre a 
"participac;ao do bem, servic;o ou direito importado no prec;o de venda do bem 
produzido", calculado de acordo como inciso Ill; 

V - prec;o parametro: a diferenc;a entre o valor da "participac;ao do bem, servic;o ou 
direito importado no prec;o de venda do bem produzido", calculado conforme o inciso Ill, 
e a margem de Iuera de sessenta par cento, calculada de acordo como inciso IV. 

Metodo do Custo de Produ~ao mais Lucro (CPL) 

Art. 13. A determinac;ao do custo de bens, servic;os e direitos, adquiridos no exterior, 
dedutfvel na determinac;ao do Iuera real e da base de calculo da CSLL, podera, ainda, 
ser efetuada pelo metoda do Gusto de Produc;ao mais Luera (CPL), definido como o 
custo media de praduc;ao de bens, servic;os ou direitos, identicos ou similares, no pafs 
onde tiverem sido originariamente produzidos, acrescido dos impastos e taxas cobrados 
pelo referido pals na exportac;ao, e de margem de Iuera de vinte par cento, calculada 
sabre o custo apurado. 

§ 1 o Na apurac;ao de prec;o par esse metoda sera a considerados exclusivamente os 
custos a que se refere o § 4°, incorridos na produc;ao do bem, servic;o ou direito, 
excluidos quaisquer outras, ainda que se refira a margem de Iuera de distribuidor 
atacadista. 

§ 2° Os custos de produc;ao deverao ser demonstrados discriminadamente, par 
componente, valores e respectivos fornecedores. 
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§ 3° Poderao ser utilizados dados da propna unidade fornecedora ou de unidades 
produtoras de outras empresas, localizadas no pais de origem do bern, servi<;o ou 
direito. 

§ 4° Para efeito de determina<;ao do pre<;o per esse metoda, poderao ser computados 
como integrantes do custo: 

I - o custo de aquisi<;ao das materias-primas, des produtos intermediaries e des 
materiais de embalagem utilizados na produ<;ao do bern, servi<;o ou direito; 

II - o custo de quaisquer outros bens, servi<;os ou direitos aplicados ou consumidos na 
produ<;ao; 

Ill - o custo do pessoal, aplicado na produ<;ao, inclusive de superv1sao direta, 
manuten<;ao e guarda das instala<;6es de produ<;ao e os respectivos encargos sociais 
incorridos, exigidos ou admitidos pela legisla<;ao do pais de origem; 

IV - os custos de loca<;ao, manuten<;ao e reparo e os encargos de deprecia<;ao, 
amortiza<;ao ou exaustao des bens, servi<;os ou direitos aplicados na produ<;ao; 

V - os valores das quebras e perdas razoaveis, ocorridas no processo produtivo, 
admitidas pela legisla<;ao fiscal do pais de origem do bern, servi<;o ou direito. 

§ 5° Na determina<;ao do custo do bern, servi<;o ou direito, adquirido pela empresa no 
Brasil, os custos referidos no § 4°, incorridos pela unidade produtora no exterior, serao 
considerados proporcionalmente as quantidades destinadas a empresa no Brasil. 

§ 6° No case de utiliza<;ao de produto similar, para aferi<;ao do pre<;o, o custo de 
produ<;ao devera ser ajustado em fun<;ao das diferen<;as entre o bern, servi<;o ou direito 
adquirido e o que estiver sendo utilizado como parametro. 

§ 7° A margem de lucre a que se refere o caput sera aplicada sabre os custos apurados 
antes da incidemcia des impastos e taxas cobrados no pais de origem, sabre o valor des 
bens, servi<;os e direitos adquiridos pela empresa no Brasil. 

Receitas Oriundas de Exportacoes para o Exterior 

Art. 14. As receitas auferidas nas opera<;6es efetuadas com pessoa vinculada, ficam 
sujeitas a arbitramento quando o pre<;o medic de venda des bens, servi<;os ou direitos, 
nas exporta<;6es efetuadas durante o respective periodo de apura<;ao da base de 
calculo do impasto de renda e da CSLL, for inferior a noventa per cento do pre<;o medic 
praticado na venda des bens, servi<;os ou direitos, identicos ou similares, no mercado 
brasileiro, durante o mesmo periodo, em condi<;6es de pagamento semelhantes. 
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§ 1° 0 prec;o medio a que se refere o caput deste artigo sera obtido pela multiplicac;ao 
dos prec;os praticados, pelas quantidades relativas a cada operac;ao e os resultados 
apurados serao somados e divididospela quantidade total, determinando-se, assim, o 
prec;o medio ponderado. 

§ 2° Caso a pessoa juridica nao efetue operac;oes de venda no mercado interno, a 
determinac;ao dos prec;os medics a que se refere o caput sera efetuada com dados de 
outras empresas que pratiquem a venda de bens, servic;os ou direitos, id€mticos ou 
similares, no mercado brasileiro. 

§ 3° Para efeito do disposto neste artigo, somente serao consideradas as operac;oes de 
compra e venda praticadas, no mercado brasileiro, entre compradores e vendedores 
nao vinculados. 

§ 4° Para efeito de comparac;ao, o prec;o de venda: 

I - no mercado brasileiro, devera ser considerado liquido dos descontos incondicionais 
concedidos, do ICMS, do ISS, das contribuic;oes Cofins e PIS/Pasep, de outros 
encargos cobrados pelo Poder Publico, do frete e do seguro, suportados pela empresa 
vendedora; 

II - nas exportac;oes, sera tornado pelo valor depois de diminuido dos encargos de frete 
e seguro, cujo onus tenha sido da empresa exportadora. 

Normas Comuns as Receitas de Exportacoes 

Art. 15. Os valores dos bens, servic;os ou direitos serao ajustados de forma a minimizar 
os efeitos provocados sobre os prec;os a serem comparados, par diferenc;as nas 
condic;oes de neg6cio, de natureza fisica e de conteudo. 

§ 1° No caso de bens, servic;os ou direitos identicos, somente sera permitida a 
efetivac;ao de ajustes relacionados com: 

I - prazo para pagamento; 

II - quantidades negociadas; 

Ill - obrigac;ao por garantia de funcionamento do bern ou da aplicabilidade do servic;o ou 
direito; 

IV - obrigac;ao pela promoc;ao, junto ao publico, do bern, servic;o ou direito, por meio de 
propaganda e publicidade, observado o disposto nos §§ 7° e 8° do art. 9°; 
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V - obriga9ao pelos custos de fiscaliza9ao de qualidade, do padrao dos servi9os e das 
condi96es de higiene; 

VI - custos de intermedia9ao nas opera96es de compra e venda praticadas pelas 
empresas nao vinculadas, consideradas para efeito de compara9ao dos pre9os; 

VII- acondicionamento; 

VIII- frete e seguro; 

IX- riscos de credito. 

§ 2° As diferen9as nos prazos de pagamento serao ajustadas pelo valor dos juros 
correspondentes ao intervale entre os prazos concedidos para o pagamento das 
obriga96es sob analise, com base na taxa praticada pela propria empresa, quando 
comprovada a sua aplica9ao de forma consistente para todas as vendas a prazo. 

§ 3° Na hipotese do § 2°, nao sendo comprovada a aplica9ao consistente de uma taxa, 
o ajuste sera efetuado com base na taxa: 

I - referencial do Sistema Especial de Liquida9ao e Custodia (Selic), para tltulos 
federais, proporcionalizada para o intervale, quando comprador e vendedor forem 
domiciliados no Brasil; 

II - Libor, para depositos em d61ares americanos, pelo prazo de seis meses, acrescida 
de tres par cento anuais a titulo de spread, proporcionalizada para o intervale, quando 
uma das partes for domiciliada no exterior. 

§ 4° Os ajustes em fun9ao de diferen9as de quantidades negociadas serao efetuados 
com base em documento da emissao da empresa vendedora, que demonstre praticar 
pre9os menores quanta maiores as quantidades adquiridas par um mesmo comprador. 

§so Para efeito de ajuste decorrente das garantias a que se refere o inciso Ill do§ 1°, o 
valor integrante do pre9o, a esse titulo, nao podera exceder o resultante da divisao do 
total dos gastos efetuados, no periodo de apura9ao anterior, pela quantidade de bens, 
servi9os ou direitos em usa, no mercado nacional, durante o mesmo periodo. 

§ 6° Na hip6tese do § S0
, se o bern, servi9o ou direito nao houver, ainda, sido vendido 

no Brasil, sera admitido o custo, em moeda nacional, correspondente a mesma 
garantia, praticado em outro pais. 

§ 7° Nos ajustes em virtu de do disposto nos incisos IV e V do § 1°, o pre9o do bern, 
servi9o ou direito vendido a uma empresa que suporte o onus dos referidos dispendios, 
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para ser comparado com o de outra que nao suporte o mesmo onus, sera escoimado 
do montante dispendido, por unidade do produto, relativamente a referido dispendio. 

§ 8° Aplica-se a norma do § 7° relativamente aos encargos de intermediac;ao, incidentes 
na venda do bern, servic;o ou direito. 

§ 9° Os prec;os dos bens, servic;os e direitos serao, tambem, ajustados em func;ao de 
diferenc;as de custo dos materiais utilizados no acondicionamento de cada urn e do frete 
e seguro incidente em cada caso. 

§ 10. Para efeito do inciso IX do § 1°, os ajustes por riscos de credito serao: 

I - admitidos exclusivamente em relac;ao as operac;oes praticadas entre comprador e 
vendedor domiciliados no Brasil; 

II - efetuados com base no percentual resultante da comparac;ao dos totais de perdas e 
de creditos relatives ao ano-calendario anterior. 

Art. 16. 0 prec;o medio praticado na exportac;ao eo prec;o parametro serao obtidos pela 
multiplicac;ao dos prec;os pelas quantidades relativas a cada operac;ao e os resultados 
apurados serao somados e divididos pela quantidade total, determinando-se, assim, o 
prec;o medio ponderado. 

Art. 17. No caso de bens, servic;os ou direitos similares, alem dos ajustes previstos no 
art. 16, os prec;os serao ajustados em func;ao das diferenc;as de natureza ffsica e de 
conteudo, considerando, para tanto, os custos relatives a produc;ao do bern, a execuc;ao 
do servic;o ou a constituic;ao do direito, exclusivamente nas partes que corresponderem 
as diferenc;as entre os modelos objeto da comparac;ao. 

Art. 18. Nao sendo possivel identificar operac;oes de venda no mesmo perfodo a que se 
referirem os prec;os sob investigac;ao, a comparac;ao podera ser feita com prec;os 
praticados em operac;oes efetuadas em perfodos anteriores ou posteriores, desde que 
ajustados por eventuais variac;oes nas taxas de cambia da moeda de referenda, 
ocorridas entre a data de uma e de outra operac;ao. 

Paragrafo unico. Na hip6tese deste artigo, serao consideradas, tambem, as variac;oes 
acidentais de prec;os de commodities, quando comprovadas mediante apresentac;ao de 
cotac;oes de bolsa, de ambito nacional ou internacional, verificadas durante o perfodo. 

Art. 19. Verificado que o prec;o de venda nas exportac;oes e inferior ao limite de que 
trata o art. 14, com os ajustes referidos nos arts. 15 a 18, as receitas das vendas nas 
exportac;oes serao determinadas tomando-se por base o valor apurado segundo urn 
dOS metodos de que trata OS arts. 23 a 26. 
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§ 1° Para efeito de aplicac;ao dos metodos referidos neste artigo, as medias aritmeticas 
ponderadas serao calculadas em relac;ao ao perfodo de apurac;ao, exceto se a empresa 
estiver utilizando dados de outros perfodos, caso em que as medias serao referidas ao 
respectivo perfodo. 

§ 2° Na hip6tese do § 1°, os prec;os apurados em moeda estrangeira serao ajustados 
em virtude de eventuais variac;oes nas taxas de cambio da moeda de referenda, 
ocorridas entre as datas das operac;oes. 

Art. 20. Na hip6tese de utilizac;ao de mais de um metodo, sera considerado o menor 
dos valores apurados, observado o disposto no paragrafo unico deste artigo, devendo o 
metodo adotado pela empresa ser aplicado, consistentemente, por bern, servic;o ou 
direito, durante todo o perfodo de apurac;ao. 

Paragrafo unico. Se o valor apurado segundo esses metodos for inferior aos prec;os de 
venda constantes dos documentos de exportac;ao, prevalecera o montante da receita 
reconhecida conforme os referidos documentos. 

Art. 21. A parcela das receitas, apurada segundo o disposto nesta lnstruc;ao Normativa, 
que exceder ao valor ja apropriado na escriturac;ao da empresa devera ser adicionada 
ao lucro liquido, para fins de determinac;ao do lucro real e da base de calculo da CSLL, 
bern assim ser computada na determinac;ao do lucro presumido ou arbitrado. 

Paragrafo unico. No calculo do lucro da explorac;ao, a parcela a ser adicionada devera 
ser computada no valor das respectivas receitas, incentivadas ou nao. 

Art. 22. A receita de vendas de exportac;ao de bens, servic;os e direitos sera 
determinada pela conversao em reais a taxa de cambio de compra, fixada no boletim de 
abertura do Banco Central do Brasil, em vigor na data: 

I - de embarque, no caso de bens; 

II- da efetiva prestac;ao do servic;o ou transferencia do direito. 

§ 1 o A data da efetiva prestac;ao do servic;o ou transferencia do dire ito e a data do 
auferimento da receita, assim considerada o momento em que, nascido o direito a sua 
percepc;ao, a receita deva ser contabilizada em observancia ao regime de competencia. 

§ 2° Na hip6tese em que o contribuinte seja optante pelo lucro presumido, com base no 
regime de caixa, considerar-se-a auferida a receita segundo o regime de competencia. 
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Metodo do Prec;o de Venda nas Exportac;oes (PVEx) 

Art. 23. A receita de venda nas exportagoes podera ser determinada com base no 
metoda do Prego de Venda nas Exportagoes (PVEx), definido como a media aritmetica 
ponderada dos pregos de venda nas exportagoes efetuadas pela propria empresa, para 
outros clientes, ou por outra exportadora nacional de bens, servigos ou direitos, 
identicos ou similares, durante o mesmo perlodo de apuragao da base de calculo do 
impasto de renda e em condigoes de pagamento semelhantes. 

§ 1° Para efeito deste metoda, serao consideradas apenas as vend as para outros 
clientes nao vinculados a empresa no Brasil. 

§ 2° Aplicam-se aos pregos a serem utilizados como parametro, por este metoda, os 
ajustes a que se referem os arts. 15 a 18. 

Metodo do Prec;o de Venda por Atacado no Pais de Destino, Diminuido do Lucro 
(PVA) 

Art. 24. A receita de venda nas exportagoes podera ser determinada com base no 
metoda do Prego de Venda por Atacado no Pals de Destino, Diminufdo do Lucro (PVA), 
definido como a media aritmetica ponderada dos pregos de venda de bens, identicos ou 
similares, praticados no mercado atacadista do pals de destino, em condigoes de 
pagamento semelhantes, diminuldos dos tributos incluldos no prego, cobrados no 
referido pals, e de margem de Iuera de quinze por cento sabre o prego de venda no 
atacado. 

§ 1° Consideram-se tributos incluldos no prego, aqueles que guardem semelhanga com 
o ICMS e o ISS e com as contribuigoes Cofins e PIS/Pasep. 

§ 2° A margem de Iuera a que se refere este artigo sera aplicada sabre o prego bruto de 
venda no atacado. 

§ 3° Aplicam-se aos pregos a serem utilizados como parametro, por este metoda, os 
ajustes a que se referem os arts. 15 a 18. 

Metodo do Prec;o de Venda a Varejo no Pais de Destino, Diminuido do Lucro (PVV) 

Art. 25. A receita de venda nas exportagoes podera ser determinada com base no 
metoda do Prego de Venda a Varejo no Pals de Destino, Diminuldo do Lucro (PW), 
definido como a media aritmetica ponderada dos pregos de venda de bens, identicos ou 
similares, praticados no mercado varejista do pals de destino, em condigoes de 
pagamento semelhantes, diminuldos dos tributos incluldos no prego, cobrados no 
referido pals, e de margem de Iuera de trinta por cento sabre o prego de venda no 
varejo. 



108 

Paragrafo unico. Aplicam-se, neste caso, as norm as contidas nos §§ 1 o e 2° do art. 24 e 
os ajustes a que se referem os arts. 15 a 18. 

Metodo do Custo de Aquisic;ao ou de Produc;ao mais Tributos e Lucro (CAP) 

Art. 26. A receita de venda nas exportac;oes podera ser determinada com base no 
metoda do Gusto de Aquisic;ao ou Produc;ao mais Tributes e Luera (CAP), definido 
como a media aritmetica ponderada dos custos de aquisic;ao ou de produc;ao dos bens, 
servic;os ou direitos exportados, acrescidos dos impastos e contribuic;oes cobrados no 
Brasil e de margem de Iuera de quinze par cento sabre a soma dos custos mais 
impastos e contribuic;oes. 

§ 1° Integ ram o custo de aquisic;ao, os val ores de frete e seguro pagos pel a empresa 
adquirente, relativamente aos bens, servic;os e direitos exportados. 

§ 2° Sera excluida dos custos de aquisic;ao e de produc;ao a parcela do credito 
presumido do IPI, como ressarcimento das contribuic;oes Cofins e PIS/Pasep, 
correspondente aos bens exportados. 

§ 3° A margem de Iuera de que trata este artigo sera aplicada sabre o valor que restar 
apos excluida a parcela do credito presumido a que se refere o § 2°. 

§ 4° 0 prec;o determinado par este metoda, relativamente as exportac;6es diretas 
efetuadas pela propria empresa produtora, podera ser considerado parametro para o 
prec;o praticado nas exportac;oes efetuadas pela empresa, par intermedio de empresa 
comercial exportadora, nao devendo ser considerado o novo acrescimo a titulo de 
margem de Iuera da empresa comercial exportadora. 

Juros 

Art. 27. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando decorrentes de 
contrato nao registrado no Banco Central do Brasil, somente serao dedutiveis para fins 
de determinac;ao do Iuera real e da base de calculo da CSLL ate o montante que nao 
exceda ao valor calculado com base na taxa Libor, para depositos em dolares 
americanos pelo prazo de seis meses, acrescida de tres par cento anuais a titulo de 
spread, proporcionalizados em func;ao do periodo a que se referirem os juros. 

§ 1° No caso de mutua com pessoa vinculada, a pessoa juridica mutuante, domiciliada 
no Brasil, devera reconhecer, como receita financeira correspondente a operac;ao, no 
minima o valor apurado segundo o disposto neste artigo. 

§ 2° Para efeito do limite a que se refere este artigo, os juros serao calculados com 
base no valor da obrigac;ao ou do direito, expresso na moeda objeto do contrato, e 
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convertidos em reais pela taxa de cambio, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para 
a data do termo final do calculo dos juros. 

§ 3° 0 valor dos encargos que exceder o limite referido no caput e a diferenc;a de 
receita apurada na forma do § 2° serao adicionados ao lucre real, presumido ou 
arbitrado e a base de calculo da CSLL. 

§ 4° Nos cases de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serao admitidos os 
juros determinados com base na taxa registrada. 

§ 5° Nos pagamentos de juros em que a pessoa ffsica ou jurfdica remetente assuma o 
onus do imposto, o valor deste nao sera considerado para efeito do limite de 
dedutibilidade. 

§ 6°. 0 calculo dos juros a que se refere o artigo podera ser efetuado por contrato ou 
conjunto de operac;oes financeiras com datas, taxas e prazos identicos. 

§ 7° Para efeito deste artigo, sao consideradas operac;oes financeiras aquelas 
decorrentes de contratos, inclusive os de aplicac;ao de recursos e os de capitalizac;ao 
de linha de credito, celebrados com pessoa ffsica ou jurfdica residente ou domiciliada 
no exterior nao registrados no Banco Central do Brasil, cuja remessa ou ingresso de 
principal tenha sido conduzido em moeda estrangeira ou por meio de transferencia 
internacional em moeda nacional. 

§ 8° Para efeito dos limites a que se referem o caput deste artigo e o § 1° devera ser 
utilizada a taxa Libor vigente na data do termo inicial do contrato, devendo ser alterada 
a cada 183 dias, ate a data do termo final do calculo dos juros. 

Disposi~oes Gerais 

Conceito de Similaridade 

Art. 28. Para efeito desta lnstruc;ao Normativa, dois ou mais bens, em condic;oes de uso 
na finalidade a que se destinam, serao considerados similares quando, 
simultaneamente: 

I - tiverem a mesma natureza e a mesma func;ao; 

II- puderem substituir-se mutuamente, na func;ao a que se destinem; 

Ill- tiverem especificac;oes equivalentes. 
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Elementos Complementares de Prova 

Art. 29. Alem dos documentos emitidos normalmente pelas empresas, nas opera<;6es 
de compra e vend a, a comprova<;ao dos pre<;os a que se refere esta I nstru<;ao 
Normativa poderc~ ser efetuada, tambem, com base em: 

I - publica<;6es ou relat6rios oficiais do governo do pafs do comprador ou vendedor ou 
declara<;ao da autoridade fiscal desse mesmo pafs, quando com ele o Brasil mantiver 
acordo para evitar a bitributa<;ao ou para intercambio de informa<;6es; 

II - pesquisas efetuadas por empresa ou institui<;ao de not6rio conhecimento tecnico ou 
publica<;6es tecnicas, onde se especifique o setor, o perfodo, as empresas pesquisadas 
e a margem encontrada, bern assim identifique, por empresa, os dados coletados e 
trabalhados. 

§ 1° As publica<;6es, as pesquisas e os relat6rios oficiais a que se refere este artigo 
somente serao admitidos como prova se houverem sido realizados com observancia de 
criterios de avalia<;ao internacionalmente aceitos e se referirem a perfodo 
contemporaneo com o de apura<;ao da base de calculo do impasto de renda da 
empresa brasileira. 

§ 2° Consideram-se adequadas a surtir efeito probat6rio as publica<;6es de pre<;os 
decorrentes: 

I- de cota<;6es de bolsas de valores de ambito nacional; 

II - de cota<;6es de bolsas reconhecidas internacionalmente, a exemplo da de Londres, 
na lnglaterra, e dade Chicago, nos Estados Unidos da America; 

Ill - pesquisas efetuadas sob a responsabilidade de organismos internacionais, a 
exemplo da Organiza<;ao de Coopera<;ao e Desenvolvimento Economico (OCDE) e da 
Organiza<;ao Mundial de Comercio (OMC). 

§ 3° No caso de pesquisa relativa a perfodo diferente daquele a que se referir o pre<;o 
praticado pela empresa, o valor determinado sera ajustado em fun<;ao de eventual 
varia<;ao na taxa de cambio da moeda de referenda, ocorrida entre os dois perfodos. 

§ 4° As publica<;6es tecnicas, pesquisas e relat6rios a que se referem este artigo 
poderao ser desqualificados por ato do Secretario da Receita Federal, quando 
considerados inidoneos ou inconsistentes. 
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Conquista de Novos Mercados 

Art. 30. As exportac;oes para empresa vinculada, com o objetivo de conquistar 
mercado, em outro pals, para os bens, servic;os ou direitos de produc;ao no territ6rio 
brasileiro, poderao ser efetuadas a prec;os medias inferiores a noventa par cento dos 
prec;os medias praticados no Brasil, independentemente de arbitramento das 
respectivas receitas, desde que: 

I - os bens, servic;os ou direitos, objeto da exportac;ao, nao tenham sido comercializados 
no pafs de destine, pela propria empresa exportadora ou par qualquer outra a ela 
vinculada, localizada em qualquer parte do mundo; 

II - os bens, servic;os ou direitos sejam revendidos aos consumidores, par prec;o inferior 
ao de qualquer bern, servic;o ou direito, identico ou similar, comercializado no pafs de 
destin a; 

Ill - efetuadas com observancia das condic;oes fixadas em plano especffico de 
exportac;ao, previamente aprovado pela Coordenac;ao-Geral de Tributac;ao (Cosit) da 
SRF; 

IV - fique demonstrado, no plano de exportac;ao, que a empresa vinculada, domiciliada 
no pafs de destine, nao tera Iuera com as operac;oes e, se houver previsao de prejufzos 
para a empresa no Brasil, em virtude do prec;o a ser praticado, o prazo previsto para 
sua recuperac;ao. 

§ 1° Para efeito de comparac;ao, aplicam-se aosprec;os dos bens, servic;os ou direitos, 
identicos ou similares, a que se refere o inciso II, as normas de ajuste estabelecidas nos 
arts. 15 a 18. 

§ 2° 0 plano de exportac;ao a que se refere este artigo devera canter: 

I - a denominac;ao da empresa vinculada, encarregada da distribuic;ao dos bens, 
servic;os ou direitos, no pafs de destine, com o respective enderec;o; 

II - a quantidade de cada bern, servic;o ou direito a ser exportado com a finalidade de 
conquista de mercado; 

Ill- as formas de distribuic;ao no mercado de destine; 

IV - as empresas locais par meio das quais sera efetuada a distribuic;ao; 

V- a margem, em percentuais, contratada com as distribuidoras; 
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VI - o perlodo em que sera executado o plano, com as respectivas datas de inlcio e 
termino; 

VII - a previsao dos gastos com a promo<;ao, no pals de destino, dos bens, servi<;os ou 
direitos a serem exportados. 

§ 3° Somente serao aprovados pianos com prazo de execu<;ao igual ou inferior a doze 
meses. 

§ 4° 0 disposto neste artigo nao se aplica quando os bens, servi<;os ou direitos, a serem 
exportados, tiverem por destino pals com tributa<;ao favorecida, ou cuja legisla<;ao 
interna oponha sigilo, conforme definido no art. 39. 

Opera~oes Atipicas 

Art. 31. Em nenhuma hipotese sera admitido o uso, como parametro, de pre<;os de 
bens, servi<;os e direitos praticados em opera<;6es de compra e venda atfpicas, tais 
como nas liquida<;6es de estoque, nos encerramentos de atividades ou nas vendas com 
subsldios governamentais. 

Altera~ao de Percentuais 

Art. 32. Os percentuais de que tratam os arts. 12, 13, 14, 24, 25 e 26 poderao ser 
alterados por determina<;ao do Ministro de Estado da Fazenda. 

§ 1° As altera<;6es de percentuais a que se refere este artigo serao efetuadas em 
carater geral, setorial ou especlfico, de offcio ou em atendimento a solicita<;ao de 
entidade de classe representativa de setor da economia, em rela<;ao aos bens, servi<;os 
ou direitos objeto de opera<;6es por parte das empresas representadas, ou, ainda, em 
atendimento a solicita<;ao da propria empresa interessada. 

§ 2° Aos pedidos de altera<;ao de percentuais, efetuados por setor econ6mico ou por 
empresa, aplicam-se as normas relativas aos processos de consulta de que trata o 
Decreto n° 70.235, de 6 de mar<;o de 1972 (Processo Administrative Fiscal), com 
altera<;ao dada pelos arts. 48 a 50, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

Art. 33. A Cosit fica incumbida da analise dos pleitos de altera<;ao de percentual a que 
se refere o § 2° do art. 32, devendo, para cada caso, propor, ao Secretario da Receita 
Federal, a solu<;ao a ser submetida a aprova<;ao do Ministro de Estado da Fazenda. 

§ 1° A decisao, se denegatoria, sera exarada em despacho, formalizado no proprio 
processo de solicita<;ao; se concessoria, sera formalizada por meio de Portaria 
Ministerial, publicada, em seu inteiro teor, no Diario Oficial da Uniao. 
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§ 2° Os meios para formalizac;ao das decisoes do Ministro de Estado da Fazenda, a que 
se refere o § 1°, sera a aplicados inclusive nos casas de atendimento parcial. 

§ 3° Nas hip6teses de atendimento ao pleito, a Cosit devera informar se concorda com 
o prazo de vigencia das novas margens, sugerido pela entidade ou empresa 
interessada, ou, caso contrario, propor o prazo que julgar mais adequado. 

Art. 34. As solicitac;oes de alterac;ao de percentuais, efetuadas par entidades de classe 
ou par empresa, deverao canter indicac;ao do prazo para vigencia das margens 
sugeridas e ser instruidas com os seguintes documentos: 

I - demonstrative dos custos de produc;ao dos bens, servic;os ou direitos, emitidos pela 
empresa fornecedora, domiciliada no exterior; 

II - demonstrative do total anual das compras e vendas, par tipo de bern, servic;o ou 
direito, objeto da solicitac;ao; 

Ill - demonstrative dos valores pagos a titulo de frete e seguros, relativamente aos 
bens, servic;os ou direitos; 

IV - demonstrative da parcela do cn§dito presumido do IPI, como ressarcimento das 
contribuic;oes PIS/Pasep e Cofins, correspondente aos bens objeto da solicitac;ao. 

§ 1° Os demonstratives deverao ser corroborados com os seguintes documentos: 

I - c6pia dos documentos de compra dos bens, servic;os ou direitos e dos demais 
documentos de pagamento dos impastos incidentes na importac;ao e outros encargos 
computaveis como custo, relatives ao ano-calendario anterior; 

II - c6pia dos documentos de pagamento dos impastos e taxas incidentes na 
exportac;ao, cobrados no pais exportador; 

Ill - c6pia de documentos fiscais de venda emitidos no ultimo ano-calendario, nas 
operac;oes entre a empresa vinculada, domiciliada no exterior, e as empresas 
atacadistas, nao vinculadas, distribuidoras dos bens, servic;os ou direitos, objeto da 
solicitac;ao; 

IV - c6pia de documentos fiscais de venda a consumidores, emitidos par empresas 
varejistas, localizadas nos paises de destino dos bens, servic;os ou direitos, com 
indicac;ao do respective prec;o cobrado. 

§ 2° Os documentos a que se refere o § 1° nao serao anexados ao processo, devendo 
ser mantidos a disposic;ao da Cosit, no domicilio fiscal da empresa solicitante ou 
representada pela entidade de classe. 
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§ 3° Alem dos documentos mencionados neste artigo, as solicitac;oes de alterac;ao de 
percentuais poderao ser justificadas com os documentos referidos no art. 29. 

Dispensa de Comprova~ao 

Art. 35. A pessoa juridica que comprovar haver apurado Iuera Hquido, antes da pravisao 
da CSLL e do impasto de renda, decorrente das receitas de vendas nas exportac;oes 
para empresas vinculadas, em valor equivalente a, no minima, cinco por cento do total 
dessas receitas, poderc~ compravar a adequac;ao dos prec;os praticados nessas 
exportac;oes, no mesmo periodo, exclusivamente com os documentos relacionados com 
a propria operac;ao. 

§ 1° Para efeito deste artigo, o Iuera Hquido correspondente as exportac;oes para 
empresas vinculadas sera apurado segundo o disposto no art. 187 da Lei n° 6.404, de 
15 de dezembra de 1976 e na legislac;ao do impasto de renda. 

§ 2° Na apurac;ao do Iuera Hquido correspondente a essas exportac;oes, os custos e 
despesas comuns as vendas serao rateados em func;ao das respectivas receitas 
Hquidas. 

Art. 36. A pessoa juridica, cuja receita Hquida das exportac;oes, no ano-calendario, nao 
exceder a cinco por cento do total da receita Hquida no mesmo periodo, podera 
comprovar a adequac;ao dos prec;os praticados nessas exportac;oes, exclusivamente 
com os documentos relacionados com a propria operac;ao. 

Paragrafo unico. No calculo da receita Hquida de exportac;ao a que se refere o caput 
devem ser tambem incluidas as receitas de vendas efetuadas para pessoas fisicas ou 
juridicas residentes ou domiciliadas em pais com tributac;ao favorecida. 

Art. 37. 0 disposto nos arts. 35 e 36: 

1 - nao se aplica em relac;ao as vendas efetuadas para empresa, vinculada ou nao, 
domiciliada em pals ou dependencia com tributac;ao favorecida, ou cuja legislac;ao 
interna oponha sigilo, conforme definido no art. 39; 

II- nao implica a aceitac;ao definitiva do valor da receita reconhecida com base no prec;o 
praticado, o qual podera ser impugnado, se inadequado, em pracedimento de offcio, 
pela SRF. 

Margem de Divergemcia 

Art. 38. Sera considerada satisfatoria a compravac;ao, nas operac;oes com empresas 
vinculadas, quando o prec;o ajustado, a ser utilizado como parametra, divirja, em ate 
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cinco por cento, para mais ou para menos, daquele constante dos documentos de 
importagao ou exportagao. 

Paragrafo unico. Nessa hip6tese, nenhum ajuste sera exigido da empresa na apuragao 
do impasto de renda, e na base de calculo da CSLL. 

Pais com Tributac;ao Favorecida ou cuja Legislac;ao lnterna 

Oponha Sigilo 

Art. 39. As disposig6es relativas a pregos de transferencia de bens, servigos e direitos e 
sabre taxas de juros, constantes desta lnstrugao Normativa, aplicam-se, tambem, as 
operag6es efetuadas por pessoa fisica ou juridica residente ou domiciliada no Brasil, 
com qualquer pessoa ffsica ou juridica, ainda que nao vinculada, residente ou 
domiciliada em pais ou dependencia que nao tribute a renda ou que a tribute a alfquota 
inferior a vinte por cento, ou ainda, cuja legislagao interna oponha sigilo relative a 
composigao societaria de pessoas juridicas ou a sua titularidade. 

§ 1 o No que se refere a pais ou dependencia com tributagao favorecida, sera 
considerada a legislagao tributaria do referido pais, aplicavel as pessoas fisicas ou as 
pessoas juridicas, conforme a natureza do ente com o qual houver sido praticada a 
operagao. 

§ 2° No caso de pessoa ffsica residente no Brasil: 

I - o valor apurado segundo os arts. 8° a 13 sera considerado como custo de aquisigao 
para efeito de apuragao de ganho de capital na alienagao do bern ou direito; 

II - o prego relativo ao bern ou direito alienado, para efeito de apuragao de ganho de 
capital, sera o apurado em conformidade como disposto nos arts. 14 a 26; 

Ill - sera considerado como rendimento tributavel o prego dos servigos prestados 
apurado em conformidade como disposto nos arts. 14 a 26; 

IV - serao considerados como rendimentos tributaveis os juros determinados em 
conformidade com o art. 27. 

§ 3° Na aplicagao do disposto neste artigo, a alfquota efetiva de tributagao, no pais de 
residencia da pessoa fisica ou juridica, sera determinada comparando-se a soma do 
impasto pago sabre o lucro, na pessoa juridica e na sua distribuigao, com o lucro 
apurado em conformidade com a legislagao brasileira, antes dessas incidencias. 

§ 4° Para caracterizagao de pais ou dependencia com tributagao favorecida, considerar
se-a, separadamente, a tributagao do rendimento do trabalho e do capital. 
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Procedimentos de Fiscalizac;ao 

Art. 40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalizac;ao devera fornecer aos 
Auditores-Fiscais da Receita Federal (AFRF), encarregados da verificac;ao: 

I - a indicac;ao do metoda por ela adotado; 

II - a documentac;ao por ela utilizada como suporte para determinac;ao do prec;o 
praticado e as respectivas mem6rias de calculo para apurac;ao do prec;o parametro e, 
inclusive, para as dispensas de comprovac;ao, de que tratam os arts. 35 e 36. 

Paragrafo unico. Nao sendo indicado o metoda, nem apresentados os documentos a 
que se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem insuficientes ou imprestaveis para 
formar a convicc;ao quanta ao prec;o, os AFRF encarregados da verificac;ao poderao 
determina-lo com base em outros documentos de que dispuserem, aplicando um dos 
metodos referidos nesta lnstruc;ao Normativa. 

Art. 41. As verificac;oes dos prec;os de transferencia, a que se referem esta lnstruc;ao 
Normativa, serao efetuadas por perlodos anuais, em 31 de dezembro, exceto nas 
hip6teses de inlcio e encerramento de atividades e de suspeita de fraude. 

Art. 42. A competencia para solucionar consultas, relacionadas com os prec;os de 
transferencia de que trata esta lnstruc;ao Normativa e da Cosit. 

Art. 43. As normas sabre prec;os de transferencia de que trata esta lnstruc;ao Normativa 
nao se aplicam aos casas de royalties e assistencia tecnica, cientlfica, administrativa ou 
assemelhada. 

Art. 44. Fica formalmente revogada, sem interrupc;ao de sua forc;a normativa, a 
lnstruc;ao Normativa SRF n° 32, de 30 de marc;o de 2001. 

Art. 45. Esta lnstruc;ao Normativa entra em vigor na data de sua publicac;ao. 
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7 .1.4. IN 321 de 14 de abril de 2003. 

DOU de 15.4.2003 

Altera a lnstrugao Normativa SRF n.Q 243, de 2002, que disp6e sobre 
pregos de transferencia. 

0 SECRET ARlO DA RECEIT A FEDERAL, no uso da atribuigao que I he confere o 
inciso Ill do art. 209 do Regimento lnterno da Secretaria da Receita Federal, aprovado 
pela Portaria MF n.Q 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto nos arts. 
18 a 24 e 28 da Lei n.Q 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no art. 2.Q da Lei n° 9.959, de 
27 de janeiro de 2000, nos arts. 3.Q e 4.Q da Lei n.Q 10.451, de 10 de maio de 2002, no art. 
45 da Lei n.Q 10.637 de 30 de dezembro de 2002, e na Porta ria MF n.Q 95, de 30 de abril 
de 1997, resolve: 

Art. 1.Q Os arts. 7.Q e 35 da lnstrugao Normativa SRF n.Q 243, de 11 de novembro de 
2002, passam a vigorar com as seguintes alterag6es: 

"Art. 7.Q 0 valor expresso em moeda estrangeira na importagao de bens, servigos e 
direitos sera convertido em reais pela taxa de cambia de venda, para a moeda, 
correspondente ao segundo dia util imediatamente anterior ao da ocorrencia dos 
seguintes fatos: 

I - do registro da declaragao de importagao de mercadoria submetida a despacho para 
consumo, no caso de bens; 

II - do reconhecimento do custo ou despesa correspondente a prestagao do servigo ou 
a aquisigao do direito, em observancia ao regime de competencia." (NR) 

"Art. 
35 .................................................................................................................................... . 

§ 3.Q Nao devem ser computadas, para fins de determinagao do percentual estabelecido 
no caput, as operag6es de venda de bens, servigos ou direitos cujas margens de lucro, 
previstas nos arts. 24, 25 e 26, tenham sido alteradas nos termos dos arts. 32, 33 e 34." 
(AC) 

Art. 2.Q Para o ano-calendario de 2002, podera ser utilizada, por opgao do contribuinte, a 
nova forma de conversao em reais prevista no art. 7.Q da IN SRF n.Q 243, de 2002. 

Art. 3Q. Esta lnstrugao Normativa entra em vigor na data de sua publicagao. 
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7.2. ANEXO II- DECRETO LEI N° 3.000- RIR/99- arts 240 a 245, 249 e 250, 260 e 
262, 352 e 355, 504 e 582. 

Art. 240. As receitas auferidas nas operag5es efetuadas com pessoa vinculada (art. 
244) ficam sujeitas a arbitramento quando o prego medio de venda dos bens, servigos 
ou direitos, nas exportagoes efetuadas durante o respective perfodo de apuragao da 
base de calculo do imposto, for inferior a noventa por cento do prego medio praticado 
na venda dos mesmos bens, servigos ou direitos, no mercado brasileiro, durante o 
mesmo perfodo, em condigoes de pagamento semelhantes (Lei nQ 9.430, de 1996, art. 
19). 

§ 1° Caso a pessoa jurfdica nao efetue operagoes de venda no mercado interne, a 
determinagao dos pregos medics a que se refere o caput sera efetuada com dados de 
outras empresas que pratiquem a venda de bens, servigos ou direitos, identicos ou 
similares, no mercado brasileiro (Lei nQ 9.430, de 1996, art. 19, § 1Q). 

§ 2° Para efeito de comparagao, o prego de venda (Lei nQ 9.430, de 1996, art. 19, § 2Q): 

I - no mercado brasileiro, devera ser considerado lfquido dos descontos incondicionais 
concedidos, do imposto sobre a circulagao de mercadorias e servigos, do imposto sobre 
servigos e das contribuigoes para a seguridade social - COFINS e para o PIS/PASEP; 
II - nas exportagoes, sera tornado pelo valor depois de diminufdo dos encargos de frete 
e seguro, cujo onus tenha sido da empresa exportadora. 

§ 3° Verificado que o prego de venda nas exportagoes e inferior ao limite de que trata 
este artigo, as receitas das vendas nas exportag5es serao determinadas tomando-se 
por base o valor apurado segundo um dos seguintes metodos (Lei nQ 9.430, de 1996, 
art. 19, § 3Q): 

I - Metodo do Prego de Venda nas Exportagoes - PVEx: definido como a media 
aritmetica dos pregos de venda nas exportagoes efetuadas pela propria empresa, para 
outros clientes, ou por outra exportadora nacional de bens, servigos ou direitos, 
identicos ou similares, durante o mesmo perfodo de apuragao da base de calculo do 
imposto e em condigoes de pagamento semelhantes; 
II - Metodo do Prego de Venda por Atacado no Pafs de Destine, Diminufdo do Lucro -
PVA: definido como a media aritmetica dos pregos de venda de bens, identicos ou 
similares, praticados no mercado atacadista do pafs de destine, em condigoes de 
pagamento semelhantes, diminufdos dos tributes inclufdos no prego, cobrados no 
referido pafs, e de margem de lucro de quinze por cento sobre o prego de venda no 
atacado; 
Ill- Metodo do Prego de Venda a Varejo no Pafs de Destine, Diminufdo do Lucro- PVV: 
definido como a media aritmetica dos pregos de venda de bens, identicos ou similares, 
praticados no mercado varejista do pafs de destine, em condigoes de pagamento 



semelhantes, diminufdos dos tributos inclufdos no prego, cobrados no referido pais, e 
de margem de Iuera de trinta por cento sabre o prego de venda no varejo; 
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IV - Metoda do Gusto de Aquisigao ou de Produgao mais Tributos e Luera - CAP: 
definido como a media aritmetica dos custos de aquisigao ou de pradugao dos bens, 
servigos ou direitos, exportados, acrescidos dos impastos e contribuig6es cobrados no 
Brasil e de margem de Iuera de quinze por cento sabre a soma dos custos mais 
impastos e contribuig6es. 

§ 4° As medias aritmeticas de que trata o paragrafo anterior serao calculadas em 
relagao ao periodo de apuragao da respectiva base de calculo do impasto da empresa 
brasileira (Lei nQ 9.430, de 1996, art. 19, § 4Q). 

§ 5° Na hip6tese de utilizagao de mais de urn metoda, sera considerado o menor dos 
valores apurados, observado o disposto no paragrafo subsequente (Lei nQ 9.430, de 
1996, art. 19, § 5Q). 

§ 6° Se o valor apurado segundo os metodos mencionados no § 3Q for inferior aos 
pregos de venda constantes dos documentos de exportagao, prevalecera o montante 
da receita reconhecida conforme os referidos documentos (Lei nQ 9.430, de 1996, art. 
19, § 6Q). 

§ 7Q A parcela das receitas, apurada segundo o disposto neste artigo, que exceder ao 
valor ja apropriado na escrituragao da empresa, devera ser adicionada ao Iuera lfquido 
(art. 249), para determinagao do Iuera real, bern como ser computada na determinagao 
do Iuera presumido e do Iuera arbitrado (Lei nQ 9.430, de 1996, art. 19, § 7Q). 

§ 8Q Para efeito do disposto no § 3Q, somente serao consideradas as operagoes de 
compra e venda praticadas entre compradores e vendedores nao vinculados (Lei n2 
9.430, de 1996, art. 19, § 82). 

§ 92 Em circunstancias especiais, o Ministro de Estado da Fazenda podera alterar os 
percentuais de que tratam o caput, e os incisos II, Ill e IV do § 3Q deste artigo (Lei n2 
9.430, de 1996, art. 20). 

Capitulo II 
BENS, SERVIQOS E DIREITOS ADQUIRIDOS NO EXTERIOR 

Art. 241. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, servigos e direitos, 
constantes dos documentos de importagao ou de aquisigao, nas operag6es efetuadas 
com pessoa vinculada, somente serao dedutfveis na determinagao do Iuera real ate o 
valor que nao exceda ao prego determinado por urn dos seguintes metodos (Lei n2 
9.430, de 1996, art. 18): 
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I - Metoda dos Pre<;os lndependentes Comparados - PIC: definido como a media 
aritmetica dos pre<;os de bens, servi<;os ou direitos, identicos ou similares, apurados no 
mercado brasileiro ou de outros pafses, em opera<;6es de compra e venda, em 
condi<;6es de pagamento semelhantes; 
II- Metoda do Pre<;o de Revenda menos Luera- PRL: definido como a media aritmetica 
dos pre<;os de revenda dos bens ou direitos, diminufdos: 

a) dos descontos incondicionais concedidos; 
b) dos impastos e contribui<;6es incidentes sabre as vendas; 
c) das comiss6es e corretagens pagas; 
d) de margem de Iuera de vinte par cento, calculada sabre o pre<;o de revenda; 

Ill - Metoda do Gusto de Produ<;ao mais Luera- CPL: definido como o custo media de 
produ<;ao de bens, servi<;os ou direitos, identicos ou similares, no pais onde tiverem 
sido originariamente produzidos, acrescido dos impastos e taxas cobrados pelo referido 
pals na exporta<;ao e de margem de Iuera de vinte par cento, calculada sabre o custo 
apurado. 

§ 1° As medias aritmeticas dos pre<;os de que tratam os incises I e II e o custo media de 
produ<;ao de que trata o incise Ill serao calculados considerando os pre<;os praticados e 
os custos incorridos durante todo o perfodo de apura<;ao da base de calculo do impasto 
a que se referirem os custos, despesas ou encargos (Lei nQ 9.430, de 1996, art. 18, § 
1Q). 

§ 2° Para efeito do disposto no incise I, somente serao consideradas as opera<;6es de 
compra e venda praticadas entre compradores e vendedores nao vinculados (Lei nQ 
9.430, de 1996, art. 18, § 2Q). 

§ 3° Para efeito do disposto no incise II, somente serao considerados os pre<;os 
praticados pela empresa com compradores nao vinculados (Lei nQ 9.430, de 1996, art. 
18, § 3Q). 

§ 4° Na hip6tese de utiliza<;ao de mais de um metoda, sera considerado dedutlvel o 
maier valor apurado, observado o disposto no paragrafo subseqOente (Lei nQ 9.430, de 
1996, art.18, §4Q). 

§ 5° Se os valores apurados segundo os metodos mencionados neste artigo forem 
superiores ao de aquisi<;ao, constante dos respectivos documentos, a dedutibilidade 
fica limitada ao montante deste ultimo (Lei nQ 9.430, de 1996, art. 18, § 5Q). 

§ 6° lntegram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo 
onus tenha sido do importador, e os tributes incidentes na importa<;ao (Lei nQ 9.430, de 
1996, art. 18, § 6Q). 
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§ 7° A parcela dos custos que exceder ao valor determinado de conformidade com este 
artigo devera ser adicionada ao Iuera llquido, para determinagao do Iuera real (Lei n2. 
9.430, de 1996, art. 18, § 79-). 

§ 8° A dedugao dos encargos de depreciagao ou amortizagao dos bens e direitos fica 
limitada, em cada perlodo de apuragao, ao montante calculado com base no prego 
determinado na forma deste artigo (Lei n2. 9.430, de 1996, art. 18, § 82.). 

§ 92. 0 disposto neste artigo nao se aplica aos casas de royalties e assistencia tecnica, 
cientffica, administrativa ou assemelhada, referidos nos arts. 352 a 355 (Lei n2. 9.430, de 
1996, art. 18, § 92.). 

§ 10. Em circunstancias especiais, o Ministro de Estado da Fazenda pod era alterar os 
percentuais de que trata este artigo (Lei n2. 9.430, de 1996, art. 20). 

Capitulo Ill 
Apuragao dos Pregos Medias 

Art. 242. Os custos e pregos medias a que se referem os arts. 240 e 241 deverao ser 
apurados com base em (Lei n2. 9.430, de 1996, art. 21 ): 

I - publicag6es ou relat6rios oficiais do governo do pals do comprador ou vendedor ou 
declaragao da autoridade fiscal desse mesmo pals, quando com ele o Brasil mantiver 
acordo para evitar a bitributagao ou para intercambio de informag6es; 
II - pesquisas efetuadas por empresa ou instituigao de not6rio conhecimento tecnico ou 
publicag6es tecnicas, em que se especifiquem o setor, o periodo, as empresas 
pesquisadas e a margem encontrada, bern como identifiquem, par empresa, os dados 
coletados e trabalhados. 

§ 12. As publicag6es, as pesquisas e os relat6rios oficiais somente serao admitidos 
como prova se houverem sido realizados com observancia de metodos de avalia9ao 
internacionalmente adotados e se referirem a perlodo contemporaneo com o de 
apuragao da base de calculo do impasto da empresa brasileira (Lei n.Q 9.430, de 1996, 
art. 21, § 12.). 

§ 22. Admitir-se-ao margens de Iuera diversas das estabelecidas nos arts. 240 e 241, 
desde que o contribuinte as comprove com base em publicag6es, pesquisas ou 
relat6rios elaborados de conformidade como disposto neste artigo (Lei n2. 9.430, de 
1996, art. 21, § 22.). 

§ 32. As publicag6es tecnicas, as pesquisas e os relat6rios a que se refere este artigo 
poderao ser desqualificados mediante ato do Secretario da Receita Federal, quando 
considerados inidoneos ou inconsistentes (Lei n2. 9.430, de 1996, art. 21, § 32.). 
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Capftulo IV 
Juras a Pessoas Vinculadas 

Art. 243. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada (art. 244), quando 
decorrentes de contrato nao registrado no Banco Central do Brasil, somente serao 
dedutfveis para fins de determinac;ao do Iuera real ate o montante que nao exceda ao 
valor calculado com base na taxa Libor, para depositos em d61ares dos Estados Unidos 
da America pelo prazo de seis meses, acrescida de tres par cento anuais a tftulo de 
spread, proporcionalizados em func;ao do perfodo a que se referirem os juros (Lei nQ 
9.430, de 1996, art. 22). 

§ 1Q No caso de mutua com pessoa vinculada, a pessoa jurfdica mutuante, domiciliada 
no Brasil, devera reconhecer, como receita financeira correspondente a operac;ao, no 
mfnimo o valor apurado segundo o disposto neste artigo (Lei n.Q 9.430, de 1996, art. 22, 
§ 1Q). 

§ 2Q Para efeito do limite a que se refere este artigo, os juros serao calculados com 
base no valor da obrigac;ao ou do direito, expresso na moeda objeto do contrato e 
convertida em Reais pela taxa de cambia, informada pelo Banco Central do Brasil, para 
a data do termo final do calculo dos juros (Lei n.Q 9.430, de 1996, art. 22, § 2Q). 

§ 3Q 0 valor dos encargos que exceder o limite referido no caput e a diferenc;a da 
receita apurada na forma do paragrafo anterior serao adicionados a base de calculo do 
impasto devido pela empresa no Brasil, inclusive ao Iuera presumido ou arbitrado (Lei n.Q 
9.430, de 1996, art. 22, § 3Q). 

§ 4Q Nos casas de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serao admitidos os 
juros determinados com base na taxa registrada (Lei n.Q 9.430, de 1996, art. 22, § 4Q). 

Capftulo V 
Pessoa Vinculada - Conceito 

Art. 244. Para efeito do disposto nos arts. 240, 241 e 243, sera considerada vinculada 
a pessoa jurfdica domiciliada no Brasil (Lei n.Q 9.430, de 1996, art. 23): 

I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior; 
II - a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior; 
Ill -a pessoa ffsica ou jurfdica, residente ou domiciliada no exterior, cuja participac;ao 
societaria no seu capital social a caracterize como sua controladora ou coligada, na 
forma definida nos§§ 1Q e 2Q do art. 243 da Lei nQ 6.404, de 1976; 
IV - a pessoa jurfdica domiciliada no exterior que seja caracterizada como sua 
controlada ou coligada, na forma dos §§ 1Q e 2Q do art. 243 da Lei nQ 6.404, de 1976; 
V- a pessoa jurfdica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa domiciliada no 
Brasil estiverem sob controle societario ou administrativo comum ou quando pelo 



menos dez per cento do capital social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa 
fisica ou juridica; 
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VI- a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, que, em conjunto 
com a pessoa juridica domiciliada no Brasil, tiver participagao societaria no capital 
social de uma terceira pessoa juridica, cuja soma as caracterize como controladoras ou 
coligadas desta, na forma definida nos §§ 12. e 22. do art. 243 da Lei n9. 6.404, de 1976; 
VII- a pessoa fisica ou jurfdica, residente ou domiciliada no exterior, que seja sua 
associada, na forma de cons6rcio ou condominia, conforme definido na legislagao 
brasileira, em qualquer empreendimento; 
VIII- a pessoa fisica residente no exterior que for parente ou afim ate o terceiro grau, 
conjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores ou de seu s6cio ou acionista 
controlador em participagao direta ou indireta; 
IX - a pessoa ffsica ou jurfdica, residente ou domiciliada no exterior, que gaze de 
exclusividade, como seu agente, distribuidor ou concessionario, para a compra e venda 
de bens, servigos ou direitos; 
X- a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, em relagao a qual a 
pessoa juridica domiciliada no Brasil gaze de exclusividade, como agente, distribuidora 
ou concessionaria, para a compra e venda de bens, servigos ou direitos. 

Capitulo VI 
Paises com Tributagao Favorecida 

Art. 245. As disposigoes relativas a pregos, custos e taxas de juros, constantes des 
arts. 240, 241, 242 e 243, aplicam-se, tam bern, as operagoes efetuadas per pessoa 
fisica ou juridica residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa fisica ou 
juridica, ainda que nao vinculada, residente ou domiciliada em pais que nao tribute a 
renda ou que a tribute a alfquota maxima inferior a vinte per cento (Lei n2 9.430, de 
1996, art. 24). 

§ 12. Para efeito do disposto na parte final deste artigo, sera considerada a legislagao 
tributaria do referido pais, aplicavel as pessoas fisicas ou as pessoas juridicas, 
conforme a natureza do ente com o qual houver side praticada a operagao (Lei n2 
9.430, de 1996, art. 24, § 19.). 

§ 22. No case de pessoa fisica residente ou domiciliada no Brasil (Lei n9. 9.430, de 1996, 
art. 24, § 29.): 

I - o valor apurado segundo os metodos de que trata o art. 241 sera considerado como 
custo de aquisigao para efeito de apuragao de ganho de capital na alienacao do bern ou 
direito; 
II- o prego relative ao bern ou direito alienado, para efeito de apuragao de ganho de 
capital, sera o apurado de conformidade como disposto no art. 240; 
Ill- sera considerado como rendimento tributavel o prego des servi<;os prestados 
apurado de conformidade com o art. 240; 



IV - sen3o considerados como rendimento tributavel os juros determinados de 
conformidade com o art. 243. 
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Art. 249. Na determinac;ao do Iuera real, serao adicionados ao Iuera Hquido do perfodo 
de apurac;ao (Decreta-Lei nQ 1.598, de 1977, art. 6Q, § 2Q): 

I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisoes, participac;oes e quaisquer outros 
valores deduzidos na apurac;ao do Iuera Hquido que, de acordo com este Decreta, nao 
sejam dedutfveis na determinac;ao do Iuera real; 
II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores nao inclufdos na 
apurac;ao do Iuera Hquido que, de acordo com este Decreta, devam ser computados na 
determinac;ao do Iuera real. 

Paragrafo unico. lncluem-se nas adic;oes de que trata este artigo: 

I- ressalvadas as disposic;oes especiais deste Decreta, as quantias tiradas dos Iueras 
ou de quaisquer fundos ainda nao tributados para au menta do capital, para distribuic;ao 
de quaisquer interesses ou destinadas a reservas, quaisquer que sejam as designac;oes 
que tiverem, inclusive Iueras suspensos e Iueras acumulados (Decreta-Lei nQ 5.844, de 
1943, art. 43, § 1 Q, allneas "f', "g" e "i "); 
II- os pagamentos efetuados a sociedade civil de que trata o § 3Q do art. 146 quando 
esta for controlada, direta ou indiretamente, par pessoas ffsicas que sejam diretores, 
gerentes, controladores da pessoa jurfdica que pagar ou creditar os rendimentos, bern 
como pelo conjuge ou parente de primeiro grau das referidas pessoas (Decreta-Lei nQ 
2.397, de 21 de dezembro de 1987, art. 4Q); 
Ill- os encargos de depreciac;ao, apropriados contabilmente, correspondentes ao bern 
ja integralmente depreciado em virtude de gozo de incentives fiscais previstos neste 
Decreta; 
IV- as perdas incorridas em operac;oes iniciadas e encerradas no mesmo dia (day
trade), realizadas em mercado de renda fixa ou variavel (Lei nQ 8.981, de 1995, art. 76, 
§ 3Q); 
V- as despesas com alimentac;ao de s6cios, acionistas e administradores, ressalvado o 
disposto na allnea "a" do incise II do art. 622 (Lei nQ 9.249, de 1995, art. 13, incise IV); 
VI- as contribuic;oes nao compuls6rias, exceto as destinadas a custear seguros e 
pianos de saude, e beneffcios complementares assemelhados aos da previdemcia 
social, institufdos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurfdica (Lei nQ 
9.249, de 1995, art. 13, incise V); 
VII- as doac;oes, exceto as referidas nos arts. 365 e 371, caput (Lei nQ 9.249, de 1995, 
art. 13, incise VI); 
VIII- as despesas com brindes (Lei nQ 9.249, de 1995, art. 13, incise VII); 
IX - o valor da contribuic;ao social sabre o Iuera Hquido, registrado como custo ou 
despesa operacional (Lei nQ 9.316, de 22 de novembro de 1996, art. 1Q, caput e 
paragrafo unico); 
X - as perdas apuradas nas operac;oes realizadas nos mercados de renda variavel e de 
swap, que excederem os ganhos auferidos nas mesmas operac;oes (Lei nQ 8.981, de 
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1995, art. 76, § 4Q); 
XI - o valor da parcela da Contribuic;ao para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, compensada com a Contribuic;ao Social sobre o Lucro Uquido, de acordo com 
o art. 8Q da Lei nQ 9.718, de 1998 (Lei nQ 9.718, de 1998, art. 8Q, § 4Q). 

Art. 250. Na determinac;ao do lucro real, poderao ser exclufdos do lucro lfquido do 
perfodo de apurac;ao (Decreto-Lei nQ 1.598, de 1977, art. 6Q, § 3Q): 

I - os valores cuja deduc;ao seja autorizada por este Decreto e que nao tenham sido 
computados na apurac;ao do lucro lfquido do perfodo de apurac;ao; 
II- os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores inclufdos na 
apurac;ao do lucro lfquido que, de acordo com este Decreto, nao sejam computados no 
lucro real; 
Ill- o prejufzo fiscal apurado em perfodos de apurac;ao anteriores, limitada a 
compensac;ao a trinta por cento do lucro lfquido ajustado pelas adic;oes e exclusoes 
previstas neste Decreto, desde que a pessoa jurfdica mantenha os livros e documentos, 
exigidos pela legislac;ao fiscal, comprobat6rios do prejulzo fiscal utilizado para 
compensac;ao, observado o disposto nos arts. 509 a 515 (Lei nQ 9.065, de 1995, art. 15 
e paragrafo unico). 

Paragrafo unico. Tambem poderao ser excluldos: 

a) os rendimentos e ganhos de capital nas transferencias de im6veis desapropriados 
para fins de reform a agraria, quando auferidos pelo desapropriado (CF, art. 184, § 5Q); 
b) os dividendos anuais mlnimos distribufdos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
(Decreto-Lei nQ2.288, de 1986, art. 5Q, e Decreto-Lei nQ2.383, de 1987, art. 1Q); 
c) os juros produzidos pelos Bonus do Tesouro Nacional- BTN e pelas Notas do 
Tesouro Nacional- NTN, emitidos para troca voluntaria por Bonus da Dlvida Externa 
Brasileira, objeto de permuta por dfvida externa do setor publico, registrada no Banco 
Central do Brasil, bem assim os referentes aos Bonus emitidos pelo Banco Central do 
Brasil, para os fins previstos no art. 8Q do Decreto-Lei nQ 1.312, de 15 de fevereiro de 
197 4, com a redac;ao dada pelo Decreto-Lei nQ 2.1 05, de 24 de janeiro de 1984 (Lei nQ 
7.777, de 19 de junho de 1989, arts. 7Q e 8Q, e Medida Provis6ria nQ 1.763-64, de 11 de 
marc;o de 1999, art. 4Q); 
d) os juros reais produzidos por Notas do Tesouro Nacional- NTN, emitidas para troca 
compuls6ria no ambito do Programa Nacional de Privatizac;ao- PND, controlados na 
parte "B" do LALUR, os quais deverao ser computados na determinac;ao do lucro real 
no perlodo do seu recebimento (Lei nQ 8.981, de 1995, art. 100); 
e) a parcela das perdas adicionadas conforme o disposto no incise X do paragrafo 
unico do art. 249, a qual podera, nos perlodos de apurac;ao subsequentes, ser exclufda 
do lucro real ate o limite correspondente a diferenc;a positiva entre os ganhos e perdas 
decorrentes das operac;oes realizadas nos mercados de renda variavel e operac;oes de 
swap (Lei nQ 8.981, de 1995, art. 76, § 5Q). 
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Art. 260. A pessoa juridica, alem dos livros de contabilidade previstos em leis e 
regulamentos, devera possuir os seguintes livros (Lei nQ 154, de 1947, art. 2Q, e Lei nQ 
8.383, de 1991, art. 48, e Decreta-Lei nQ 1.598, de 1977, arts. 8Q e 27): 

I - para registro de inventario; 
II - para registro de entradas (compras); 
Ill- de Apurac;ao do Luera Real- LALUR; 
IV - para registra permanente de estoque, para as pessoas juridicas que exercerem 
atividades de compra, venda, incorporac;ao e construc;ao de im6veis, loteamento ou 
desmembramento de terrenos para venda; 
V- de Movimentac;ao de Combustiveis, a ser escriturado diariamente pelo posto 
revendedor. 

§ 1Q Relativamente aos livras a que se referem os incisos I, II e IV, as pessoas juridicas 
poderao criar modelos pr6prios que satisfac;am as necessidades de seu neg6cio, ou 
utilizar os livras porventura exigidos por outras leis fiscais, ou, ainda, substitui-los por 
series de fichas numeradas (Lei nQ 154, de 1947, art. 2Q, §§ 1Q e 7Q). 

§ 2Q Os livras de que tratam os incisos I e II, ou as fichas que os substituirem, serao 
registrados e autenticados pelo Departamento Nacional de Registro do Comercio, ou 
pelas Juntas Comerciais ou repartic;oes encarregadas do registra de comercio, e, 
quando se tratar de sociedade civil, pelo Registra Civil de Pessoas Juridicas ou pelo 
Cart6rio de Registro de Titulos e Documentos (Lei nQ 154, de 1947, arts. 2Q, § 7Q, e 3-Q, e 
Lei nQ 3.470, de 1958, art. 71). 

§ 3Q Para os efeitos do paragrafo anterior, a autenticac;ao do novo livra sera feita 
mediante a exibic;ao do livro ou registra anterior a ser encerrado, quando for o caso (Lei 
nQ 154, de 1947, art. 3Q, paragrafo unico). 

§ 4Q No caso de pessoa fisica equiparada a pessoa juridica pela pratica das operac;oes 
imobiliarias de que tratam os arts. 151 a 153, a autenticac;ao do livro para registro 
permanente de estoque sera efetuada pelo 6rgao da Secretaria da Receita Federal. 

Art. 262. No LALUR, a pessoa juridica devera (Decreta-Lei nQ 1.598, de 1977, art. 8Q, 
inciso 1): 

I - lanc;ar os ajustes do lucro liquido do periodo de apurac;ao; 
II - transcrever a demonstrac;ao do lucro real; 
Ill- manter os registros de contrale de prejuizos fiscais a compensar em periodos de 
apurac;ao subseqilentes, do Iuera inflacionario a realizar, da depreciac;ao acelerada 
incentivada, da exaustao mineral, com base na receita bruta, bern como dos demais 
valores que devam influenciar a determinac;ao do lucro real de periodos de apurac;ao 
futuras e nao constem da escriturac;ao comercial; 
IV - manter os registros de controle dos valores excedentes a serem utilizados no 



calculo das deduc;oes nos perfodos de apurac;ao subsequentes, dos disp€mdios com 
programa de alimentac;ao ao trabalhador, vale-transporte e outros previstos neste 
Decreta. 
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Art. 352. A deduc;ao de despesas com royalties sera admitida quando necessanas 
para que o contribuinte mantenha a posse, usa ou fruic;ao do bern ou direito que produz 
o rendimento (Lei nQ 4.506, de 1964, art. 71 ). 

Art. 353. Nao sao dedutlveis (Lei nQ 4.506, de 1964, art. 71, paragrafo unico): 

I - os royalties pagos a socios, pessoas ffsicas ou jurfdicas, ou dirigentes de empresas, 
e a seus parentes ou dependentes; 
II - as importancias pagas a terceiros para adquirir os direitos de usa de um bern ou 
direito e os pagamentos para extensao ou modificac;ao do contrato, que constituirao 
aplicac;ao de capital amortizavel durante o prazo do contrato; 
Ill- os royalties pelo usa de patentes de invenc;ao, processes e formulas de fabricac;ao, 
ou pelo usa de marcas de industria ou de comercio, quando: 

a) pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em beneficia de sua 
matriz; 
b) pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicflio no exterior que 
mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto, 
observado o disposto no paragrafo unico; 

IV - os royalties pelo usa de patentes de invenc;ao, processes e formulas de fabricac;ao 
pagos ou creditados a beneficiario domiciliado no exterior: 

a) que nao sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou 
b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de Estado 
da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau de sua 
essencialidade, e em conformidade com a legislac;ao especffica sabre remessas de 
valores para o exterior; 

V- os royalties pelo usa de marcas de industria e comercio pagos ou creditados a 
beneficiario domiciliado no exterior: 

a) que nao sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou 
b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de Estado 
da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau da sua 
essencialidade e em conformidade com a legislac;ao especffica sabre remessas de 
valores para o exterior. 
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Paragrafo unico. 0 disposto na alinea "b" do incise Ill deste artigo nao se aplica as 
despesas decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, 
sejam averbados no Institute Nacional da Propriedade Industrial- INPI e registrados no 
Banco Central do Brasil, observados os limites e condic;oes estabelecidos pela 
legislac;ao em vigor (Lei nQ 8.383, de 1991, art. 50). 

Assistencia Tecnica, Cientifica ou Administrativa 

Art. 354. As importancias pagas a pessoas jurfdicas ou ffsicas domiciliadas no exterior 
a tftulo de assistencia tecnica, cientffica, administrativa ou semelhante, quer fixas, quer 
como percentagem da receita ou do Iuera, somente poderao ser deduzidas como 
despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes requisites (Lei nQ 4.506, de 
1964, art. 52): 

I - constarem de contrato registrado no Banco Central do Brasil; 
II- corresponderem a servic;os efetivamente prestados a empresa atraves de tecnicos, 
desenhos ou instruc;6es enviadas ao Pais, ou estudos tecnicos realizados no exterior 
par conta da empresa; 
Ill- o montante anual dos pagamentos nao exceder ao limite fixado par ato do Ministro 
de Estado da Fazenda, de conformidade com a legislac;ao especffica. 

§ 1Q As despesas de assistencia tecnica, cientffica, administrativa e semelhantes 
somente poderao ser deduzidas nos cinco primeiros anos de funcionamento da 
empresa ou da introduc;ao do processo especial de produc;ao, quando demonstrada sua 
necessidade, podendo esse prazo ser prorrogado ate mais cinco anos par autorizac;ao 
do Conselho Monetario Nacional (Lei nQ 4.131, de 1962, art. 12, § 3Q). 

§ 2Q Nao serao dedutfveis as despesas referidas neste artigo, quando pagas ou 
creditadas (Lei nQ 4.506, de 1964, art. 52, paragrafo unico): 

I - pela filial de empresa com sede no exterior, em beneficia da sua matriz; 
II- pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha, 
direta ou indiretamente, o centrale de seu capital com direito a voto. 

§ 3Q 0 disposto no incise II do paragrafo anterior nao se aplica as despesas 
decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser 
assinados, averbados no Institute Nacional da Propriedade Industrial- INPI e 
registrados no Banco Central do Brasil, observados os limites e condic;oes 
estabelecidos pela legislac;ao em vigor (Lei nQ 8.383, de 1991, art. 50). 

Limite e Condic;oes de Dedutibilidade 

Art. 355. As somas das quantias devidas a titulo de royalties pela explorac;ao de 
patentes de invenc;ao ou usa de marcas de industria ou de comercio, e par assistencia 
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tecnica, cientffica, administrativa ou semelhante, poderao ser deduzidas como 
despesas operacionais ate o limite maximo de cinco par cento da receita lfquida das 
vendas do produto fabricado ou vendido (art. 280}, ressalvado o disposto nos arts. 501 
e 504, incise V (Lei nQ 3.470, de 1958, art. 74, e Lei nQ 4.131, de 1962, art. 12, e 
Decreta-Lei nQ 1 . 730, de 1979, art. 6Q). 

§ 1Q Serao estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro de 
Estado da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as dedugoes a que se 
refere este artigo, considerados os tipos de produgao ou atividades reunidos em 
grupos, segundo o grau de essencialidade (Lei nQ4.131, de 1962, art. 12, § 1Q). 

§ 2Q Nao sao dedutfveis as quantias devidas a tftulo de royalties pela exploragao de 
patentes de invengao ou usa de marcas de industria e de comercio, e par assistencia 
tecnica, cientffica, administrativa ou semelhante, que nao satisfizerem as condigoes 
previstas neste Decreta ou excederem aos limites referidos neste artigo, as quais serao 
consideradas como Iueras distribufdos (Lei nQ 4.131, de 1962, arts. 12 e 13). 

§ 3Q A dedutibilidade das importancias pagas ou creditadas pelas pessoas juridicas, a 
tftulo de alugueis ou royalties pela exploragao ou cessao de patentes ou pelo usa ou 
cessao de marcas, bern como a titulo de remuneragao que envolva transferencia de 
tecnologia (assistencia tecnica, cientffica, administrativa ou semelhantes, projetos ou 
servigos tecnicos especializados) somente sera admitida a partir da averbagao do 
respective ato ou contrato no Institute Nacional da Propriedade Industrial- INPI, 
obedecidos o prazo e as condigoes da averbagao e, ainda, as demais prescrigoes 
pertinentes, na forma da Lei nQ 9.279, de 14 de maio de 1996. 

Art. 504. As empresas industriais e agropecuarias que executarem Programas de 
Desenvolvimento Tecnol6gico Industrial- PDTI ou Programas de Desenvolvimento 
Tecnol6gico Agropecuario- PDTA poderao ser concedidos os seguintes incentives 
fiscais, nas condigoes fixadas em regulamento (Lei nQ 8.661, de 1993, arts. 3Q e 4Q, e 
Lei nQ 9.532, de 1997, arts. 2Q e 5Q): 

Deducao do lmposto Devido 

I - dedugao, observado o disposto no § 11 do art. 394, ate o limite de quatro par cento 
do impasto devido de valor equivalente a aplicagao de aliquota cabivel do impasto a 
soma dos dispendios em atividades de pesquisa e de desenvolvimento tecnol6gico 
industrial ou agropecuario, incorridos no periodo de apuragao, classificaveis como 
despesas pela legislagao do tribute, inclusive pagamentos a terceiros, na forma prevista 
no § 2Q, podendo o eventual excesso ser aproveitado no proprio ano-calendario ou nos 
dais anos-calendario subseqOentes; 

Depreciacao Acelerada 
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II- depreciac;ao acelerada, calculada pela aplicac;ao da taxa de depreciac;ao usualmente 
admitida, multiplicada par dais, sem prejuizo da depreciac;ao normal, das maquinas, 
equipamentos, aparelhos e instrumentos, novas, destinados a utilizac;ao nas atividades 
de pesquisa e desenvolvimento tecnol6gico industrial e agropecuario, observado o 
disposto nos arts. 313 e 321; 

Amortiza~ao Acelerada 

Ill- amortizac;ao acelerada, mediante deduc;ao como custo ou despesa operacional, no 
periodo de apurac;ao em que forem efetuados, dos dispendios relatives a aquisic;ao de 
bens intangiveis, vinculados exclusivamente as atividades de pesquisa e 
desenvolvimento tecnol6gico industrial e agropecuario, classificaveis no ativo diferido 
do beneficiario; 

Credito do Impasto 

IV - credito, nos percentuais a seguir indicados, do impasto retido na fonte incidente 
sabre os valores remetidos ou creditados a beneficiaries residentes ou domiciliados no 
exterior, a titulo de royalties, de assistencia tecnica ou cientifica e de servic;os 
especializados, previstos em contratos de transferencia de tecnologia, averbados nos 
termos do C6digo da Propriedade Industrial: 

a) trinta par cento, relativamente aos periodos de apurac;ao encerrados a partir de 12 
de janeiro de 1998 ate 31 de dezembro de 2003; 
b) vinte par cento, relativamente aos periodos de apurac;ao encerrados a partir de 
12 de janeiro de 2004 ate 31 de dezembro de 2008; 
c) dez par cento, relativamente aos periodos de apurac;ao encerrados a partir de 
1.2 de janeiro de 2009 ate 31 de dezembro de 2013. 

b) Dedu~ao de Royalties, de Assistemcia Tecnica ou Cientifica 

V- deduc;ao pelas empresas industriais ou agropecuarias de tecnologia de ponta ou de 
bens de capital nao seriados, como despesa operacional, da soma dos pagamentos em 
moeda nacional ou estrangeira, efetuados a titulo de royalties, de assistencia tecnica ou 
cientifica, ate o limite de dez par cento da receita liquida das vendas dos bens 
produzidos com a aplicac;ao da tecnologia objeto desses pagamentos, desde que o 
PDT I ou o PDT A esteja vinculado a averbac;ao de contrato de transferencia de 
tecnologia, nos termos do C6digo da Propriedade Industrial. 

§ 12 Nao serao admitidos, entre os dispendios de que trata o inciso I, os pagamentos 
de assistencia tecnica, cientifica ou assemelhados e dos royalties par patentes 
industriais, exceto quando efetuados a instituic;ao de pesquisa constituida no Pais (Lei 
n2 8.661, de 1993, art. 4.2, § 1.2). 
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§ 2Q Na realizac;ao dos PDTI e dos PDTA poderc~ ser contemplada a contratac;ao de 
suas atividades no Pals com universidades, instituic;oes de pesquisa e outras 
empresas, ficando o titular com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestae e o 
controle da utilizac;ao dos resultados do Programa (Lei nQ 8.661, de 1993, art. 3Q, 
paragrafo unico). 

§ 3Q Na apurac;ao dos dispendios realizados em atividades de pesquisa e 
desenvolvimento tecnol6gico industrial e agropecuario nao serao computados os 
montantes alocados como recursos nao reembolsaveis por 6rgaos e entidades do 
poder publico (Lei nQ 8.661, de 1993, art. 4Q, § 2Q). 

§ 4Q Os beneffcios a que se referem os incises IV e V somente poderao ser concedidos 
a empresa que assuma o compromisso de realizar, durante a execuc;ao do seu 
programa, dispendios em pesquisa e desenvolvimento no Pafs, em montante 
equivalente, no mfnimo, ao dobro do valor desses beneficios (Lei nQ 8.661, de 1993, art. 
4Q, § 3Q). 

§ 5Q Quando nao puder, ou nao quiser valer-se do beneffcio do inciso V, a empresa 
tera direito a deduc;ao prevista neste Decreta (art. 354), dos pagamentos nele referidos, 
ate o limite de cinco por cento da receita lfquida das vendas do bern produzido com a 
aplicac;ao da tecnologia objeto desses pagamentos, caso em que a deduc;ao continuara 
condicionada a averbac;ao do contrato, nos termos do C6digo da Propriedade Industrial 
(Lei nQ 8.661, de 1993, art. 4Q, § 4Q). 

§ 6Q 0 credito do impasto retido na fonte, a que se refere o inciso IV, sera restitufdo em 
moeda corrente, dentro de trinta dias de seu recolhimento, conforme disposto em ato 
normative do Ministro de Estado da Fazenda. 

§ 7Q 0 incentive fiscal previsto no inciso I nao sera concedido simultaneamente com o 
previsto no inciso IV, exceto quando relative a parcela dos dispendios, efetuados no 
Pals, que exceder o valor do compromisso assumido na forma do disposto no § 4Q 
deste artigo. 

§ 8Q Os beneffcios previstos nos incises IV e V deste artigo nao se aplicam a 
importac;ao de tecnologia cujos pagamentos nao sejam passfveis: 

I- de remessa ao exterior, nos termos do art. 14 da Lei nQ 4.131, de 1962; 
II- de dedutibilidade, nos termos dos arts. 353 e 354. 

§ 9Q Ficam extintos, relativamente aos perfodos de apurac;ao encerrados a partir de 1 o 

de janeiro de 2014, os beneffcios fiscais de que trata o inciso IV deste artigo (Lei nQ 
9.532, de 1997, art. 2Q, § 2Q). 
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§ 10. A soma da dedugao de que trata o inciso I com a referida no art. 581 nao podera 
exceder a quatro por cento do impasto devido (Lei n.Q 9.532, de 1997, art. 6.Q, inciso 1). 

Art. 582. A dedugao esta limitada a quatro por cento do impasto devido em cada 
perfodo de apuragao, podendo o eventual excesso ser transferido para dedugao nos 
dais anos-calendario subsequentes (Lei n.Q 6.321, de 1976, art. 1.Q, §§ 1.Q e 2.Q, e Lei n.Q 
9.532, de 1997, art. 5.Q). 

Paragrafo unico. 0 total da dedugao deste artigo e a referida no inciso I do art. 504, 
nao podera exceder a quatro par cento do impasto devido (Lei n.Q 9.532, de 1997, art. 
6.Q, inciso 1). 
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7 .3. ANEXO Ill - LEIS 

7 .3.1. LEI 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996, arts 18 a 24 

Art. 18. Os custos, despesas e encargos relatives a bens, servic;os e direitos, 
constantes dos documentos de importac;ao ou de aquisic;ao, nas operac;6es efetuadas 
com pessoa vinculada, somente serao dedutlveis na determinac;ao do lucro real ate o 
valor que nao exceda ao prec;o determinado por um dos seguintes metodos: 

I - Metodo dos Prec;os lndependentes Comparados - PIC: definido como a media 
aritmetica dos prec;os de bens, servic;os ou direitos, identicos ou similares, apurados no 
mercado brasileiro ou de outros palses, em operac;oes de compra e venda, em 
condic;6es de pagamento semelhantes; 

II- Metodo do Prec;o de Revenda menos Lucro- PRL: definido como a media aritmetica 
dos prec;os de revenda dos bens ou direitos, diminuldos: 

a) dos descontos incondicionais concedidos; 
b) dos impostos e contribuic;6es incidentes sobre as vendas; 
c) das comiss6es e corretagens pagas; 
d) de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o prec;o de revenda; 

Ill - Metodo do Gusto de Produc;ao mais Lucro- CPL: definido como o custo medio de 
produc;ao de bens, servic;os ou direitos, identicos ou similares, no pals onde tiverem 
sido originariamente produzidos, acrescido dos impostos e taxas cobrados pelo referido 
pals na exportac;ao e de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o custo 
apurado. 

§ 1° As medias aritmeticas dos prec;os de que tratam os incises I e II eo custo medio de 
produc;ao de que trata o incise Ill serao calculados considerando os prec;os praticados e 
os custos incorridos durante todo o perlodo de apurac;ao da base de calculo do imposto 
de renda a que se referirem os custos, despesas ou encargos. 

§ 2° Para efeito do disposto no incise I, somente serao consideradas as operac;6es de 
compra e venda praticadas entre compradores e vendedores nao vinculados. 

§ 3° Para efeito do disposto no incise II, somente serao considerados os prec;os 
praticados pela empresa com compradores nao vinculados. 

§ 4° Na hip6tese de utilizac;ao de mais de um metodo, sera considerado dedutivel o 
maior valor apurado, observado o disposto no paragrafo subseqUente. 
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§ 5° Se os valores apurados segundo os metodos mencionados neste artigo forem 
superiores ao de aquisic;ao, constante dos respectivos documentos, a dedutibilidade 
fica limitada ao montante deste ultimo. 

§ 6° lntegram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo 
onus tenha sido do importador e os tributes incidentes na importac;ao. 

§ 7° A parcela dos custos que exceder ao valor determinado de conformidade com este 
artigo devera ser adicionada ao Iuera liquido, para determinac;ao do Iuera real. 

§ 8° A dedutibilidade dos encargos de depreciac;ao ou amortizac;ao dos bens e direitos 
fica limitada, em cada perfodo de apurac;ao, ao montante calculado com base no prec;o 
determinado na forma deste artigo. 

§ go 0 disposto neste artigo nao se aplica aos casas de royalties e assistencia tecnica, 
cientifica, administrativa ou assemelhada, os quais permanecem subordinados as 
condic;oes de dedutibilidade constantes da legislac;ao vigente. 

Receitas Oriundas de Exportagoes para o Exterior 

Art. 19. As receitas auferidas nas operac;oes efetuadas com pessoa vinculada ficam 
sujeitas a arbitramento quando o prec;o media de venda dos bens, servic;os ou direitos, 
nas exportac;oes efetuadas durante o respective perfodo de apurac;ao da base de 
calculo do impasto de renda, for inferior a noventa par cento do prec;o media praticado 
na venda dos mesmos bens, servic;os ou direitos, no mercado brasileiro, durante o 
mesmo perfodo, em condic;oes de pagamento semelhantes. 

§ 1° Caso a pessoa jurfdica nao efetue operac;oes de vend a no mercado interne, a 
determinac;ao dos prec;os medias a que se refere o caput sera efetuada com dados de 
outras empresas que pratiquem a venda de bens, servic;os ou direitos, identicos ou 
similares, no mercado brasileiro. 

§ 2° Para efeito de comparac;ao, o prec;o de venda: 

I - no mercado brasileira, devera ser considerado liquido dos descontos incondicionais 
concedidos, do impasto sabre a circulac;ao de mercadorias e servic;os, do impasto sabre 
servic;os e das contribuic;oes para a seguridade social- COFINS e para o PIS/PASEP; 
II - nas exportac;oes, sera tornado pelo valor depois de diminufdo dos encargos de frete 
e segura, cujo onus tenha sido da empresa exportadora. 

§ 3° Verificado que o prec;o de venda nas exportac;oes e inferior ao limite de que trata 
este artigo, as receitas das vendas nas exportac;oes serao determinadas tomando-se 
par base o valor apurado segundo um dos seguintes metodos: 
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I - Metoda do Pre<;o de Venda nas Exportagoes - PVEx: definido como a media 
aritmetica dos pre<;os de venda nas exportagoes efetuadas pela propria empresa, para 
outros clientes, ou par outra exportadora nacional de bens, servigos ou direitos, 
identicos ou similares, durante o mesmo perlodo de apuragao da base de calculo do 
impasto de renda e em condigoes de pagamento semelhantes; 
II - Metoda do Prego de Venda par Atacado no Pals de Destine, Diminuldo do Luera -
PVA: definido como a media aritmetica dos pregos de venda de bens, identicos ou 
similares, praticados no mercado atacadista do pals de destine, em condigoes de 
pagamento semelhantes, diminuldos dos tributes incluldos no prego, cobrados no 
referido pals, e de margem de Iuera de quinze par cento sabre o prego de venda no 
atacado; 
Ill- Metoda do Prego de Venda a Varejo no Pals de Destine, Diminuldo do Luera- PVV: 
definido como a media aritmetica dos pregos de venda de bens, identicos ou similares, 
praticados no mercado varejista do pals de destine, em condigoes de pagamento 
semelhantes, diminuldos dos tributes incluldos no prego, cobrados no referido pals, e 
de margem de Iuera de trinta par cento sabre o prego de venda no varejo; 
IV- Metoda do Gusto de Aquisigao ou de Pradugao mais Tributes e Luera- CAP: 
definido como a media aritmetica dos custos de aquisigao ou de pradugao dos bens, 
servigos ou direitos, exportados, acrescidos dos impastos e contribuigoes cobrados no 
Brasil e de margem de Iuera de quinze par cento sabre a soma dos custos mais 
impastos e contribuigoes. 

§ 4° As medias aritmeticas de que trata o paragrafo anterior serao calculadas em 
relagao ao perlodo de apuragao da respectiva base de calculo do impasto de renda da 
empresa brasileira. 

§ 5° Na hip6tese de utilizagao de mais de um metoda, sera considerado o menor dos 
valores apurados, observado o disposto no paragrafo subsequente. 

§ 6° Se o valor apurado segundo os metodos mencionados no § 3° for inferior aos 
pregos de venda constantes dos documentos de exportagao, prevalecera o montante 
da receita reconhecida conforme os referidos documentos. 

§ 7° A parcela das receitas, apurada segundo o disposto neste artigo, que exceder ao 
valor ja apropriado na escrituragao da empresa devera ser adicionada ao Iuera liquido, 
para determinagao do Iuera real, bern como ser computada na determinagao do Iuera 
presumido e do Iuera arbitrado. 

§ 8° Para efeito do disposto no § 3°, somente serao consideradas as operagoes de 
compra e venda praticadas entre compradores e vendedores nao vinculados. 

Art. 20. Em circunstancias especiais, o Ministra de Estado da Fazenda podera alterar 
os percentuais de que tratam os arts. 18 e 19, caput, e incises II, Ill e IV de seu § 3°. 



136 

Apuracao dos Precos Medios 

Art. 21. Os custos e prec;os medias a que se referem os arts. 18 e 19 deverao ser 
apurados com base em: 

I - publicac;oes ou relat6rios oficiais do governo do pafs do comprador ou vendedor ou 
declarac;ao da autoridade fiscal desse mesmo pafs, quando com ele o Brasil mantiver 
acordo para evitar a bitributac;ao ou para intercambio de informac;oes; 
II- pesquisas efetuadas por empresa ou instituic;ao de not6rio conhecimento tecnico ou 
publicac;oes tecnicas, em que se especifiquem o setor, o perfodo, as empresas 
pesquisadas e a margem encontrada, bern como identifiquem, por empresa, os dados 
coletados e trabalhados. 

§ 1° As publicac;oes, as pesquisas e os relat6rios oficiais a que se refere este artigo 
somente serao admitidos como prova se houverem sido realizados com observancia de 
metodos de avaliac;ao internacionalmente adotados e se referirem a periodo 
contemporaneo com o de apurac;ao da base de calculo do impasto de renda da 
empresa brasileira. 

§ 2° Admitir-se-ao margens de Iuera diversas das estabelecidas nos arts. 18 e 19, 
desde que o contribuinte as comprove, com base em publicac;oes, pesquisas ou 
relat6rios elaborados de conformidade com o disposto neste artigo. 

§ 3° As publicac;oes tecnicas, as pesquisas e os relat6rios a que se refere este artigo 
poderao ser desqualificados mediante ato do Secretario da Receita Federal, quando 
considerados inid6neos ou inconsistentes. 

Juros 

Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando decorrentes de 
contrato nao registrado no Banco Central do Brasil, somente serao dedutfveis para fins 
de determinac;ao do Iuera real ate o montante que nao exceda ao valor calculado com 
base na taxa Libor, para depositos em d61ares dos Estados Unidos da America pelo 
prazo de seis meses, acrescida de tres por cento anuais a titulo de spread, 
proporcionalizados em func;ao do periodo a que se referirem os juros. 

§ 1° No caso de mutua com pessoa vinculada, a pessoa jurfdica mutuante, domiciliada 
no Brasil, devera reconhecer, como receita financeira correspondente a operac;ao, no 
mfnimo o valor apurado segundo o disposto neste artigo. 

§ 2° Para efeito do limite a que se refere este artigo, os juros serao calculados com 
base no valor da obrigac;ao ou do direito, expresso na moeda objeto do contrato e 
convertida em reais pela taxa de cambia, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para a 
data do termo final do calculo dos juros. 
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§ 3° 0 valor dos encargos que exceder o limite referido no caput e a diferenc;a de 
receita apurada na forma do paragrafo anterior serao adicionados a base de calculo do 
impasto de renda devido pela empresa no Brasil, inclusive ao Iuera presumido ou 
arbitrado. 

§ 4° Nos casas de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serao admitidos os 
juros determinados com base na taxa registrada. 

Pessoa Vinculada - Conceito 

Art. 23. Para efeito dos arts. 18 a 22, sera considerada vinculada a pessoa jurfdica 
domiciliada no Brasil: 

I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior; 
II -a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior; 
Ill -a pessoa ffsica ou jurldica, residente ou domiciliada no exterior, cuja participac;ao 
societaria no seu capital social a caracterize como sua controladora ou coligada, na 
forma definida nos§§ 1° e 2° do art. 243 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 
IV- a pessoa juridica domiciliada no exterior que seja caracterizada como sua 
controlada ou coligada, na forma definida nos§§ 1° e 2° do art. 243 da Lei n° 6.404, de 
15 de dezembro de 1976; 
V- a pessoa juridica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa domiciliada no 
Brasil estiverem sob controle societario ou administrative comum ou quando pelo 
menos dez por cento do capital social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa 
fisica ou jurldica; 
VI - a pessoa ffsica ou jurfdica, residente ou domiciliada no exterior, que, em conjunto 
com a pessoa jurldica domiciliada no Brasil, tiver participac;ao societaria no capital 
social de uma terceira pessoa jurfdica, cuja soma as caracterizem como controladoras 
ou coligadas desta, na forma definida nos §§ 1° e 2° do art. 243 da Lei n° 6.404, de 15 
de dezembro de 1976; 
VII - a pessoa fisica ou jurldica, residente ou domiciliada no exterior, que seja sua 
associada, na forma de cons6rcio ou condominia, conforme definido na legislac;ao 
brasileira, em qualquer empreendimento; 
VIII- a pessoa ffsica residente no exterior que for parente ou afim ate o terceiro grau, 
c6njuge ou companheiro de qualquer de seus diretores ou de seu s6cio ou acionista 
controlador em participac;ao direta ou indireta; 
IX - a pessoa ffsica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, que gaze de 
exclusividade, como seu agente, distribuidor ou concessionario, para a compra e venda 
de bens, servic;os ou direitos; 
X- a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, em relac;ao a qual a 
pessoa jurldica domiciliada no Brasil gaze de exclusividade, como agente, distribuidora 
ou concessionaria, para a compra e venda de bens, servic;os ou direitos. 
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Paises com Tributacao Favorecida 

Art. 24. As disposic;oes relativas a prec;os, custos e taxas de juros, constantes dos arts. 
18 a 22, aplicam-se, tambem, as operac;oes efetuadas por pessoa fisica ou juridica 
residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa fisica ou juridica, ainda que 
nao vinculada, residente ou domiciliada em pais que nao tribute a renda ou que a 
tribute a aliquota maxima inferior a vinte por cento. 

§ 1 o Para efeito do disposto na parte final deste artigo, sera considerada a legislac;ao 
tributaria do referido pais, aplicavel as pessoas fisicas ou as pessoas juridicas, 
conforme a natureza do ente com o qual houver sido praticada a operac;ao. 

§ 2° No caso de pessoa fisica residente no Brasil: 

I - o valor apurado segundo os metodos de que trata o art. 18 sera considerado como 
custo de aquisic;ao para efeito de apurac;ao de ganho de capital na alienac;ao do bem ou 
direito; 
II - o prec;o relativo ao bern ou direito alienado, para efeito de apurac;ao de ganho de 
capital, sera o apurado de conformidade com o disposto no art. 19; 
Ill- sera considerado como rendimento tributavel o prec;o dos servic;os prestados 
apurado de conformidade com o disposto no art. 19; 
IV - serao considerados como rendimento tributavel os juros determinados de 
conformidade com o art. 22. 
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7.3.2. LEI 9.959 DE 27 DE JANEIRO DE 2000, arts 2°, 4° e 12. 

Art. 2° A alinea "d" do inciso II do art. 18 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
passa a vigorar com a seguinte reda9ao: 

"d) da margem de lucro de: 
1. sessenta por cento, calculada sabre o pre9o de revenda ap6s deduzidos os valores 
referidos nas allneas anteriores e do valor agregado no Pafs, na hip6tese de bens 
importados aplicados a produ9a0; 
2. vinte par cento, calculada sabre o pre9o de revenda, nas demais hip6teses." (NR) 

Art. 4° A contrapartida da reavalia9ao de quaisquer bens da pessoa jurfdica somente 
podera ser computada em conta de resultado ou na determina9ao do lucro real e da 
base de calculo da contribui9ao social sabre o Iuera llquido quando ocorrer a efetiva 
realiza9ao do bem reavaliado. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao, produzindo efeitos a partir 
de 1 o de janeiro de 2000. 




