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RESUMO 

MOURA, Neyva Gimenes. CONTROLADORIA: PLANEJAMENTO TRIBUTARlO EM 

AGROPECUARIA Visando nao somente a Legisla~tao, mas tambem para fornecer 

informa~toes para tomada de decisoes, apresento urn trabalho a uma area diversificada, para 

que possa atender as necessidades dessa area que nao e muito comentada a atividade 

agropecuaria. 

A atividade rural no Brasil desenvolve-se em niveis e especifica~toes diversificados, de tal 

modo que se ve 0 grande, 0 medio e 0 pequeno produtor com espayOS pr6prios. 

A principal finalidade da Controladoria e a otimiza~tao do resultado economico da 

organiza~tao, para essa empresa de atividade agropecuaria assegurar sua continuidade vern 

sendo urn grande desafio no dia a dia. 

A agropecuaria e atividade que tern custos e gastos muito grandes, e responsavel por boa 

parte do Fisco, tern uma carga tributaria consideravel no pais. Tambem ela sofre com 

problemas de dimas e doen~tas em gerais, que prejudicam seus resultados e dificultam sua 

competitividade. 

Contudo, a empresa agropecmiria pode se apotar do controller voltado para Gestao 

Tributaria para desempenhar os papeis importantes em planejar, organizar e liderar em prol 

de mudan~tas na qual podera ter mais economia e controle visando resultados. 

Palavras- Chave: Controladoria, planejamento, tributa~tao, redu~tao, resultado. 
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1 - INTRODU<;AO 

1.1 WSTIFICATIV A 

A competitividade do mercado e a necessidade de redu~ao de custos tern exigido de 

controllers, contadores e empresarios, urn planejamento fiscal, para o cumprimento das 

obrigacoes tributarias, da forma mais economica e simplificada possivel, ja que tais 

obriga~oes se tomam cada vez mais onerosas. Neste contexto, cabe ressaltar, a importancia 

do controller em auxiliar a empresa atraves de urn born planejamento tributario. 

0 Estado aplica na sociedade parte do montante obtido com a arrecada~ao dos 

tributos, visando proporcionar melhorias, tais como obras de desenvolvimento, apoio a 
educa~ao, saude, moradia, programa de prote~ao e outros. Por sua vez, o Estado 

necessitando suprir as aplica~oes em melhorias para a sociedade busca meios de criar 

novos impostos ou mesmo aumentar as aliquotas dos impostos ja existentes, gerando urn 

aumento ainda maior da carga tributaria, fazendo com que as empresas tenham maiores 

dificuldades para se manterem saudaveis no mercado. 

Segundo dados fornecidos pelo IBGEl- Instituto Brasileiro de Geografia Estatistica: 

A carga tr.ibutaria (somat6r.io dos tributos federa.is, estaduais e mmlic.ipais 
arrecadados em rela<;ao ao PIB - Produto Inten10 Bmto) do primeiro semestre de 
2003 confinnou as expectativas de alta. atingindo 37.57%. contra 36.67% no 
primei:ro semestre de 2002 e 36.26% no segundo semestre do ano anterior. 0 PIB 
a pre<;os de mercados no primei:ro semestre de 2003 apresentou crescimento de 
0.3% em rela<;ao ao mesmo periodo de 2002.Enquanto que a carga tributaria em 
rela<;ao ao PIB neste mesmo periodo apresentou crescimento de 2A5%. ou 0.9 
pontos percentuais. Em valores nominais. a arrecada<;ao tributaria cresceu R$ 
39.77 bilhoes. ou 17.5%. enquanto que o PIB cresceu R$ 91.05 bill16es. ou 
14,69%. Em arrecada<;ao nomina~ os tributos mais rekvantes no primeiro 
semestre de 2003 foram: ICMS (R$ 57.58 bi), IR (R$ 46,08 bi). INSS (R$ 38,24 
bi), COFINS (R$ 28.22 bi), FGTS (R$ 1L46 bi) e CPMF (R$ 11,27 bi). Somente 
estes 6 tributos somados representam 27.13% do PIB. 

E nas empresas, o desafio maior e elaborar urn planejamento tributario, onde elas 

deverao buscar, dentro das leis vigentes, a diminui~ao da carga tributaria incidente sobre 

1 IBGE - indicadores 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/pib/ctrivolvacome2t03.pdf.IBPT, 
agosto de 2006. 
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seus produtos, tomando seus preyos competitivos no mercado. Para Fabretti (1998, p. 28), 

denomina-se "Planejamento Tributario, o estudo feito previamente, ou seja, antes da 

realizayao do fato administrativo, pesquisando-se seus efeitos juridicos e economicos e as 

altemativas legais menos onerosas". Mas o grande desafio e a economia tributaria, 

maximizando lucros e minimizando perdas. 

0 controller a fomecer informayoes ao empresario, que a de se deparar com a 

tomada de uma decisao sobre seus neg6cios, esbarra em detalhes juridicos, economicos, 

financeiros e administrativos. Caso esta decisao nao esteja devidamente embasada, 

fatalmente ocasionara problemas futuros com custos imprevisiveis e muitas vezes dificeis 

de serem suportados pela empresa. Alem do que para uma boa politica de redw;ao de 

custos operacionais, se faz necessario urn born Planejamento Tributario. 

Segundo o ffiPT - Institute Brasileiro de Planejamento Tributario, "0 custo 

tributario e o principal item na composiyao do preyo final de qualquer produto ou serviyo, 

onde, esse custo representa, em media, 33% do faturamento bruto; 47% do total de custos e 

despesas; e, 52% do lucro". Devido a estas altas cargas tributarias, muitas das empresas 

procuram formas de burlar estes tributos e, segundo l\1ELLO; 

A falta de pagamento de urn tributo pode ter origem em simples omissao, mas 
pode estar carregada de dolo. A fraude esta situada na vontade consciente e 
desejada de lesar o fisco, causando-lhe prejuizo. A fraude nao pode ser 
confundida com outro instituto de Direito Tributario, denominado "elisao fiscal". 
Esta - Elisao fiscal - e licita e permitida. Ocorre a elisao fiscal quando o agente 
ou o sujeito passivo da obriga~ao tributaria age escolhendo, dentre as possiveis, 
uma opyao pennitida pela lei 

Com os riscos que a sonegayao acarreta, as empresas devem buscar desenvolver 

suas a9oes dentro do permitido pela ordem juridica, tendo como objetivo final o pagamento 

reduzido de impostos ou tributos. 0 contribuinte tern o direito de estruturar seus neg6cios 

ou atividades da melhor maneira, estando em conformidade com a lei, visando atingir seus 

objetivos. Essa estruturayao visa diminuir os custos do empreendimento, entre eles, a 

reduyao da carga tributaria. 

A reduyao de custos sobre suas atividades comerciais ocasiona excelentes reflexos na 

situayao financeira e patrimonial da empresa. Os recursos excedentes devido a economia 

resultante de urn born planejamento tributario, poderao ser aplicados em outras areas da 

empresa. 

Contudo, cabe ao controller, conhecer as atividades, a fim de planejar de maneira 

sincronizada todas as suas ayoes para que se possa estar sempre sendo ajustadas. 0 

controller deve notar, segundo Lopes: 
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A sofistica~ao tecnol6gica, os imensos mercados que se abriram e as maneiras de 
se chegar a eles, a produ~ao em massa, a conce~ao de tecnoestrutura 
empresarial, a acirrado inter e intranacional exigem do administrador 
extraordinaria aten~ao a necessidade de, com razoavel antecedencia, estabelecer 
miss5es e objetivos da empresa, estudar e selecionar os caminhos altemativos, 
implantar a estrutura e implementar os pianos e ideias escolhidas. Em outras 
palavras, PLANEJAR. 

Cabe salientar que o Controller, segundo Caggiano: 

0 controller e o chefe da contabilidade, aquele que supervisiona e mantem 
arquivos financeiros formais da empresa, embora suas fun~es nao tenham que 
se restringir apenas as fun~5es contabeis e o que mais se espera e que ele amplie 
sua atua~ao ao desenvolvimento da contabilidade em aplica~s gerenciais. 

0 Controllers deve estar sempre atualizado, ter conhecimento de todos os setores 

da empresa, pois deveni passar informavoes aos usmirios, tais deverao ser claras e 

objetivas. Juntamente como contador deverao formular estrategias, evitando a ocorrencia 

do fato gerador, reduvao de aliquotas e por fim adiar o pagamento de tributos, sem gerar 

multas. E inequivoco reafirmar que o born planejamento tributario feito pelo contador bern 

preparado assumiu importancia tal que e capaz de interferir decisivamente na continuidade 

das empresas. 

1.2 OBJETIVO 

1.2.1 Objetivo geral 

Elaborar uma analise das opvoes tributarias em uma empresa agropecuaria. 

1.2.2 Objetivos especificos 

No alcance do objetivo geral, outros especi:ficos tambem foram necessarios, quais 

~ Apresentar os conceitos basicos de Controladoria, Planejamento, Or9amento, 

Custos, Analise das Demonstra9oes Contabeis e de Sistema de Informa9ao . 

. ~ Apresentar a legisla9aO tributaria e previdenciaria inerente as opera95es da 

empresa; 
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);;- Verificar a opyao tributciria que dara a empresa a opyao menos onerosa para o 

desembolso com seus tributos. 

1.3 DELIMITA(AO DO ESTUDO 

0 estudo tera inicio no mes de Dezembro 2006, com termino em Junho de 2007. 0 

trabalho sen:l realizado em uma empresa Agropecuaria, sendo analisado a situayao da 

empresa ano de 2006 e previsao para 2007, a Legislayao utilizada para tal estudo sera a 

vigente nestes periodos. 

1.4 ORGANIZA(AO DO ESTUDO 

0 Capitulo I estan1 composto pela Justificativa, Objetivos, Delimitayoes do Estudo 

e Organizayao do Estudo. 

0 Capitulo II estara composto pela Revisao da Literatura e Revisao da 

Fundamentayao Legal objetivando conceituar todas as aplicayoes do estudo. 

0 Capitulo ill estara composto pela Metodologia do Estudo, contendo a definiyao 

do tipo de pesquisa, definiyRO das perguntas da entrevista, metodo da coleta de dados e 

analise dos resultados. 

0 Capitulo IV estara composto pelas atividades estabelecidas nos Objetivos 

Especificos, vistas atraves de analises e demonstray()es de quadros explicativos e 

comparatives, a fim de atingir tal objetivo. 

0 Capitulo V estara composto pelas Conclusoes e Recomendacoes derivadas do 

caso estudado. 



2- REVISAO DE LITERATURA 

2.1 CONCEITO DA CONTROLADORIA 

A Controladoria nao pode ser vista s6 como urn 6rgao da adrninistra~ao 

encarregada de cuidar da contabilidade gerencial de urna ernpresa. Ela tern a fun~ao de 

coordenar os esforyos dos gestores, a :firn de processar as inforrnas;oes, corn intuito de 

observar as oportunidades e indicar a tornada decisao ideal para garantir a continuidade da 

ernpresa. 

Conforrne a visao de Catelli (1999, p.370), a Controladoria nao pode ser vista corn 

urn rnetodo, voltado ao como fazer. Para correta cornpreensao de urn todo, devernos cindi

la ern dois vertices: 

~ 0 prirneiro como ramo de conhecimento responsavel pelo estabelecirnento de toda 

base conceitual; 

~ 0 segundo como 6rgao administrative respondendo pela dissernina~ao de 

conhecimento, rnodelagern e irnplanta~ao de sistemas de inforrnas;oes. 

A Controladoria deve ter urna visao geral da ernpresa, nao s6 como parte gerencial, 

mas corn o todo. 

Ainda Catelli define o objetivo da Controladoria enquanto ramo de conhecimento o 

estabelecirnento e estudo dos seguintes aspectos: 

1. Conceito utilizado para rnodelar a correta rnensurayao da nqueza gerada pela 

ernpresa; 

2. Estabelecirnentos das bases te6ricas e conceituais necessarias para rnodelagern, 

constru~ao e rnanuten~ao do sistema de inforrna~ao e rnodelo de gestao econornica; 

3. Estudar os diversos aspectos ern relayao ao rnodelo de gestao, processo de gestao, 

rnodelo organizacional, rnodelo de decisao (teoria da decisao), rnodelo de 

rnensurayao (teoria da rnensura~ao ), rnodelo de identi:fica~ao e acurnula~ao e 

rnodelo de inforrna~ao (teoria da inforrna~ao ). 
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Ja a Controladoria como 6rgao administrativo pode ser definida atraves de sua 

missao. 

2.1.1 MISSAO E OBJETIVO DA CONTROLADORIA 

Como 6rgao administrativos temos varias defini~oes da missao da controladoria, 

tais como: 

Catelli (1999 p.372): 

"Assegurar a otimiza~ao dos resultados economica da organiza~ao". 

Caggiano e Figueiredo (1997, p.26): 

"A missao da Controladoria e zelar pela continuidade da empresa, otimiza~ao do 

resultado global". 

Marion (1996, p.140): 

"Induzir a otimiza~ao dos resultados economicos da empresa a fim de garantir a sua 

sobrevivencia". 

Todas defini~oes ap6iam a mesma ideia de que a missao da Controladoria e 

otimizar resultado visando a continuidade da empresa. E para que a missao possa ser 

cumprida, deverao estabelecer para a missao objetivos, possibilitando o alcance desses de 

maneira clara e viaveis, sendo eles: 

~ Promo~ao da eficacia organizacional; 

~ Viabilizando da gestao economica; 

~ Promo~ao da integra~ao das areas de responsabilidade. 

A missao e os objetivos realizados significam que resultados em condi~oes 

estabelecidas, metas e gestao economica darao clareza para tomadas de decisoes. Mas 

tambem a Controladoria conta com outros instrumentos para apoiarem suas decisoes com 

tal clareza. 

2.2 CONTROLADORIA: ORGAO DE GESTAO TRIBUTARIA 

A Controladoria tern por finalidade garantir informa~oes exatas para o processo 

decis6rio, tern de demonstrar de maneira global todas as oportunidades que a emp.resa 

possui na situa~ao atual. A melhor defini~ao para esse ver Figueiredo e Caggiano (1997 

p.28) cita Mossiman 1993, a Controladoria pode ser conceituada como o conjunto de 

principios, procedimentos e metodos oriundos das ciencias de Administra~ao, Economia, 
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Psicologia, Estatistica e principalmente da Contabilidade, que se ocupam com a gestao 

Economica da empresa, como fim de orienta-las para eficacia. 

A Controladoria tambem pode se apoiar de uma ferramenta muito importante para 

tomada de decisao, o 6rgao de Gestao Tributaria, onde podera ter economia e estar sempre 

correto como que dita a Legisla9ao. Para que se possa fazer born uso dessa ferramenta, e 

importante conhecimento de planejamento tributario, entender a Legisla9ao e assim poder 

ter vantagens, visando oportunidades. 

2.3 Sistema juridico- tributario 

Sistema considerado quando existir urn principia unificador no relacionamento dos 

elementos que o compoem (ordem e unidade). 

Sistema juridico - com a existencia da norma hipotetica fundamental, - nao se 

prova, nem se explica (proposi9ao axiomatica) - surge o carater unitario do conjunto. 

quanto: 

Sistema tributario - e o conjunto de tributos em vigencia num determinado pais. 

Conforme Cassone (2004, p.26), o sistema tributario pode ser rigido ou flexive1, 

- rigido, quanto aos impostos, porque a CF relaciona urn a urn todos os impostos 
que as pessoas politicas (Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios) podem, 
nas suas competencias privativas, instituir e exigir dos respectivos contribuintes 
e; 
- flexiveis, quanto aos impostos - e encontrado na Constitui~ao norte-americana, 
em que nao ha quaisquer proibi~oes no exercicio da competencia tributlria, 
ressalvadas aquelas fixadas na propria Constitui~ao, podendo o Estados criar 
impostos identicos exigiveis dos mesmos contribuintes. 

0 sistema juridico-tributario estabelece de maneira rigida ou flexivel, os impostos 

aos seus determinados contribuintes. 

Segundo Haddad (2004, p.34) o sistema tributario "exige certa coordena9ao dos 

diferentes tributos entre si, com o sistema economico dominante e com fins fiscais e 

extrafiscais da imposi9ao". 

0 Sistema Tributario se compoe de taxas, contribui9oes de melhorias, impostos, 

contribui9oes sociais e emprestimos compuls6rios (art. 1°, da Emenda Constitucional n° 

18/65). 

Naturalmente os fatos se interligam numa relayao de causa e efeito (principia da 

causalidade ), enquanto o fato juridico e seus efeitos sao relacionados pelo principia da 

imputa9ao. 
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2.3.1 Finalidade do Estado 

A finalidade essencial do Estado e promover o bern comum a vida humana, atraves 

do desenvolvimento de atividades economicas, polfticas, SOCialS, administrativas, 

financeiras, educacionais, policiais. 

2.3.2 Atividade Financeira do Estado 

0 Estado necessita de "entradas", no caso, dinheiro para custear suas despesas, 

segundo Cassone (2004, p.27), essas entradas podem ser "originarias pela utilizavao de 

bens que o Estado possui como qualquer outro sujeito privado e derivadas como 

prestav5es patrimoniais impostas aos cidadaos". Se essas entradas nao forem suficientes ha 

entao a ocorrencia da divida publica. 

A atividade financeira visa a obtenvao, a administravao e ao emprego de meios 

patrimoniais, desenvolvendo-se atraves da receita para obtenvao e despesa como emprego 

de recursos e na gestao atraves da administravao e conservavao do patrimonio publico. 

2.4 TRIBUTO 

0 CTN, em seu art. 3°, define tributo da seguinte forma "Tributo e toda a prestavao 

pecuniaria compuls6ria, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que nao constitua 

sanvao ou ato ilicito, instituida em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada". 0 tributo somente podera existir se for determinado por lei, 

gerando assim a obriga9ao tributaria principal ou acess6ria. Sua origem se dara mediante a 

ocorrencia de urn fato gerador. Sua prestavao pecuniaria caracteriza - se pelo pagamento 

em dinheiro ou valor equivalente autorizado por lei. 

Os tributos sao classificados em impostos, taxas, emprestimos compuls6rios e 

contribuiv5es, que se dividem em contribuiv5es sociais e de melhoria. 

2.4.1 Impostos, taxas, emprestimos compulsorios e contribui~ao de melhoria. 

No que refere as especies de tributos, Oliveira, et al (2002, p.23) cita o Sistema 

Tributario Nacional estruturado de forma a permitir ao Estado a cobranva de: 
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- Impostos: que decorre de situacao gerada independente de qualquer 

contraprestayao do Estado em favor do contribuinte; Ex: lagro, Agenfa, Fundersul e outras. 

- Taxas: que estao vinculadas a utilizayaO efetiva ou potencial por parte do 

contribuinte, de serviyos publicos ou especificos e divisiveis; 

- Contribuicao de melhoria: que sao cobradas quando o beneficio e trazido aos 

contribuintes por obras publicas. 

Disp5e o art.l6 do CTN que "imposto e o tributo cuja obrigacao tern por fato 

gerador urna situacao independente de qualquer atividade estatal especifica, relativa ao 

contribuinte". 

Ele e exigido, sern contraprestayao e sem indicayao previa de sua utilizayao, sua aplicayao 

sera para despesas administrativas e beneficios como saude publica e outros, a 
comunidade. 

Ja no art. 77, o CTN define taxas da seguinte maneira: 

As taxas cobradas pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito Federal on pelos 
Municipios, no ambito de suas respectivas atribui~oes, tern como fato gerador o 
exercicio regular do poder de policia, on a utiliza~ao, efetiva on potencial, de 
servi~o publico especifico e divisive!, prestado ao contribuinte on posto a sua 
disposi<;ao. 

Taxa esta relacionada com a prestayao de urn serviyo publico para urn beneficia 

identificado ou identificavel, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposiyao. 

E sobre a contribuicao de melhoria o CTN em seu art. 81, define que: 

Art. 81 - A contribui<;ao de melhoria cobrada pela Uniao, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal on pelos Municipios, no ambito de suas respectivas atribui~oes, 
e instituida para fazer face ao custo de obras publicas de que decorra valoriza<;ao 
imobiliaria, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual 
o acrescimo de valor que da obra resultar para cada im6vel bene:ficiado. 

A contribui9ao de melhoria e urn tributo cuja obriga9ao tern como fato gerador a 
valorizayao de im6vel decorrente da obra publica. 

E por firn, temos o ernprestirno compuls6rio, conforrne o CTN, art.l48: 

Art. 148 - A Uniao, mediante lei complementar, poder:i instituir Emprestimo 
Compuls6rio: 
I - para atender a despesas extraordinarias, decorrentes de calamidade publica, de 
guerra extema on sua iminencia; 
II - no caso de investimento publico de car:iter urgente e de relevante interesse 
nacional, observado o disposto no Art. 150, III, (b). 

Entende-se ernprestimo compuls6rio, o imposto qualificado pela promessa de 

restitui9ao ou investimento financeiro resgatavel em Iongo prazo. 
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2.4.2 Elementos fundamentais do tributo 

0 tributo e formado pelos seguintes elementos: 

- Fato gerador: e a concretizayao da hip6tese da incidencia tributaria prevista em lei, que 

faz nascer a obrigayao tributaria. 

Exemplos de fatos geradores: 

a) Prestar serviyos (ISS); 

b) Fazer circular mercadorias (ICMS); 

c) Receber renda (IR) etc. 

0 CTN o define nos arts. 114 e 115: "A concretizayao do fato gerador, pode fazer 

nascer uma obrigayao principal, que sera sempre de natureza pecuniaria, ou seja, pagando 

urn tributo; ou uma obrigayao acess6ria, que e urn dever administrative". 

- Contribuinte ou responsavel: E o sujeito passtvo da obrigayao principal, e 
obrigado ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniaria. Sendo ele o contribuinte, que 

tern relayao pessoal e direta com o fato gerador, e responsavel a pessoa que a Lei escolher 

para responder pela obrigayao tributaria, em substituiyao ao contribuinte de fato, dada a 

maior complexidade para alcanya-lo, assim define o art. 121 do CTN e seu paragrafo 

unico. 

- Base de calculo: e o valor sobre o qual se aplica a aliquota (percentual) para 

apurar o valor do tributo a pagar. 

"A base de calculo deve ser definida em lei complementar (art. 146 da CF/ 88). Sua 

alterayao esta sujeita aos principios da legalidade, da anterioridade e da irretroatividade", 

assim define Fabretti (2003, p.75). E assim, a lei complementar deve definir com muita 

clareza OS criterios para a determinayaO da base de calculo. 

- Aliquotas: percentual definido em lei, aplicado sobre a base de calculo determina 

o montante do tribute a ser pago. 

Fabretti (2003, p.131) ressalta, "sua alterayao esta sujeita aos principios da 

legalidade, da retroatividade e da anterioridade com exceyao, quanto a sua anterioridade, 

dos casas previstos na propria Constituiyao". 

Exemplos de aliquotas: 
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> IRPJ- 15% (art. 3°, Lei n°. 9.249/95). 

> COFINS- 3% (art. 8°, Lei tt0
• 9.718/98). 

- Adicional: Percentual sobre determinado parametro definido em lei. 

Segundo F abretti (2003, p .131) entende-se que "alem do imposto devido, apurado 

sobre a base de calculo, a lei determina o pagamento de mais urn imposto, pelo nome de 

adicional, que incide sobre determinado valor que fixar". 

Exemplo - adicional do IRPJ: 10% do valor do lucro real que exceder a R$ 

20.000,00 (mensal) - § 3° do art. 542 do RIR. 

-Montante do tributo: eo resultado obtido pela aplicavao da aliquota sobre a base 

de calculo. 

2.5 ISEN<;AO 

Considerando as diversas posivoes adotadas pelos juristas, citam-se, a seguir, tres 

visoes que definem a isenvao de angulos distintos. 

Conforme entendimento de Carvalho (2000, p.482): "as normas de isenvao 

pertencem a classe das regras de estrutura, que intrometem modificavoes no ambito da 

regra-matriz de incidencia tributaria, esta sim, norma de conduta". 

E, prosseguindo, ainda, com o pensamento do referido autor (2000, p.482-483), este 

levanta a seguinte questao: 

De que maneira atua a norma de isengao, em face da regra-matriz de incidencia? 
E o que descrevemos: Guardando a sua autonomia normativa, a regra de isencao 
investe contra urn ou mais dos criterios da norma-padriio de incidencia, 
mutilando-os, parcialmente. (. .. ) 0 que o preceito de isengao faz e subtrair 
parcela do campo de abrangencia do criterio do antecedente ou do conseqiiente. 
( ... ) "E assim por diante, sempre o mesmo fenomeno: o encontro de duas normas 
juridicas, sendo uma a regra-matriz de incidencia tributiria e outra a regra de 
isen~ao, com seu carater supressor da area de abrangencia de qualquer dos 
criterios da hip6tese ou da conseqfiencia da primeira (regra-matriz)". 

Adverte, ainda, o autor, que apesar de ser a regra de isenvao, expediente redutor do 

campo de abrangencia dos criterios constantes da regra-matriz tributaria, nao se deve 

confundi-la com reduvao da "base de calculo" ou da "aliquota". 

Assim, de acordo com as palavras de Carvalho (2000, p. 488): 

Nao confundamos subtragao do campo de abrangencia do criterio da hip6tese ou 
da conseqfiencia com mera redugao da base de c:ilculo ou da aliquota, sem anula
las. A diminuigao que se processa no criterio quantitativa, mas que nao conduz 
ao desaparecimento do objeto, nao e isengao, traduzindo singela providencia 
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modificativa que reduz o quantum de tributo que deve ser pago. 0 nome 
atribuido pelo direito positivo e pela doutrina e isen<;ao parcial. 

Melo (2001, p.265), por sua vez, busca diferenciar os conceitos de "imunidade", 

"nao incidencia" e "isen9ao", conforme abaixo: 

A isen<;ao, veiculada por legisla<;ao ordinaria, delimita a regra de incidencia 
tributaria, impedindo que ocorra o nascimento do respectivo fato gerador, 
diferenciando-se da imunidade, que consiste na exclusao da propria competencia 
tributaria, originfuia da propria Constitui<;ao Federal; enquanto que a nao 
incidencia signi:fica que os atos, situa<;5es, estados e negocios juridicos nao se 
enquadram ao tipo tributario. 

Isen9ao e considerada urn favor fiscal, de natureza temporaria, excluindo o 

pagamento do tributo, ou seja, uma dispensa legal de pagamento do tributo. E decorrente 

de lei, que deve especificar as condi9oes e requisites exigidos para sua concessao, os 

tributos aos quais se aplica, e, sendo o caso, o prazo de sua dura9ao (art. 176 CTN). 

Contudo a isen9ao, nao dispensa o cumprimento de obriga96es acess6rias, mas 

podeni simplifica-las, nao existindo assim, isen9ao definitiva. Ira depender de urn 

determinado tempo, tipo de bern ou serviyo ou algum parametro que fixar. Importante nao 

confundir com isen9ao definitiva, que sao na verdade hip6teses de imunidade ou de nao 

incidencia. 

2.6 IMUNIDADE TRIBUTARIA 

E urn principia constitucional que visa resguardar a independencia dos entes da 

federa9ao (Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios) e a liberdade de culto religiose, 

de associa9ao politica, sindical, de educayao, de assistencia social, de divulga9ao cientifica 

e cultural e dos fatos de interesse da sociedade. 

Derzi e Coelho (1997, p. 218-224), expressam: 

A imunidade e regra constitucional expressa (ou implicitamente necessaria), que 
estabelece a nao-competencia das pessoas politicas da Federa<;ao para tributar 
certos fatos e situa<;oes, de forma amplamente determinada, delimitando 
negativamente, por meio de redu<;ao parcial, a norma de atribui<;ao de poder 
tributario. A imunidade e, portanto, regra de exce<;ao e de delimita<;ao de 
competencia, que atua, nao de forma sucessiva no tempo, mas, 
concomitantemente. A redu<;ao que opera no ambito de abrangencia da norma 
concessiva de poder tributario e tao-so logica, mas nao temporal. 

Esse principia esta disposto na CF/88: 

Art. I 50 Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e vedado a 
Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, instituir impastos sobre: 

- Patrimonio, renda ou servi<;os, uns dos outros; 
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- Templos de qualquer culto; 
- Patrimonio, renda ou servic;os dos partidos politicos, inclusive suas fundac;oes, 
das entidades sindicais, das instituic;oes de educac;ao e de assistencia social sem 
fins lucrativos, atendendo a lei; 
- Livros, jornais, periodicos e o papel destinado a sua impressao. 

Irnunidade tributaria consiste na veda<;ao constitucional do tributo. Ou seJa, na 

Constitui<;ao Federal as cobran<;as do tributo ern certos casos, a pessoa ou bern descrito ern 

lei nao podern sofrer tributa<;ao. 

2.7 INCIDENCIA E NAO INCIDENCIA 

A conceitualidade de incidencia e nao incidencia, e postas de rnane1ras bern 

distintas, rnaneiras essas colocadas por Cassone (2001, p.l21), na qual "incidencia esta 

relacionada corn a cornpetencia que a Constitui<;ao da a certa pessoa politica (U-E-DF-M), 

para instituir determinado tributo, ern que se verifica urn campo material e urn campo 

territorial de incidencias". Seria o fato de a situa<;ao descrita na lei se realizar e dar 

nascirnento da obriga<;ao tributaria, tendo a ocorrencia do fato gerador. 

Porern a nao incidencia e o inverso, o fato ou situayao estao fora dos lirnites 

tributaveis, nao ocorrendo o fato gerador. 

Ainda, Cassone (2001, p.121), cita situayoes que caracterizarn a nao incidencia: 

1a se da quando o fato nao se enquadra (nao se subsume) ao campo material que 
se pretende correlacionar. 
2a ocorre quando o fato nao corresponde ao campo territorial proprio 
(incompetencia territorial). 
3a situac;ao de "nao incidencia'', assim quali:ficadas pela propria Constituic;ao. 

Nao-incidencia e dispensada definitiva do tributo sobre deterrninadas opera<;5es, 

hens ou servi<;os. 

2.8 COMPETENCIA TRIBUTARIA E OS PRINCIPAlS TIPOS DE IMPOSTOS 

Para Oliveira, et al (2002, p.23) a Constitui<;ao em vigor assirn distribui, entre 

diversos niveis de governo, a competencia de estabelecer os tributos: 

Compete a Uniao instituir impasto sobre: 

- Irnporta<;ao de produtos estrangeiros; 

- Exporta<;ao, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 

- Rendas e proventos de qualquer natureza; 

- Produtos industrializados; 
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- Operavao de creditos, dimhio e seguro, ou relatividades a titulos ou valores 

imobiliarios; 

- Propriedade territorial rural; 

- Grandes fortunas. 

Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituirem impostos sohre: 

- Transmissao causa mortis e doavoes de quaisquer hens e direitos; 

- Operayoes relativas a circulayao de mercadorias e sohre prestayoes de serviyos de 

transporte interestadual e interrnunicipal e de cornunicavao, ainda que as operavoes e as 

prestavoes se iniciem no exterior; 

- Propriedade de veiculos automotores. 

Compete aos Municipios instituirern irnpostos sohre: 

- Propriedade predial e territorial urbana; 

- transrnissao inter vivos, por ato oneroso, de hens irn6veis e de direitos reais sohre 

irn6veis, ressalvadas as excevoes legais; 

- vendas a varejo de comhustiveis liquidos e gasosos, exceto oleo diesel; 

- servivo de qualquer natureza. 

Como podernos notar, e grande o crescirnento de trihutos, isso desencadeia na falta 

de controle tanto para os governantes, como para os ernpresarios. Devendo chegar a urn 

conceito, como reduzir e simplificar essa cohranya, a ponto de se manter o controle e fazer 

correta a sua aplicavao. 

2.9 OBRIGA(:AO TRIBUTARIA 

A ohrigavao trihutaria surge da ocorrencia de urn fato, descrito em lei como relavao 

entre alguern e o Estado, nascendo as relavoes trihutarias, que cornpreende o dever de 

alguem (sujeito passivo) eo direito do Estado (sujeito ativo), suas leis eo fato gerador. 

Entende-se que sujeito ativo ( credor), no caso e a Uniao, Estados e os Municipios e 

o sujeito passivo (devedor) pessoa ohrigada ao cumprimento da ohrigavao trihutaria, o qual 

pode ser o contribuinte ou o responsavel. 

Contribuintes sao os devedores diretos, que tern relavao pessoal e direta corn o fato 

gerador (CTN, art. 121, I). 
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Responsavel e o dever indireto que, embora nao sendo contribuinte deve responder 

pela obrigavao tributaria, por forva de lei (CTN, art. 121, II). 

Sua natureza juridica pode ser entendida, segundo Art. 113, do CTN como: 

Obriga~ao principal origina-se com a ocorrencia do fato gerador, tern por objeto 
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniaria e extingue-se com o cn~dito 
dela decorrente. 
Obriga~ao acess6ria decorrente da legisla~ao tributaria e tern por objeto as 
presta~oes, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecada~ao ou 
da fiscaliza~o dos tributos. E tambem, pelo simples fato da sua inobservancia, 
converte-se em obriga~o principal relativamente a penalidade pecuniaria. 

A obriga9ao principal tern por objetivo o pagamento de tributo descrito pela lei e a 

obrigavao acess6ria refere-se aos deveres administrativos, nao sendo o pagamento do 

tributo, mas como sera controlada, a forma pela qual foi determinado o montante dos 

tributos, dando origem a obrigavao principal. 

2.9.1 Hipotese de incidencia, elementos e fato gerador da obriga~ao tributaria. 

Segundo Cassone (2001, p.137) a hip6tese de incidencia "e a descrivao que a lei faz 

de urn fato tributario que, quando ocorrer, fara nascer a obrigavao tributaria ( obrigavao de 

o sujeito passivo ter de pagar ao sujeito ativo o tributo correspondente)". 

Hip6tese de incidencia tributaria e no caso de o fato gerador ser abstrato, ou em 

tese. 

A obriga9ao tributaria, como as demais obrigavoes juridicas, e apresentada pelo 

CTN tendo os seguintes elementos: 

>- Sujeito ativo (art. 119 e 120) 

>- Sujeito passivo (art. 121 a 127) 

>- Objeto (art. 113) 

>- Causa (art. 114 a 118) 

0 fato ou situavao que gerar ou criar a obriga9ao tributaria, sera o fato gerador. 

2.10 RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA 

Segundo o art. 121 do CTN, a expressao "responsabilidade tributaria" define: 

Sujeito passivo da obrigaf;ao principal e a pessoa obrigada ao pagamento de 
tributo ou penalidade pecuniaria, sendo qualificado como: I - contribuinte, 
quando tenha rela~ao pessoal e direta com a situa~ao que constitua o respectivo 
fato gerador; II - responsavel, quando, sem revestir a condi~o de contribuinte, 
sua obriga~ao decorra de disposi~ao expressa de lei. 
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Responsavel tributario nasce de duas situa~oes: (a) do descumprimento, pelo 

contribuinte, da obriga~ao tributaria; e (b) como fruto de uma san~ao por ter o terceiro 

infringido alguma obriga~ao administrativa procedimental - chamada pelo c6digo de 

"obriga~ao acess6ria". A letra (b) deve ser de logo descartada, san~ao nao e obriga~ao 

tributaria, mas conseqi.H~ncia de urn fato ilicito. Sujeito passivo dessa rela~ao ilicita nao 

pode ser participe de uma rela~ao tributaria, como prescreve o art. 3° do CTN. 

0 art. 128 do CTN afirma que "a lei pode atribuir de modo expresso a 

responsabilidade pelo credito tributario a terceiras pessoas, vinculadas ao fato gerador da 

respectiva obriga~ao, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este 

em caniter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigayao". 

Somente a lei pode atribuir a quem e responsavel pelo cnSdito tributario, a terceira 

pessoa, nao sendo o contribuinte, mas que de alguma maneira esta vinculado ao fato 

gerador da obriga~ao. 

2.11 CREDITOS TRIBUTARIOS 

Esta previsto no Art. 139, CTN que "o credito tributario decorre da obriga~ao 

principal e tern a mesma natureza desta". E nos arts. 140 e 141 do CTN, o credito tributario 

resulta da conjuga~tao da lei, fato gerador, e do lan~tamento. As circunstancias que 

modificam o credito tributario, sua extensao ou efeitos, ou garantias ou privilegios a ele 

atribuidos, ou que excluem sua exigibilidade, nao afetam a obriga~ao tributaria que lhe deu 

origem. 

No art. 142, o CTN define lan~amento, como sendo "o ato administrative vinculado 

que verifica a ocorrencia do fato gerador, identifica o sujeito passivo da obriga~ao 

tributaria, se determina a base de calculo e a aliquota aplicavel, formalizando 0 credito e 

estipulando os termos da sua exigibilidade". 

Ocorrido o fato juridico tributcirio se constitui a obriga~ao e ao mesmo tempo os 

creditos tributaries, que e 0 direito subjetivo de que e portador 0 sujeito ativo de uma 

obriga~ao tributaria e que lhe permite exigir o objeto prestacional, representado por uma 

importancia em dinheiro. 
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2.12 LEGISLA~AO TRIBUTARIA 

Assim o C6digo Tributario Nacional, conforme arts. 96 e 194, da Lei n°. 5.172/66 

de 25 de outubro de 1966, define que "Legisla~ao tributaria compreende as leis, os 

tratados, e as conven~oes internacionais, decretos e as normas complementarem que 

versem, totais ou parcialmente, sobre tributos e rela~oes juridicas a eles pertinentes". 

Tambem, "a legisla~ao tributaria, regulara, em carater geral, ou especifico em fun~ao da 

natureza do tributo tratando, a competencia e os poderes das autoridades administrativas 

em materia de fiscaliza~ao da sua aplica~ao". Sendo ela, aplicada as pessoas fisicas ou 

juridicas, contribuintes ou nao, mesmo os que gozam da imunidade tributaria ou isen~ao de 

carater pessoal. 

E obrigat6rio, que a contabilidade esteja amparada pela legisla~ao tributaria 

vigente, no periodo do exercicio, estando sempre atualizada. 

2.12.1 Leis, tratados, conven~oes, internacionais e decretos. 

De acordo como art. 97 do CTN, somente a lei pode estabelecer: 

> A institui~ao de tributos, ou a sua extin~ao; 

> A majora~ao de tributos, ou sua reduyao, 

> A defini~ao do fato gerador da obriga~ao tributciria principal, e do seu sujeito 

pass1vo; 

> Fixa~ao da aliquota e da sua base de calculo do tributo; 

> Comunica~ao de penalidades para a~oes ou omissoes contnirias as seus 

dispositivos, ou outras infravoes nelas definidas; 

> As hip6teses de exclusoes, suspensao e extin~oes de creditos tributarios, 

dispensam ou redu~ao de penalidades: 

- Equiparam-se a majoravao do tributo a modificayao de sua base de calculo 

importe em torna-lo mais oneroso. 

- Nao constitui majora~ao do tributo, a atualiza~ao do valor monetario da respectiva 

base de calculo. 

Os tratados e conven~oes internacionais revogam ou modificam a legislaQao 

tributaria intema, e serao observadas pela que lhes sobrevenha (art. 98). 
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Os tratados e conven9oes celebrados pelo Poder Executivo (art. 84, VIII, da CF), 

somente entram em vigor depois de aprovados pelo Congresso Nacional. 

E ainda em seu art. 99 "o conteudo e o alcance dos decretos restringem-se aos das 

leis em fun9ao das quais sejam expedidos, determinadas regras de interpreta9ao 

estabelecidas em Lei". Os decretos servem para aprova9ao de tratados e conven9oes (art. 

49, I da CF) e por isso mesmo nao precisam ser sancionados. 0 decreta e inteiramente 

subordinado a Lei (art. 99, CTN), nao podendo contraria-la nem excede-la e nem restringi

la. 

Sao normas complementares das leis, dos tratados e das conven9oes internacionais 

e dos decretos: os atos normativos, as decisoes dos 6rgaos singulares ou coletivos, a que a 

lei atribua eficacia normativa, praticas reiteradamente observadas pelas autoridades 

administrativas. E ainda, os convenios que entre si celebram a Uniao, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municipios (art. 100). 

Somente a lei tern o poder para criar, definir, fixar aliquotas, determinando sua 

maneira de cobranya e ate mesmo, excluir, suspender e extinguir os tributos. Os tratados e 

conven9oes internacionais podem revogar ou modificar a legisl~ao, os decretos ficam 

restringidos a lei, para que sejam expandidos. E as normas complementares servem de 

complementos para a Lei, tratados e conven96es internacionais, e os decretos. 

2.12.2 Vigencia da Legisla~ao Tributaria 

Conforme o CTN, Art. 101 e 102, sua vigencia, no espa9o e no tempo, rege-se pelas 

disposi9oes legais aplicaveis as normas juridicas em geral. E a legislayao tributaria dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios vigora, no Pais, fora dos respectivos limites 

territoriais, os convenios de que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de 

normas gerais expedidas pela Uniao. 

Nos arts. I 03 e I 04 do CTN dispoe a entrada em vigor, "as leis indicam a data em 

que entrarao em vigor, geralmente na data de sua publica9ao". Entram em vigor no 

primeiro dia do exercicio seguinte aquele em que ocorra a sua publicayao os dispositivos 

de lei, referentes a impastos sobre o patrimonio ou a renda: 

I - que instituem ou majoram tais impostos; 
II - que definem novas hip6teses de incidencia; 
ill - que extinguem on reduzem isen~oes, salvo se a lei dispuser de maneira mais 
favonivel ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178. 
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A Lei entra em vigor no territ6rio nacional em 45 dias ap6s a publicayao e fora do 

Pais o prazo e de 3 (tres) meses (LICC, art. 1°). 

A Legislavao tributaria dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, s6 tern 

validade dentro dos seus respectivos territ6rios, a legislavao tributaria somente alcanvara as 

pessoas ou fatos fora do Pais, atraves de tratados e convenv5es. 

2.12.3 Aplica~ao da Legisla~ao Tributaria 

Segundo o art. 105 do CTN, a legislavao tributaria regula fatos futuros, nao fatos 

passados. A aplicavao da legislavao tributaria e "imediata, quanto aos fatos geradores 

futuros e pendentes quando se inicia antes da lei e s6 se completa depois". E em outras 

palavras, s6 e fato gerador o fato descrito na lei que ocorra ap6s a edivao desta (fato futuro) 

E no art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fa to preteritos "em qualquer caso, 

quando seja expressamente interpretativa, nao aplicando penalidade a infrayaO dOS 

dispositivos interpretados". Ou seja, aplicavao da lei tributaria sobre situavoes passadas. 

Entende-se que aplicavao e conseqiH~ncia da eficacia da legislavao vigente, 

conforme incidencia sobre determinadas situav5es; ou refere-se a possibilidade de 

aplicavao da lei vigente a caso concreto. 

2.12.4 Interpreta~ao e Integra~ao da Legisla~ao Tributaria 

Segundo Savigny2
, citado por Cassone (2001, p. 149), "interpretar uma lei significa 

extrair seu exato conteudo, significado e alcance; e reconstituir o pensamento do 

legislador". 

Os principios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da defini<;ao, do 

conteudo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas nao para definivao dos 

respectivos efeitos tributarios (art. 109, CTN). 

A lei tributaria nao pode alterar a definivao, o conteudo e o alcance de institutos, 

conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela CF, 

pelas Constituiv5es dos Estados, ou pelas Leis Organicas do Distrito Federal ou dos 

Municipios, para definir ou limitar competencias tributarias (art. 110, CTN). 

2 SA VIGNY, Frederich Karl. Jurista alemao (1779-1861 ). Fundador da Escola Hist6rica do Direito sustentou 
que o direito nao contem principios vlliidos para todos os paises, mas assume configurayoes diversas pr6prias 
segundo valores eticos, juridicos e sociais que constituem o patrimonio de determinado povo. (cf. 
Enciclopedia Garzanti del diritto. Itlliia: s.n 1993, reedicao 1995, p. 1072). 
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A interpretavao da Lei deve ser feita de maneira a revelar o pensamento contido nas 

palavras do legislador. Em outro sentido e a revelar o verdadeiro sentido, definir seus 

poderes e alcance com respeito ao fato efetivamente ocorrido. 

Nao deve se confundir interpretavao com integravao. Integrar a lei significa 

preencher as lacunas, suprir suas omiss5es, tendo em mira sua aplicavao a casos concretos. 

Conforme o art. 4° da Lei de Introduvao do C6digo Civil "quando a lei for omissa, o juiz 

decidini o caso de acordo com a analogia, os costumes e os principios gerais de direito". 

Sao processos de integravao da legislavao tributaria e segundo art. 108 do CTN, na 

ausencia de disposivao expressa, a autoridade competente para aplicar a legislavao 

tributaria utilizara sucessivamente, na ordem indicada: 

I - a analogia; 
II - os principios gerais de direito tributario; 
III - os principios gerais de direito publico; 
IV - a eqilidade. 

Desse modo, diante a legislavao tributaria omissa, o aplicador da lei deve valer dos 

metodos de integravao prescritos no CTN. 

2.13 PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

Entende-se planejamento tributario ou "elisao fiscal" como o conjunto de 

procedimentos legais que projetam a reduvao do custo dos empreendimentos com o 

pagamento de tributos. 

De acordo com Malkowski (2000, p.73): "A novao de planejamento se relaciona 

diretamente com uma programavao de atividade, a partir da observavao de circunstancias 

presentes e tendo em vista comportamentos futuros que provavelmente acontecedio". 

Ainda, segundo esclarece Malkowski (2000, p.73): "0 planejamento exacional (ou 

tributario) tern por objetivo a previsao de dispendios com exav5es ( ou tributos) em que se 

incidira em determinada atividade e, enquanto voltado para a obtenvao de resultados, o 

menor dispendio possivel, licitamente". 

Ampliando a analise do tema, vemos como e interessante a classificavao adotada 

porDerzi e Coelho (1997, p. 190-191), conforme assim se expressam: 

A disciplina da elisao fiscal comporta, ainda, uma ultima diferenciavao. Temos: 

a)elisao induzida, quando a propria lei deseja o comportamento do contribuinte, 
por razoes extrafiscais. Sao exemplos, a isen<;ao por dez anos do IR para os 
lucros das industrias que instalem no norte-nordeste do Brasil e a celebra~ao de 
neg6cios em zonas francas ou com compradores no exterior (imunidades ou 
isenc;:oes do export-drive); e b) elisao por lacuna, quando a lei, sendo lacunosa, 
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deixa buracos nas malhas da imposiQao, devidamente aproveitadas pelos 
contribuintes. A verdadeira elisao fiscal e esta, por apresentar questionamentos 
juridicos e eticos na sua avaliaQao. Baseia-se na premissa de que se o legislador 
nao quis, como na elisao fiscal induzida pela lei, pelo menos nao a vedou 
expressamente, quando podia te-lo feito (principia da legalidade). Este principia, 
no particular, abriga duas conotaQoes relevantes. Primeira e a de que o 
contribuinte, observada a lei, nao esta obrigado a adotar a soluQ!lo fiscal e 
juridica mais onerosa para o seu neg6cio, pois podera buscar a menos onerosa, 
ate porque sendo o regime economico considerado de livre iniciativa e de 
assunQ!lo de responsabilidades prevalece entao a tese da minimizaQao dos custos 
e da maximizaQao dos resultados. Segunda, o principia da legalidade no 
particular reside no aforismo de que ninguem est::i obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senao em virtude de lei, de resto preceito constitucional e, 
pois, dominante. 

Segundo o tributarista Nilton Latorraca3
, citado por Oliveira eta! (2002, p.36) o 

Planejamento Tributario e definido assim: 

E denominado Planejamento Tribut::irio, a atividade empresarial que, 
desenvolvendo se de forma estritamente preventiva, projeta os atos e fatos 
administrativos com o objetivo de informar quais os onus tribut::irios em cada 
uma das OpQOeS legais possfveis. 0 objeto do planejamento tribut::irio e, em 
ultima analise, a economia tribut::iria. Cotejando as varias opQoes legais, o 
administrador obviamente procura orientar os seus passos de forma a evitar, 
sempre que possivel, o procedimento mais oneroso do ponto de vista fiscal. 

Para Fabretti (2003, p.32) o Planejamento Tributario e visto como "o estudo feito 

previamente, ou seja, antes da realiza<;ao do fato administrativo, pesquisando-se seus 

efeitos juridicos e economicos e as alternativas legais menos onerosas". 

Conforme Oliveira et al (2002, p.36) entende-se por Planejamento Tributario: 

Forma licita de reduzir a carga fiscal, o que exige alta dose de conhecimento 
tecnico e bom-senso dos responsaveis pelas decisoes estrategias no ambiente 
corporativo. Trata-se do estudo do previo a concretizaQao dos fatos 
administrativos, dos efeitos juridicos, fiscais e economicos de determinada 
decisao gerencial, com o objetivo de encontrar a altemativa legal menos onerosa 
para o contribuinte. 

Com base nessas defini<;oes, podemos entender que ha uma necessidade das 

empresas efetuarem seus planejamentos, dentro da estrita observa<;ao da legisla<;ao vigente, 

visando encontrar maneiras que lhe permitam o desembolso financeiro como pagamento 

dos tributos, que esta ficando mais "latente" em suas administra<;oes. 

0 Planejamento Tributario nao pode ser confundido com sonega<;ao fiscal. Planejar 

e escolher, entre duas ou mais op<;oes licitas, que resulte na diminui<;ao do pagamento do 

impasto a pagar. Sonegar e utilizar meios ilegais, como fraude, simula<;ao, dissimulayao e 

outros meios ilicitos para deixar de recolher o tributo devido. 

3 LATORRACA, Nilton. Direito Tributario: imposto de renda das empresas. 15. ed. Sao Paulo: Atlas, 2000. 
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2.13.1- Condi~oes necessarias para urn born planejarnento tributario 

A finalidade principal de urn born planejamento tributario e a economta de 

impostos sem infringir a legislavao. Segundo Oliveira et al (2002, p.38) para alcanvar 

com exito nessa atividade, o contador precisa, com profundidade: 

~ Conhecer todas as situa~oes em que e possivel credito tributario, 
principalmente com rela~ao aos chamados impostos nao-cumulativos -
ICMS e IPI. 

~ Conhecer todas as situa<;oes em que e possivel o deferimento (posterga<;iio) 
dos recolhimentos dos impostos, permitindo melhor gerenciamento do fluxo 
de caixa. 

~ Conhecer todas as despesas e provisoes permitidas pelo fisco como 
dedutiveis da receita; 

~ Ser oportuno e aproveitar as lacunas deixadas pela legisla<;ao, para tanto 
ficando atento as mudan~as nas normas e aos impactos nos resultados da 
empresa. 

Somente, o contador sempre atualizado, podera ver as melhores condiv5es para urn 

born planejamento, estando atento, a todas as situav5es que diminuidio o pagamento de 

imposto de forma licita, reduv5es de valores e observar as lacunas deixadas pela legislavao. 

Tambem devera conhecer todos os impostos, sendo eles, federais, estaduais e municipais 

para que possa diminuir os impactos de suas cobranvas indevidas e a punivao na falta de 

pagamentos devidos. 

2.14 TRIBUTA(:AO BRASILEIRA 

Ao observarmos a tributavao brasileira, e necessario o entendimento sobre os 

tributos federais, estaduais e municipais, principalmente sobre o Imposto de Renda, a 

Contribuivao Social, PIS, COFINS, o INSS, ISSQN, o ICMS, baseado no Decreto n°. 

3.000 de 26/03/1999, o qual proporciona as empresas opv5es para pagamento do Imposto 

de Renda e da Contribuivao Social Sobre o Lucro Liquido atraves do Lucro Real, Lucro 

Presumido, Simples e Arbitrado. 

2.15 TRIBUTOS NA INSTANCIA FEDERAL 

A Constituivao Federal, em sua Sevao ill, os arts. 153 e 154 definem os tributes 

competentes e que poderao ser instituidos a qualquer momento pela Uniao, conforme: 

J;> Compete a Uniao instituir impostos sobre importa~oes de produtos 
estrangeiros e exporta<;ao de produtos nacionais ou nacionalizados, renda e 
proventos de qualquer natureza, produtos industrializados e ainda, opera~oes 
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de cn~ditos, cfunbio e seguro, titulos ou valores imobilianos; grandes 
fortunas, nos termos da Lei complementar. 

~ A Uniao podeni instituir imposto nao cumulativo e nao tenham fato gerador 
ou base de calculo proprio dos descriminados nesta Constituictiio. E na 
iminencia, impostos extraordinarios, compreendidos ou nao em sua 
competencia tributaria, que supridos gradativamente, cessadas as causas de 
sua criactilo. 

Fazem partes dos tributos na instancia federal os impostos, vistos na sequencia, 

tanto quanto seu fato gerador, sua base de caJculo, aliquota e outros que tomem sua 

cobranva devida. 

2.15.1 Imposto Sobre Renda e Proventos De Qualquer Natureza (IR) 

A Lei Orvamentaria n°. 4.625 de 30 de dezembro de 1922, em seu art. 31 

determina: "Fica instituido o Imposto de Renda, que sera devido anualmente, por toda 

pessoa fisica ou juridica, residentes no territ6rio do Pais, e incidira, em cada caso, sobre o 

con junto liquido de qualquer natureza". 

0 Imposto de Renda e de competencia da Uniao, pode ser cobrado como renda e 

proventos de qualquer natureza, sendo utilizado como distribuivao de renda. 0 mesmo nao 

podera ser cobrado pelos Estados, Distrito Federal ou Municipios, o qual ocasionaria a 

chamada bi tributac;ao, sendo, portanto uma lei inconstitucional. 

Atualmente o Imposto de Renda e regido pelo Decreto n°. 3. 000 de 26 de marc;o de 

1999 e sua aliquota para pessoajuridica e de 15% sobre a base de calculo, eo que exceder 

a R$ 20.000,00 fica sujeito a incidencia de 10%. 

0 fato gerador do Imposto de Renda e o produto do capital, do trabalho e de 

proventos de qualquer natureza (renda ou receita), caracterizando acrescimo patrimonial. 

0 imposto, de competencia da Uniao, tern como fato gerador a aquisic;ao da 

disponibilidade economica oujuridica (art. 43, do CTN): 

- renda e o produto do capital, do trabalho ou combinavao de ambos. 

- proventOS de qualquer natureza sao OS acrescimos patrimoniais. 

Nos §§ 1° e 2°, incluidos pela Lei complementar n°. 104, de 10.01.2001, "a 

incidencia do imposto independe da denominac;ao da receita ou do rendimento, da 

localizavao, condic;ao juridica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de 

percepc;ao", e "na hip6tese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei 

estabeleceni as condiv5es e o momento em que se dara sua disponibilidade, para fins de 

incidencia do imposto referido neste artigo". 
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A base de calculo do impasto eo montante, real, arbitrado ou presumido (art. 44). E 

o contribuinte do impasto e o titular, sem prejuizo de atribuir a lei essa condi~ao ao 

possuidor, a qualquer titulo, dos hens produtores de renda ou dos proventos tributaveis (art. 

45). E a lei que atribui ao contribuinte seu impasto devido e a sua forma de recolhimento. 

Seguindo ainda, na Legisla~ao, a despesa com impasto de renda e calculada 

incidindo uma aliquota sobre a base de calculo do impasto. Temos assim, as seguintes 

bases de calculos: 

~ Impasto calculado sobre o Lucro Real; 

~ Impasto calculado sobre o Lucro Presumido; 

~ Impasto calculado sabre o Lucro Arbitrado. 

2.15.1.1 Lucro Real 

0 Lucro Real e definido pela Lei n°. 1041/94, como lucro liquido do exercicio 

ajustado pelas adi~oes, exclusoes ou compensa~oes, previstas ou autorizadas pela 

legisla~ao tributaria (art. 6°, decreta Lei no 1.568 de 26/12/1977) e em seu art. 7°, o Lucro 

Real e apurado atraves da escritura~ao contabil, fiscais e comerciais. Como base no art. 

247 do Decreta n°. 3000/99, Regulamento do Impasto se Renda (RIR/ 99), podemos 

entender, Lucro Real como: 

( +) Lucro ou prejuizo contabil 

( +) Adi~oes exigidas por lei 

(-) Exclusoes permitidas por lei 

(=) Lucro real antes de compensar Prejuizos Fiscais Anteriores 

(-) Compensa~ao de prejuizos fiscais 

(=) Lucro real 

Esta demonstra~ao devera constar no Livro de Apura~ao do Lucro Real (LALUR). 

Por tanto, entende-se Lucro Real como lucro verdadeiro para fins fiscais, o qual necessita 

manter sua escritura~ao completa como alicerce. 

0 art. 14 da Lei n° 9.718/98 dispoe em seus incisos I ao VI sobre as pessoas 

juridicas obrigadas a optar pelo Lucro Real: 

I ~ Cuja receita total, no ano-calendfuio anterior, seja superior ao limite de R$ 
48.000.000,00, ou proporcional ao nfunero de meses antes do termino do 
exercicio; 
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II - Cujas atividades sejam bancos comerciais, financeiras, investidores, 
sociedades de creditos, distribuidoras de titulos, arrendamentos mercantis, 
cooperativas, seguradoras e entidades de previdencia privada aberta; 
III - Ganhos, rendimentos e Iueras de capital oriundos do exterior; 
IV - Beneficiarias fiscais autorizadas pela Legisla~ao a isen~ao ou redu~ao de 
impasto; 
V - Que no exercicio atual tenha efetuado pagamentos por estimativa; 
Vl - Que explorem atividades de presta~ao cumulativa e continua de servi~os de 
assessoria crediticia, mercado16gica, gestao de creditos, sel~ao e riscos, 
administra~ao de contas a pagar e a receber, compras de direitos credit6rios 
resultantes de vendas mercantis a prazo ou prestar;ao de servi~os (factoring). 

0 inciso I acima foi alterado conforme a Lei 10.637/02 em seu art. 46, aumentando 

o valor da receita total de R$ 24.000.000,00 para R$ 48.000.000,00. 

Sua base de calculo e apurada a partir do resultado contabil do periodo, que pode 

ser positivo quando tern lucro ou negativo dando prejuizo. 

Sua apuravao pode ser trimestral, com pagamento trimestral do IRPJ e CSLL; ou 

anual com pagamentos mensais do IRPJ e da CSLL, calculados por estimativa mensais. 

Pelos arts. 220, 221 e 232 do RIR e art. 17 da IN SRF no 93/97, as pessoas juridicas 

tributadas com base no Lucro Real, devem basear-se nas seguintes formas para calculo e 

pagamento do Imposto de Renda e contribuivoes sociais sobre o lucro: 

Lucro Real Trimestral: apurado a cada trimestre; 

Lucro Real Anual: atraves de estimativas mensais, encerrando a apurac;ao no 

final do ano. 

2.15.1.2 Lucro Real Trimestral 

Nesta op9ao feita atraves do Lucro Real, a opvao deveni ter encerramento ao 

termino de cada trimestre, com base em seu resultado liquido. Resultado esse, apurado 

atraves das demonstrac;oes contabeis, sendo ajustados pelas adic;oes, exclusoes e 

compensavoes previstas em Lei. 

Segundo o art. 228 do RIR/99, para calculo do Imposto de Renda trimestral aplica

se a aliquota de 15% sobre a base de calculo, que e o lucro real. Caso, a base de calculo 

exceda o valor de R$ 60.000,00 no trimestre, aplica-se a aliquota de 10% sobre o excesso. 

Para fins de deduvoes, poderao ser deduzidos do valor do Imposto de Renda 

trim estral: 

Incentivos fiscais, dentro dos limites e condivoes fixados pela Legislavao; 

Incentivos fiscais de reduc;ao e isenc;ao de imposto, calculado com base no lucro 

da exploravao; 
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Imposto de pago ou retido na fonte sobre as receitas computadas na 

determinayao do Lucro Real; 

Imposto de renda pago por estimativa, pago mensalmente (no caso do lucro real 

anual); 

0 saldo de imposto pago a maior ou indevidamente em periodos anteriores. 

Pelo Lucro Real podera ser feita a compensa9ao dos prejuizos fiscais, ou seja, a 

pessoa juridica pode compensar o prejuizo fiscal apurado na demonstrayao do lucro real e 

registrado no Livro de Apura9ao do Lucro Real (LALUR), desde que mantenha os livros e 

documentos, exigidos pela legislayao fiscal, comprobat6rios do montante do prejuizo fiscal 

utilizado para a compensa9ao. 

0 Prejuizo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendario de 1995 pode 

ser compensado, cumulativamente com os prejuizos fiscais apurados ate 31 de dezembro 

de 1994, com o lucro liquido ajustado pelas adiyoes e exclusoes previstas na legislayao do 

imposto de renda, observando o limite maximo, para compensa9ao, de 30% (trinta por 

cento) do auferido lucro liquido ajustado. 

A pessoa juridica pode, ainda, compensar os prejuizos fiscais apurados ate 31 de 

dezembro de 1994, independentemente do prazo previsto na legislayaO vigente a epoca, se, 

naquela data estes fossem passiveis de compensa9ao, na forma da legisla9ao entao 

aplicavel. 

Conforme o art. 95 da Lei n° 8.981, de 1985, com redayao dada pela Lei n° 9.065, 

de 1995, o limite de 30% (trinta por cento) nao se aplicas aos prejuizos fiscais, apurados 

pelas pessoas juridicas, decorrentes da explora9ao de atividade rural e compensado com o 

lucro real da mesma atividade, e aos apurados pela empresa industrial titular de Programas 

Especiais de Explora9ao aprovados ate 03 de junho de 1993 pela Befiex. 

Em relavao ao pagamento, o Imposto de Renda calculado em cada trimestre, podera 

ser pago em quota {mica no mes seguinte ao trimestre sem acrescimo. 0 contribuinte 

podera pagar em tres quotas mensais, com juros pela taxa Selic ate o mes anterior ao 

pagamento e de 1% no mes. 

2.15.1.3 Lucro Real Anual 

Com base no Lucro Real Anual, as pessoas juridicas poderao fazer sua apura9ao 

anual, mas os recolhimentos dos tributos deverao ser mensais, o qual consta expressamente 
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na Lei n. o 9. 718/98 e no art. 246 RIRI 99. Esses recolhimentos, porem sao com base em 

estimativas mensais, uma vez que a op~ao for feita pelo Lucro Real Anual, nao poden1 ser 

mudado no decorrer deste periodo pelo Lucro Presumido, conforme previsto no art. 232 

RIR/99. 

Para ser determinada a base de ca.Iculo estimada anual, utilizam-se percentuais a 

serem aplicados sobre a receita bruta mensal, como pode ser visto no quadro n° 01: 

QUADRO 2.1 - Tabela de Rela~ao de Atividades e Percentuais 
Atividades geradoras da receita I Percentuais aplicados sobre a receita (%) 

;;.. Revenda de Combustiveis 1,6 
;;.. Revenda de Mercadorias em Geral ( exceto combustiveis) 8 
;;.. Venda de Produtos de Fabrica~ao Propria 
;;.. Industrializa~tao por Encomenda (material fornecido pelo encomendante) 
;;.. Atividade Rural 
;;.. Representa~tao Comercial por Conta Propria ( distribui~tao) 
;;.. Compra e Venda, Loteamento, Incorpora~tao ou Constru~tao de Imoveis. 
;;.. Execu~tao de Obras da Constru~tao Civil, com Emprego de Material. 
;;.. Presta~tao de Servi~tos Hospitalares 
;;.. Servi~tos de Transporte de Cargas 
;;.. Outras Atividades nao Caracterizadas como Presta~tao de Servi~tos 
;;.. Servi~tos de Transporte em Geral (exceto de cargas) 16 
;;.. Presta~tao de Servi~os, pelas Sociedades Civis, relatives ao exercicio de 32 

profiss5es legalmente regulamentadas. 
;;.. Prestayao de Servi~tos em Geral ( exceto os expressamente especificados) (*)32 
;;.. Servi~tos de Intermedia~tao de Negocios (inclusive representayao comercial 32 

por conta de terceiros, corretagem de imoveis e seguros e outros) 
;;.. Administra~tao, Loca~tao ou Cessao de Bens Moveis ou Imoveis ( exceto a 

receita proveniente de alugueis, quando a pessoa juridica nao exercer a 
atividade de loca~ao de imoveis) 

;;.. Administra~ao de Consorcios de Bens Duraveis 
;;.. Cessao de Direitos de Qualquer Natureza 
;;.. Constru~ao por Administra~tao ou por Empreitada, unicamente de Mao-de-

Obra 
Fonte: IN SRF n° 93/97. 

Alem dos percentuais aplicados, conforme a atividade, sao acrescidas as bases se 

calculo, no mes que forem auferidos, os ganhos de capital, as demais receitas e os 

resultados positivos decorrentes de receitas nao compreendida nas atividades da empresa. 

E nao integram a base de ca.Iculo rendimentos e ganhos liquidos provenientes de aplica~t5es 

financeiras de renda fixa e variavel. 

Segundo o art. 228 RIR/99, o imposto sera calculado mediante a obten~tao da base 

de calculo e aplicayaO das seguintes aliquotas: 
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? 15% sobre a totalidade da base de ce:Uculo apurada; 

? Adicional de 10% sobre a parcela da base de calculo que exceder o limite de R$ 

20.000,00 ao mes. 

Sobre o montante a ser pago mensalmente, poderao ser feitas deduv5es referentes a 

incentives fiscais, conforme previsto no art. 229, 475 a 489, 543 e 581 a 588 do R, Lei n° 

9.874/99, tais como: 

~ Programa de Alimenta~ao do trabalhador (PAT): ate 4% do imposto, 
observadas as condi<;Oes pertinentes; 

~ Doa~oes e Patrocinios realizados em favor de projetos culturais previamente 
aprovados pelo Ministerio da Cultura: ate 4% do imposto, observadas as 
condi~oes pertinentes; 

~ Valores aplicados na aquisi~ao primaria de Certificados e Investimentos em 
projetos, previamente aprovados pelo Ministerio da Cultura, de prodm;ao de 
obras audiovisuais cinematognificas brasileiras, desde que os Certificados e 
Investimentos tenham sido emitidos e colocados n o mercado com 
observancia das nonnas expedidas pela Comissao de Valores MobiJianos: 
ate 3% do imposto, observando-se que a dedu~o cumulativa desse 
incentivo, com o incentivo referido na letra "b", fica limitada a 4% do 
imposto; 

~ Doa~oes aos Fundos dos Direitos da Crian~a e do Adolescente: ate o limite 
de 1% do imposto, vedada a dedu~o da doa~ao como despesa operacional. 

Para fins de pagamento do imposto mensal, calculado por estimativa, deveni ser 

pago ate 0 ultimo dia util do mes subseqiiente ao apurado. 

2.15.1.4 Lucro Presumido 

E a forma de tributavao simplificada do Imposto de Renda (IR) e Contribuivao 

Social sobre o Lucro Liquido (CSLL). 0 sistema tributario pelo Lucro Presumido e 
regulamentado pelos arts. 516 a 528 do RIR, Decreta 3.000/99. 

0 RIRI 99 em seu art. 516, define que pessoas juridicas poderao optar pelo Lucro 

Presumido, observando-se o seguinte: 

- A pessoa juridica cuja receita bruta total, no ano-calendario anterior, tenha sido 

igual ou inferior R$ 48.000.000,00, ou R$ 4.000.000,00 multiplicado pelo numero de 

meses de atividade no ano-calendario anterior, quando inferior a doze meses podera optar 

pelo regime de tributavao com base no lucro presumido (Lei n5! 9.718, de 1998, art. 13). 

- A opvao pela tributavao com base no lucro presumido sera definitiva em relavao a 

todo o ano-calendario (Lei n.5! 9.718, de 1998, art. 13, § 1.5!). 

- A pessoa juridica que nao esteja obrigada a tributavao pelo lucro real (art. 246), 

podera optar pela tributavao com base no lucro presumido. 
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- 0 pagamento da primeira ou {mica quota do imposto devido, corresponde ao 

primeiro periodo de apuravao de cada ano-calendario (Lei n~ 9.430, de 1996, art. 26, § 1~). 

- 0 imposto com base no lucro presumido seni determinado nos periodos 

trimestrais encerrados em 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 (Lei n~ 9.430, de 1996, arts. 1~ e 25). 

Base de Calculo 

Conforme o art 518 e 519 do R, a base de calculo do imposto e do adicional em 

cada trimestre, seni determinada mediante a aplicavao do percentual de 8% sobre a receita 

bruta auferida no periodo de apuravao. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata 

este artigo seni de (Lei n° 9.249, de 1995, art. 15, § 1°): 

I- 1,6%, para atividade de revenda, para consumo, de combustive} derivado de 

petr6leo, alcool etilico carburante e gas natural; 

II - 16% para a atividade de prestavao de servic;o de transporte, exceto o de carga, 

para o qual se aplicara o percentual previsto no caput; 

III- 32%, para as atividades de prestac;ao de servic;o em geral; exceto a de servic;os 

hospitalares,intermediavao de neg6cios e administravao, locavao ou cessao de bens, 

im6veis, m6veis e direitos de qualquer natureza. 

0 regime tributario do Lucro Presumido refere-se a apurac;ao do Imposto de Renda 

da Pessoa Juridica (IRPJ) com base de calculo diferenciada. A variac;ao dos percentuais 

presumidos de lucro, ou seja, da base de calculo do IRPJ e grande, podendo ir de 1,6% a 

32% sobre a receita bruta, o qual pode ser visto no quadro n° 01. 

2.15.2 Contribui~ao Social Sobre o Lucro Liquido (CSLL) 

0 art. 195 da CF determina que a seguridade social seja financiada tambem pela 

contribuic;ao social sobre o lucro liquido das pessoas juridicas. A CSLL foi instituida pela 

Lei n°. 7.689, 15 de dezembro de 1988, eum tributo de competencia da Uniao. 

Segundo Oliveira eta/ (2002, p.191) entende - se que "sao contribuintes as pessoas 

juridicas domiciliadas no paise as que lhe sao equiparadas pela legislac;ao". 

Conforme Lei n° 8.981/95, art. 57 aplicam-se a "CSLL as mesmas normas de 

apurac;ao e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas juridicas, 

mantidas a base de calculo e as ali quotas previstas na legislac;ao em vigor". Devendo ser 

aplicado a CSLL a mesma forma apurac;ao e pagamento, pela pessoa juridica optante pelo 
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Lucro Real, Presumido ou Arbitrado. Tanto o IRPJ, como CSLL devedio ser feitas com 

base na mesma opc;ao. 

Os aspectos quantitativos utilizados para a identificayao da base de calculo sao 

identicos aos utilizados para o IRPJ. A aliquota para identificac;ao do valor a ser recolhido 

e de 9% sobre o Lucro Real ou Lucro Presumido. 

A partir de 01.09.2003, foi alterado pela Lei 10.684/ 2003, art. 22 a base de calculo 

da CSLL, devida pelas pessoas juridicas optantes pelo lucro presumido correspondeni a: 

12% da receita bruta nas atividades comerciais, industriais, servic;os hospitalares 
e de transporte; 
32%para: 
a) presta<;ao de servic;os em geral, exceto a de senic;os hospitalares e transporte; 
b) intermediacao de neg6cios; 
c) administracao, locacao ou cessao de bens im6veis, m6veis e direitos de 
qualquer natureza. 

Atraves da opc;ao por estimativa mensal, as empresas a partir de 01.09.2003, 

deverao considerar a nova base de calculo da CSLL de 32% para as seguintes atividades: 

a) presta9ao de servi9os em geral, exceto a de servi9os hospitalares e de transporte; 

b) intermediac;ao de neg6cios; 

c) administrac;ao, locac;ao ou cessao de hens im6veis, m6veis e direitos de qualquer 

natureza; 

d) prestac;ao cumulativa e continua de servtc;os de assessona crediticia, 

mercadol6gica, gestao de credito, selec;ao de riscos, administrac;ao de contas a pagar e a 

receber, compra de direitos credit6rios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de 

prestac;ao de servic;os (factoring). 

Deverao, ainda, ser somadas a base de calculo da CSLL no lucro presumido OS 

mesmos acrescimos utilizados na apurac;ao do Imposto de Renda pelo Lucro presumido. 

2.15.3 Contribui~ao Social Sobre o Faturamento (COFINS) 

A Contribuic;ao para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), foi instituida 

pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991. 

Sao contribuintes da COFINS as pessoas juridicas de direitos privado em geral, 

inclusive, as pessoas a elas equiparadas pela legislac;ao do Imposto de Renda, exceto as 

microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao regime do SIMPLES (Lei 

9317/96). 
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A partir de 01.02.1999, com a edi<;ao da Lei 9718/98, a base de calculo da 

contribui<;ao e a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurfdica, sendo irrelevante o 

tipo de atividade por ela exercida e a classifica<;ao contahil adotada para as receitas. 

Com as modifica<;oes da Lei 9718/98, todas as receitas, exceto as textualmente 

excluidas, integram a base de calculo da COFINS e do PIS, sejam operacionais ou nao 

operacionais. Obviamente, manteve-se tambem o Faturamento. 

As reversoes de provisoes, os rendimentos de participa<;oes societarias e as 

recupera<;oes de despesas que nao representam ingresso de novos valores tambem integram 

este grupo, porem, sao excluidas da base de calculo. 

No grupo das receitas nao operacionais, as receitas mais comuns sao as decorrentes 

de aliena<;ao de hens do ativo permanente, tais como hens m6veis e im6veis, 

investimentos, etc. Estas, entretanto, estao textualmente excluidas da base do PIS e da 

COFINS. 

Assim, o conceito de Faturamento, que antes significava o somat6rio da receita 

bruta, proveniente daquilo que e o objetivo da empresa (aquelas constantes em Notas 

Fiscais de venda ou presta<;ao de servi<;os), para fins de apura<;ao de base de calculo do PIS 

e COFINS, abrange todas as receitas da empresa, sejam operacionais ou nao operacionais. 

A partir 01.01.2000, as receitas financeiras decorrentes da varia<;ao monetaria dos 

direitos de creditos e das obriga<;oes do contribuinte, em fun<;ao da taxa de dimbio, serao 

considerados, para efeito da base de calculo do PIS e COFINS, a op<;ao da pessoa juridica 

(art. 30 daMP 2.113-17/2001): 

a) No memento da liquida<;ao da opera<;ao correspondente (regime de caixa). 

b) Pelo regime de competencia, aplicando-se a op<;ao escolhida para todo o ano 

calendario. 

A aliquota geral e de 3% (Lei 9.718 de 27 de novembro de 1998), para faturamento 

de pessoas juridicas, sendo o faturamento entendido como receita bruta, excluidas vendas 

canceladas, os descontos incondicionais, o IPI e o ICMS cobrado na condi<;ao de 

substitui<;ao tributaria (art. 3°, inciso 1 °). Entretanto, para determinadas opera<;oes, a 

aliquota e diferenciada. 

A COFINS chega ao fim da cumulatividade, para op<;ao pelo Lucro Real, a partir de 

01.02.2004, conforme Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Em seu art. 1°, expressa 

"A COFINS, com a incidencia nao-cumulativa, tern como fato gerador o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa juridica, 

independentemente de sua denomina<;ao ou classifica<;ao contabil." 
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Para a op~ao pelo Lucro Real, a determina~ao do valor da COFINS, aplica-se, sobre 

a base de calculo apurada conforme o disposto no art. 1°, a aliquota de 7,6% (art. 2°). 

Tambem em seu art. 3°, do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa juridica 

podera descontar creditos calculados em rela~ao a: 

I - bens adquiridos para revenda, exceto em rela9ao as mercadorias e aos 
produtos referidos nos incisos III e IV do § 3Q do art. 1 Q; 

II - bens e servi9os, utilizados como insumo na presta9ao de servi9os e na 
produ9a0 OU fabrica9a0 de bens OU produtos destinados a venda, inclusive 
combustiveis e lubrificantes; 

III - energia eletrica consumida nos estabelecimentos da pessoa juridica; 
IV - alugueis de predios, maquinas e equipamentos, pagos a pessoa juridica, 

utilizados nas atividades da empresa; 
V - despesas :financeiras decorrentes de emprestimos, :financiamentos e o 

valor das contrapresta¢es de opera¢es de arrendamento mercantil de pessoa 
juridica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribui96es das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; 

VI - maquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo 
imobilizado adquiridos para utiliza~o na prodn9ao de bens destinados a venda, 
ou na presta9ao de servi90s; 

VII - edi:fica96es e benfeitorias em irn6veis pr6prios ou de terceiros, 
utilizados nas atividades da empresa; 

VIII - bens recebidos em devolu96es, cujas receitas de venda tenha 
integrado faturamento do mes ou de mes anterior, e tributada conforme 0 
disposto nesta Lei; 

IX - armazenagem de mercadoria e frete na opera~o de venda, nos casos 
dos incisos I e II, quando o onus for suportado pelo vendedor. 

A partir de 01.05.2004, a Lei 10.865/2004 introduziu mudan~as na sistematica de 

determinados creditos, como deprecia~ao e despesas financeiras. 

0 recolhimento do PIS e da COFINS devera ser efetuado ate o ultimo dia util da 

primeira quinzena (dia 15 ou 0 ultimo dia util anterior, se 0 dia 15 nao for util) do mes 

seguinte ao mes de ocorrencia dos fatos geradores. 

2.15.4 Programa de integra~ao social (PIS) 

0 PIS foi criado pela Lei Complementar n° 7, de 07 de novembro de 1970. Sao 

contribuintes do Programa de Integra~ao Social (PIS), as pessoas juridicas de direito 

privado e as que lhe sao equiparadas pela legisla~ao do Imposto de Renda, inclusive 

empresas prestadoras de servi~os, empresas publicas e sociedades de economia mista e 

suas subsidiarias, excluidas as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas 

ao regime do SII\1PLES (Lei 9.317/96). 

0 decreto no 4.524 de 17 de dezembro de 2002, em seu art. 1°, regulamentou a 

contribui~ao para o PIS devido pelas pessoas juridicas em geral "a contribui~ao para o PIS 
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tern como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas 

pela pessoa juridica, independente de sua denomina~ao ou dassifica~ao contabil". 

A partir de 01 de fevereiro de 1999, com a edi~ao da Lei 9.718/ 98 , a base de 

calculo da contribui9ao e a totalidade das receitas auferidas pela pessoa juridica, sendo 

irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classifica~ao contabil adotada para as 

receitas. 

A Lei 10.63 7/2002 dispoe sobre a nao cumulatividade na cobranya da contribuiyao 

para os Programas de Integrac;ao Social (PIS) e de Formac;ao do Patrimonio do Servidor 

Publico (Pasep ), nos casos que especifica; sobre o pagamento e o parcelamento de debitos 

tributaries federais, a compensa~ao de creditos fiscais, a declara~ao de inaptidao de 

inscric;ao de pessoas juridicas, a legislac;ao aduaneira, e da outras providencias. 

Com a Lei 10.637/2002, para as empresas optantes pelo lucro real, a partir de 01 de 

dezembro de 2002, acaba a cumulatividade do PIS sobre a receita bruta. As referidas 

disposic;oes foram regulamentadas pela Instru~ao Normativa SRF 209/2002, 

posteriormente substituida pena Instruyao Normativa SRF 247/2002. 

Entretanto, a aliquota e de 1,65% para opc;ao pelo Lucro Real (arts. 1° a 11 da Lei 

10.637/02). Mas em seu art. 8° permitiu a permanencia de cumulatividade, com a aliquota 

de 0,65%, as pessoas juridicas enquadradas nas outras hip6teses de opc;ao. 

0 fato gerador sera o pagamento, o credito, a entrega, o emprego ou a remessa de 

valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestac;ao por servic;o 

prestado. Eo prazo de recolhimento sera, ate o ultimo dia util da primeira quinzena domes 

subseqiiente ao da ocorrencia do fato gerador ( art.1 0). 

Para fins de utilizayao dos creditos do PIS, sao considerados creditos admissiveis, 

conforme Lei n° 10.637/2002: 

I - bens adquiridos para revenda, exceto em rela~ao as mercadorias e aos 
produtos adquiridos com substitui~o tributaria ou submetidos a incidencia 
monofasica do PIS; 
II - bens e servi~os, utilizados como insumo na presta~ao de servi~os e na 
produ~ao ou fabrica~ao de bens ou produtos destinados a venda, inclusive 
combustiveis e lubrificantes; 
III - alugueis de predios, maquinas e equipamentos, pagos a pessoa juridica, 
utilizados nas atividades da empresa; 
IV - despesas :financeiras decorrentes de emprestimos, financiamentos de pessoa 
juridica, exceto de optante pelo SIMPLES; 
V - maquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado 
adquiridos para utiliza~ao na prodm;ao de bens destinados a venda, ou na 
presta~ao de servi~os; 
VI - edi:fica~oes e benfeitorias em im6veis de terceiros, quando o custo, inclusive 
de mao-de-obra, tenha sido suportado pela locataria; 
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VII - bens recebidos em devolu~oes, cujas receitas de venda tenha integrado 
faturamento do mes ou de mes anterior, e tributada conforme 0 disposto nesta 
Lei; 
VIII- a partir de 01.02.2003, a energia eletrica consumida nos estabelecimentos 
da pessoajuridica (Medida Provis6ria 107/2003). 

Ainda nesta mesma Lei, esta como devera ser feito o calculo do credito, sendo 

assim o credito sera determinado mediante a aplicac;ao da aliquota sobre o valor da soma 

de: 

~ Dos itens mencionados em 1 e 2 acima, adquirido no mes; 

~ Dos itens mencionados em 3, 4 e 8, incorridos no mes; 

~ dos encargos de depreciac;ao e amortizac;ao dos bens mencionados em 5 e 6, 

incorridos no mes; 

~ dos hens mencionados em 7, devolvidos no mes. 

Conforme a alterac;ao da COFINS pela Lei n° 10.865/2004 o PIS tambem sofreu as 

mesmas alterac;oes. 

A empresa se utilizada dos creditos do PIS e da COFINS, sobre a manutem;ao e 

reparo, insumo para o gado, depreciac;ao e a energia eletrica consumida na empresa. 

Para que se possa ser feito urn born planejamento tributario o controller deve 

observar as brechas encontradas na Legislac;ao vista por uma boa gestao tributaria, apoiada 

a contabilidade, como instrumentos de gerac;ao de informac;iio para melhor escolha de 

opc;ao na hora de tributar. 

2.16 CONTABILIDADE- CONCEITO E OBJETIVOS 

Segundo o Comite de terminologia- AlA 4 citado por Hendriksen (1999, p.28), "A 

Contabilidade e uma arte de registro, classificac;ao e sintetizac;ao, de maneira significativa 

em termos monetarios, de transac;oes e eventos que sao em parte, de natureza financeira, e 

de interpretac;ao de seus resultados". 

Ao verde Lopes de Sa (1999, p.42), "Contabilidade e uma ciencia que estuda os 

fen6menos patrimoniais, preocupando-se com a realidade, evidencias e comportamentos 

dos mesmos, em relac;ao a eficacia funcional das celulas sociais". 

4 Comite de Terminologia do Instituto Americana de Contadores (American Institute of Accoutants - AlA), 
predecessor do Instituto Americano de Contadores Piiblicos Registrados (American Institute of Certified 
Public Accountants- AICP A), em 1941. 
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A Contabilidade tern vislumbrado autores a ponto de ser classificada como ciencia 

ou arte. Para Calderelli (1998, p.l70) a Contabilidade, "e o conjunto de leis, normas e 

principios, com a finalidade de estudar e registrar todos os atos e fatos ligados a uma 

empresa administrada". 

As diferentes defini<;oes procuram sempre explicar o que e correto afirmar, a 

Contabilidade registra as informa<;5es e as repassam aos seus usmirios atraves de relat6rios 

que sao disponibilizados em demonstra<;oes. Isso fica claro na defini<;ao dada por Favero, 

et al (1995, p.13): 

A Contabilidade, que tern por finalidade analisar, interpretar e registrar os 
fenomenos que ocorrem no patrimonio das pessoas fisicas e juridicas, busca 
demonstrar aos seus usmirios, atraves de relat6rios pr6prios (Demonstracao de 
Resultado do Exercicio, Demonstracao das Mutacoes do Patrimonio Liquido ou 
Demonstracoes de Lucros e Prejuizos Acumulados, Balancos Patrimonial, 
Demonstracoes de Origens de Recursos e outros), as informacoes sobre o 
comportamento dos neg6cios para a tomada de decisoes. 

Contudo cabe salientar, que essas informa<;5es e demonstra<;5es de resultados sao 

geradas a fim de atender as necessidades dos usmirios, sendo eles intemos ou extemos. 

A Contabilidade tern por objeto de estudo, o patrimonio economico - financeiro das 

entidades, que consiste no conjunto de hens, direitos e obriga<;5es pertencentes a uma 

pessoa ou mais. Segundo Lopes de Sa (1979 p.21), temos: 

Conceito: Contabilidade e a Ciencia que estuda os fenomenos patrimoniais da 
aziendas com a finalidade de observar as relacoes entre estes e o fim aziendal. 
Objetivo da Contabilidade: o objetivo da Contabilidade e o estudo dos 
fenomenos patrimoniais para aziendas. 
Fim da Contabilidade: o :fim da contabilidade e observar o fato patrimonial sob 
aspecto do governo do mesmo, a fim que se conheca se o escopo aziendal e 
atingido na medida adequada. 

Para Hendriksen (1999, p.93) o objetivo da Contabilidade e: 

1. Medir os recursos possuidos por entidades especificas. 
2. Re:fletir os direitos contra essa entidade e os interesses nela existentes. 
3_ Medir as variacoes desses recursos, direitos e interesses_ 
4. Atribuir as varia<;Oes do periodo determinaveis. 
5. Exprimir os dados anteriores em termos monetarios como denominador 

co mum. 

Essa defini<;ao deve dar sustenta<;ao ao balan<;o patrimonial e demonstra<;oes do 

resultado do exercicio, medindo seus niveis qualitativos e quantitativos. 

Ja para Iudicibus (2000, p. 19), o "objetivo da Contabilidade, pode ser resumido no 

fomecimento de informa<;oes economicas para varios usuarios, de forma que propiciem 

decisoes racionais". 
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Assim, podemos concluir que a Contabilidade e urn instrumento que fomece o 

maximo de informa~oes dentro e fora da empresa, auxiliando as tomadas de decisoes. Tern 

por finalidade demonstrar a situa~ao patrimonial e fomecer informa~ao de sua composi~ao 

e variac;oes; e como meios para atingir sua finalidade, utiliza-se de tecnicas para ter 

sustentac;ao, tais como: 

- Escritura~ao: Para Calderelli (1999, p.318) e a "designac;ao dada a tecnica 

contabil para a aplicac;ao das normas e principios da ciencia, nos livros adotados". 

0 metodo de escriturac;ao e uniforme, constante, agrupando e historiando todos OS 

fatos que ocorrem no patrimonio. 

- Demonstm~oes Conbibeis: Demonstra~oes expondo os fenomenos patrimoniais. 

0 registro e selec;ao dos fatos, dados seu volume e heterogeneidade, nao sao elementos 

suficientes para atingir a finalidade informativa da Contabilidade. 

Quando essas demonstrac;oes fazem exposic;oes dos componentes patrimoniais, 

recebe o nome de Balanc;o Patrimonial. Quando visam demonstrar os resultados 

patrimoniais, bern como o resultado economico, recebem a denominac;ao de Demonstrac;ao 

do Resultado do Exercicio. Outras demonstrac;oes contabeis consagradas pelo uso: 

- Demonstrac;ao dos Lucros ou Prejuizos Acumulados, para demonstrar a 

movimentac;ao ocorrida no resultado de exercicios anteriores; 

- Demonstrac;oes das Origens e Aplicac;Oes de Recursos, destinadas a demonstrar 

como surgiram os recursos economico-financeiros manipulados no exercicio e onde foram 

aplicados. 

- Or~amento: o sistema orc;amentario global segundo Sanvicente (1995, p. 15): 

E urn conjunto se pianos e politicas que, formalmente estabelecidos e expressos 
em resultados financeiros, permite a administra<;ao conhecer, a priori, os 
resultados operacionais da empresa e, em seguida, executar os acompanhamentos 
necessarios para que esses resultados sejam alcan<;ados e os possiveis desvios 
sejam analisados, avaliados e corrigidos. 

0 sistema orc;amentario auxilia na utilizac;ao de tecnicas e procedimentos contabeis 

orc;ando com antecedencia os fatos, a fim de visualizar os resultados desejados, gerando 

demonstrativos que apoiarao nas tomadas de decisoes futuras, com condic;oes e fatos para 

determinar o desenvolvimento do exercicio. 

-Analise de Financeira: e caracterizado por Iudicibus (1988, p. 25) como a "arte 

de saber extrair rela~oes uteis, para o objetivo economico que tivermos em mente, dos 

relat6rios contabeis tradicionais e de suas extensoes e detalhamento, se for o caso". A 
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analise nos perrnitini avaliar a ernpresa, gestao de catxa, lucros e o desernpenho 

administrativo para que possamos atingir resultados com rnais fidedinigdade. 

- Contabilidade Tributaria: A essa area da contabilidade darernos rnais enfase por 

ser a de rnaior apoio ao estudo, a qual sera vista na sequencia. 

A Contabilidade se tornou urna ferrarnenta de suma irnporta.ncia na vida de uma 

ernpresa, alern disso, sua aplica<;ao pode ser dada qualquer tipo de pessoa, fisicas ou 

juridicas, que realizern atividades econornicas corn fins lucrativos ou nao. 

Contudo, as inforrna<;oes contidas nas escritura<;oes, dernonstra<;oes e relat6rios 

oferecidos pela contabilidade, deverao ser gerados pelas pessoas juridicas, que quando na 

forma de lei se apresenta associada a outras (Calderelli, 1997), ja que a pessoa fisica tern 

outros rnetodos de declara<;ao para pagarnento dos tributos. 



3 - METODOLOGIA 

3.1 - DEFINI(:AO DO TIPO DE PESQUISA 

0 trabalho foi feito atraves de Estudo de Caso, o qual consiste num intensivo e 

detalhado estudo do caso a ser pesquisado. Segundo Salomon (1972, p.207), o estudo de 

caso "e o tratamento escrito de urn tema especifico que resulte na interpreta<;ao cientifica 

com o escopo de apresentar uma contribui<;ao relevante ou original e pessoal a ciencia, 

exigindo uma limitac;ao do tema, para se dar urn tratamento aprofundado e exaustivo". 

Assim, este metodo se baseia em detalhes que devem ser investigados, buscando 

trazer respostas claras e de grande proveito. 

De acordo com Gil (1999, p.73) o estudo de caso vern sendo utilizado com 

freqiiencia cada vez maior devido ter os seguintes prop6sitos e vantagens: 

Explorar situa<;oes da vida real cujos limites nao estao claramente definidos; 
Descrever a situa~;ao do contexto em que esta sendo feita determinada 
investiga~;ao; 

Explicar as variaveis causadas de determinado fenomeno em situa<;Oes muito 
complexas que nao possibilitam a utiliza~;ao de levantamentos e 
experimentos. 

No entanto, este metodo tambem tern suas desvantagens, como por exemplo: 

0 academico/ pesquisador, muitas vezes, acaba por colocar suas 
considera<;Oes e conclusoes, o que compromete a confiabilidade da pesquisa; 
0 tempo destinado a pesquisa demanda muito tempo, 0 que pode fazer com 
que seus resultados sejam pouco consistentes; 
A analise de urn Unico ou poucos casos fornece uma base muito fnigil para 
uma generaliza<;ao. 

3.2 - DEFINI(:AO DAS PERGUNTAS DA ENTREVISTA 

Ja foi elaborado algum Planejamento Tributario para esta empresa? 

A opc;ao tributaria aplicada pela empresa e, economicamente, a mais viavel? 
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Os impostos pagos estao coerentes com o que determina a legislayao? 

3.3- METODO DE COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi feita atraves de: 

• Visitas a empresa; 

• Entrevistas diretas com o Controller e Contador; 

• Ana1ises de demonstrayoes contabeis diversas e relat6rios gerenciais. 

3.4- ANALISE DOS RESULTADOS 

De acordo com a conceituayao basica que foi apresentada no Capitulo II - Revisao 

de Literatura - os dados coletados foram analisados mediante tal, e verificou a sua 

credibilidade, passando em urn segundo momento a aplica-los na prittica das operayoes da 

empresa. 

3.5 - LIMITA(:AO DA PESQUISA 

Os resultados obtidos com a pesquisa deverao se restringir somente a empresa 

objeto de estudo. Empresas do mesmo ramo nao poderao se basear nos resultados, pois 

apresentam caracteristicas pr6prias e especificayoes diferentes, devido ao metodo de 

trabalho da diretoria, devido ao mercado de comercio almejado, e devido a diversos outros 

requisitos. 



4 - APRESENTA<;AO E ANALISE DOS RESULTADOS 

4.1 CASO ESTUDADO 

0 presente estudo aborda como pesquisa o impacto da tributacao federal em uma 

empresa no ramo Agropecmiria. 

Inicia-se com breve hist6rico sobre a empresa em estudo, observando quadros, os 

quais representam os valores tributaries de 2006 apurados pela empresa, considerando sua 

atual opcao tributaria o Lucro Real. 

Com base nos dados da empresa, faremos uma simulas;ao atraves de quadros 

demonstratives do orcamento tributario calculado atraves da opcao pelo Lucro Presumido 

e Lucro Real. 

Para fins de compensacao a empresa apresentou urn prejuizo fiscal decorrente do 

exercicio de 2005 de R$ 264.545,60. 

0 capitulo se encerra com a analise dos resultados apurados. 

4.1.1 Historico da empresa 

Em 04 de marco de 1999 constitui-se a sociedade mercantil por cotas de 

responsabilidade limitada, a empresa Agropecuaria Cafe no Bule Ltda, com o CNPJ 

03.024.119/0001-92. Inicialmente com sede na av: Sete de Setembro, n° 4698, sl 1605 em 

Curitiba, contendo uma filial na estrada de Camapua a Rio Pardo no municipio de Ribas do 

Rio Pardo/ MS. Em 2004 a empresa alterou seu endereco para Ribas do Rio Pardo, onde 

era a filial. 

Em marco de 1999 foi adquirida a Fazenda Cafe no Bule I- Fazenda Chapadao, 

denominada Pontal, no municipio de Camapual MS, com area total de 6.286,99 Ha, em 

abril de 1999 foi adquirida a Fazenda Cafe no Bule II, denominada Fazenda Taruma, com 

area de 2.228,40 Ha, em dezembro de 1999 foi adquirida a Fazenda Cafe no Bule III, 
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denominada Fazenda Triangulo, situada em Ribas do Rio Pardo/ MS, com area total de 

500,00 Ha, em agosto de 2000, foi adquirida a Fazenda Cafe Bule IV, denominada 

Fazenda Terere, situada na comarca de Camapua, com area total de 1.760,70 Ha, em 

outubro de 2000 foi adquirida Fazenda Cafe no Bule V, denominada R4, situada no 

municipio de Ribas o Rio Pardo, com area total de 2.082,90 Ha, em junho de 2003 foi 

adquirida a Fazenda Cafe no Bule VI, denominada Fazenda Riata, situada no municipio de 

Bandeirantes/ MS, com area total de 7.793,89 Ha. Todas a Fazendas acima citadas 

formaram a Agropecuaria Cafe no Bule Ltda, sendo a Fazenda Riata a filial, tendo como 

objetivo social a explora<;ao da atividade pecuaria, abrangendo o manejo de animais de 

pequeno e grande porte, agricultura ex'tensiva, a piscicultura, tlorestamento e 

retlorestamento, com especies nativa e ex6ticas. A empresa teve filial no Estado do Parana, 

as quais foram vendidas e baixadas em 2002. Desde 2002 a empresa explora no ramo da 

pecuaria e agricultura, a qual teve sua ultima safra em 2003. Atualmente a empresa 

somente explora o ramo pecuario o qual a empresa trabalha com gado de corte, de engorda, 

cria e recria, com rayas Nelores, Devon, Simental Africano, Limuosin e Meio Sangue. 

A empresa possui urn total de 31 :funcionarios, todos qualificados na area de 

Agropecuaria, sendo os mesmos treinados para coleta de dados em campo. 

Sua politica de qualidade e a de comprometer-se em vender seu gado com a melhor 

qualidade do mercado, procurando satisfazer os clientes oferecendo melhoria em seu 

produto que e a came bovina. 
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4.2 DIAGNOSTICO TRIBUTARIO 

A apresentac;ao do caso estudado esta organizada no seguinte modo: 

No quadro 4.1 estarao os dados referentes a demonstrac;ao do resultado do exercicio 

referente ao ano de 2006, conforme opyao feita pela empresa. 

Quadro 4.1: Demonstrac;ao do Resultado do Exercicio 2006 
Q~M9N.?TRAc...a.o oo:;R:E:s.wLTAoo oo J;xeRG.ICio 
Receita Bruta 

(-) deduQ5es 

(=) receita liquida da atividade 

(-) custos do produto vendido 

(=) lucro bruto 

(-) despesas operacionais 

(=) lucro da compensaQao 

4.545.344,05 

420.444,32 

4.124.899, 73 

1.954.497,94 

2.170.401,79 

1.215.116, 57 

955.285,22 

264.545,60 

A e1npresa apurou seus tributos atraves da opc;ao Lucro Real Tri1nestral, nessa 

apurac;ao a empresa tinha utn prejufzo fiscal de 2005, que foi utilizado cotnpensac;ao para 

fins dos calculos de Imposto de Renda e Contribuiyao Social. 
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No quadro 4. 2 sera demonstrado de maneira detalhada a opvao feita pel a empresa para 

calculo do IRPJ e da CSLL, de maneira a ser observado os totais trimestrais, que e uma das 

opv5es a serem calculadas pelo Lucro Real . 

Quadro 4.2- Calculo do IRPJ e CSLL pelo Lucro Real Tritnestral. 
ORE TRIMESTRAL % 1° TRIM/ 06 2° TRIM/06 3° TRIM/ 06 

REC. OP. BRUTA 954.733,99 1. 028.942,92 1.143.781,76 

Vend as 954.733,99 1. 028.942,92 1.143. 781,76 

DED.REC BRUTA (88.312,89) (95.177,22) (105.799,81) 

COFINS e PIS (88.312,89) (95.177,22) (105. 799,81) 

RECEITA OP. LiQ. 866.421,10 933.765,70 1.037.981,95 

CPV (410.535,62) (442.445,46) (491.826, 16) 

LUCRO BRUTO 455.885,48 491.320,24 546.155,79 

REC/ (DESP) OP. (293.838, 7 4) (315.806,70) (261.230,83) 

LUCRO ANT IMP. 162.046,74 175.513,54 284.924,96 

100% prejuizo · 162.046,74 102.498,86 0 

BASE CALCULO - 73.014,68 284.924,96 

lmposto Renda 15 1 0.881.00* 42.438,16* 

AdicionaiiRPJ 10 1.301 ,47 22.492,50 

Contribuigao Social 9 - 6.571 ,32 25.643,25 

LUCRO LiQ EX. - 54.260,89 194.351,05 
. 

Fonte: dados apurados pela empresa, adaptado pelo acadennco. 
* Valo descontado -PAT. 

4° TRIM/ 06 

1.417.885,38 

1.417.885,38 

(131.154,40) 

(131.154,40) 

1.286. 730,98 

(609.690, 71) 

677.040,27 

(344.240,30) 

332.799,97 

0 

332.799,97 

49.739,21* 

27.280,00 

29.952,00 

225.828,76 

EXERCiCIO 

4.545.344,05 

4.545.344,05 

(420.444,32) 

(420.444,32) 

4.124.899, 73 

(1.954.497,94) 

2.170.401,79 

(1.215.116,57) 

955.285,22 

264.545,60 

690.739,62 

103.058,37 

51.073,97 

62.166,57 

474.440,71 

A empresa utiliza o incentive fiscal PAT - Programa de Alimentavao do 

Trabalhador, sobre o valor apurado de IRPJ, obedecendo assim seu limite e prazo. 

A seguir os quadros que demonstram os tributos decorrentes da op~ao pelo Lucro 

Real. 

A partir de 01 de dezembro de 2002 entrou em vigor a Lei 10.63 7/02 da nao 

cumulatividade do PIS, e a aliquota passou para 1,65% sobre o faturamento, havendo, 

porem, o direito ao credito, utilizando a mesma aliquota. 

Os valores para a base de calculo dos creditos do PIS, sao referentes aos valores 

totais de insumos, como manutenvao e reparos e energia eletrica e outros que integram a 

base de calculo. 

A partir de fevereiro de 2004, houve uma mudan~a na aliquota da COFINS 

passando de 3%, para 7,6%. Por tanto, a empresa optante pelo Lucro Real fara a apuravao 

de forma nao cumulativa onde poderao ser aproveitados o valor dos creditos referentes a 

CO FINS. 
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Essa apurayao de calculos de PIS e COFINS, sao utilizadas tanto para o Lucro Real 

Trimestral, quanto para o Lucro Real por estimativa mensal. 

Segue a demonstrayao pela opyao Lucro Real, os calculos do PIS e COFINS 

referentes ao ano de 2006. No quadro 4.3 tern apurayao dos impostos, ja aproveitando os 

creditos dos mesmos. 

Quadro 4.3 - PIS e CO FINS pelo Lucro Real. 
2006 BASE DE CALCULO 

TRIBUTOS CREDITOS TRIBUTOS IMPOSTO 

MES BALANCETE PIS COFINS PIS COFINS PIS COFINS 

VEND AS OREC. TOTAL 1,65% 7,6% TOTAL TOTAL 

Jan 273.509,19 115,24 273.624,43 4.514,80 20.795,46 1.940,55 8.938,28 2.574,25 11 .857,18 

Fev 372.143,63 270,01 372.413,64 6.144,83 28.303,44 2.640,36 12.161 ,65 3.504,47 16.141 ,79 

Mar 309.081 '17 37,31 309.118,48 5.100,45 23.493,00 2.192,93 10.100.77 2.907,52 13.392,23 

Abr 197.325,15 11 ,00 197.336,15 3.256,05 14.997,55 1.400,02 6.448,59 1.856,03 8.548,96 

Mai 535.554,32 463,67 536.017,99 8.844,30 40.737,37 3.799,76 17.501 ,92 5.044,54 23.235,45 

Jun 296.063,45 1.807,95 297.871,40 4.914,88 22.638,23 2.100,57 9.675,35 2.814,31 12.962,88 

Jul 577.977,47 14,07 577.991 ,54 9.536,86 43.927,36 4.100,75 18.888,30 5.436,11 25.039,06 

Ago 398.030,75 1.937,03 399.967.78 6.599,47 30.397,55 2.824,03 13.007,64 3.775,44 17.389,91 

Set 167.773,54 287,18 168.060,72 2.773,00 12.772,61 1.190,35 5.482,84 1.582,65 7.289,77 

Out 396.740,89 1.923,39 398.664,28 6.577,96 30.298,49 2.814,88 12.965,49 3.763,08 17.333,00 

Nov 589.287,10 1.716,29 591.003,39 9.751 ,56 44.916,26 4.180,99 19.257,90 5.570,57 25.658,36 

Dez 431 .857,39 3.204,24 435.061 ,63 7.178,52 33.064,68 3.064,03 14.113,10 4.114,49 18.951,58 

T.T. 4.545.344,05 11 .787,38 4.557.131 ,43 75.192,68 346.342,00 32.249,22 148.541 ,83 42.943,46 197.800,17 

Fonte: dados apurados pela empresa. adaptado pelo academico. 

Atraves da opyao pelo Lucro Real tambem podera ser feita a apurayao de imposto 

por estimativa mensal. Nessa opvao seni aplicado o percentual sobre a receita bruta 

conforme quadro do Lucro Real, para fins de determinayao da base de calculo estimada 

(RIR/ 1999, art.223). 

Sobre a base de calculo aplica-se a aliquota do IRPJ , juntamente como adicional, 

caso tenha e a CSLL. 0 imposto deve ser recolhido ate o ultimo dia util do mes 

subseqiiente ada apura~ao (RIRJ 1999, art.858). 

0 IRPJ e a CSLL recolhidos com base na estimativa deverao ser compensados na 

apurayao com base no Lucro Real em 31 de dezembro, no encerramento do exercicio. 
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No quadro abaixo teremos a apuravao do IRPJ e da CSLL com base no Lucro Real, 

com estimativa mensal. 

Quadro 4.4- IRPJ- Lucro Real Estimativa Mensal . 
% JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO EXERCiCIO 

Rec.venda 273.509,19 372.143,63 309.081 ,17 197.325,15 

Base calculo 

Sobre GADO 

Sobre vendas 

Outras Rec. 

Base Calculo 

Rec. Venda 

Base calculo 

Sobre GADO 

Sobre vendas 

Outras Rec. 

Base Calculo 

IRPJ 

Quadro 4.5- CSLL- Lucro Real Estimativa Mensal. 
MES % JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO EXERCiCIO 

Rec. Venda 273.509,19 372.143,63 309.081 ,17 197.325,15 535.554,32 296.063,45 1.983.676,91 

Base Calculo , ,.:gz3.~-~pg'tf~,t-~f,sit~;.1A~~6?.;~, l;f'i.~Q.~;'Q~1·~~7'W: l~St97:~25'}~4-~:il93~:s~?,t~?.t~'. t ")~~-q;~q~;4~~/J~~~a3:6~~:~t :· 
Sobre GADO 12 32.821,10 44.657,24 37.089,74 23.679,02 64.266,52 35.527,61 238.041 ,23 

Sobre vendas 32 

Outras Rec. 115,24 270,01 37,31 11 ,00 463,67 1.807,95 2.705,18 

Base Calculo 

CSLL 
Recolhido 

9 2.964,27 4.043,45 3.341,43 2.132,10 5.825,72 3.360,20 21.667,18 

MES % JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO EXERCiCIO 

Rec.vendas 577.977,47 398.030,75 167.773,54 396.740,89 589.287,10 431.857,39 2.561 .667,14 

Base Calculo · ··§?f~Zf~5~~~:· !~;·~~~8:9i!~-?~:;~·~\1@:.~:1lr:(;~~;~~~::·. :t~~~/(@,_~;~;;' t1{~~:2~t~{b",~~c::'·~:46-~ :~~;zi~Wi)~ ,~f:·$:6:1 :.'q§7~·M-·. 
Sobre GADO 12 69.357,30 47.763,69 20.132,82 47.608,91 70.714,45 51 .822,89 307.400,06 

Sobre vendas 32 

Outras Rec. 14,07 1.937,03 287,18 1.923 ,39 1.716,29 3.204,24 9.082,20 

Base Calculo 

CSLL 
Recolhido 

9 6.243,42 4.473,06 1.837,80 4.457,91 6.518,77 4.952,44 28.483,40 

Fonte: dados apluados pela empresa. adaptado pelo academico. 
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0 IRPJ e a CSLL, pagos mensalmente no regtme estimativa poderao ser 

compensados no final do periodo, devendo, portanto, serem contabilizados no Ativo 

Circulante, em IRPJ a recuperar e CSLL a recuperar. 

QUADRO 4.6 - Compensa~oes de IRPJ e CSLL recolhidos. 

CSLL 62.166,57 50.150,58 12.015,99 
Fonte: dados apurados pelo academ.ico. 

0 saldo apurado em 31 de dezembro no Balan~o Anual, sera pago em quota unica 

ate o ultimo dia do mes de marc;o do ano subseqiiente, se positive acrescido de juros 

calculados a taxa SELIC, a partir de 1 o de fevereiro ate o ultimo dia do mes anterior ao do 

pagamento e de urn por cento no mes do pagamento (Lei 9.430/ 96, art 6, § 2°). E se 

negativo, tera a op~ao de requerer, ap6s a entrega da declara~ao de rendimentos, a 

restitui~ao do montante pago a maior. 

As demonstra~oes a seguir sao baseadas na apura~ao feita pelo Lucro Presumido. 

A empresa estudada pode fazer a op~ao pelo Lucro Presumido, haja vista que sua 

receita e atividade permitem faze-la. A op~ao da-se como pagamento da primeira e unica 

quota do primeiro trimestre e e definitiva para todo 0 ano. 

QUADRO 4.7- IRPJ- Lucro Presumido Trimestral. 
DESCRI9AO % 1° TRIM/06 :20 TRIM/06 3° TRIM/06 4° TRIM/ 06 EXERCiCIO 

Receita de vendas 954.733,99 1.028.942,92 1.143.781,76 1.417.885,38 4.545.344,05 

Base de Calculo .00,4.733,99 ; '·, 4 :q?~-~~2!92 1 -113:··~§1 ;76 1 . 417.885~3~ if. '"'4.545.344,05 

Sobre GADO 8% 76.378,72 82.315,43 91 .502,54 113.430,83 363.627,52 

Outras Receitas 165,91 490,48 335,43 4. 713,32 5. 705,14 

Base de Calculo 

Ali quota 15% 15% 15% 15% 15% 

IRPJ 11 .481 ,70 12.420,89 13.775,70 17.721,62 55.399,91 

ADIC DO IRPJ 10% 1.654,47 2.280,60 3183,80 5.814,42 12.933,27 

23.536;U4.:r:·~ ... 68.333, 18. 

Fonte: dados apurados pela empresa. adaptado pelo academico. 

0 Imposto de Renda pelo Lucro Presumido e calculado a ali quota de 15% e 10% de 

adicional do lucro que ultrapassar o valor de R$ 60.000,00 trimestrais. 
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A segutr temos a apurac;ao da CSLL pelo Lucro Presumido, conforme 

demonstra~tao do quadro. 

QUADRO 4.8- CSLL- Lucro Presumido Trimestral. 
DESCRICAO 1° TRIM/06 2° TRIM/06 3° TRIM/06 4° TRIM/ 06 EXERCiCIO 

Receita de vendas 954.733,99 1.028.942,92 1.143.781,76 1.417.885,38 4.545.344,05 

Base de Calculo 

Ali quota 12% 12% 12% 12% 12% 

Sobre GADO 114.568,08 123.473,15 170.808,52 453.723,32 862.573,07 

Outras Receitas 165,91 490,48 335,43 4.713,32 5.705,14 

Base de Calculo 868.278,--21 

Ali quota 9% 9% 9% 9% 9% 

41.259,30 ,, 78.145,05 
. . 

Fonte: dados apurados pela empresa, adaptado pelo academico. 

A base de calculo da CSLL e apurada a aliquota de 12%, acrescida de 100% das 

demais receitas. 

0 PIS devido pelas empresas optantes pelo Lucro Presumido e calculado a aliquota 

de 0,65% assim como ada COFINS e de 3%. Nesta opc;ao o calculo e pelo regime da 

cumulatividade. No quadro 4.9, temos a apurac;ao do PIS e COFINS no periodo de 2006. 

QUADRO 4.9- PIS e COFINS- Lucro Presunlido Tritnestral. 
BASE DE CALCULO IMPOSTO IMPOSTOS 

MES E BALANCETE PIS CO FINS 

ANO VEND AS OREC. TOTAL 0,65% 3,0% 

jan/ 06 273.509,19 115,24 273.624,43 1.778,56 8.208,73 

fev/ 06 372.143,63 270,01 372.413,64 2.420,69 11 '172,41 

mar/ 06 309.081,17 37,31 309.118,48 2.009,27 9.273,55 

abr/ 06 197.325,15 11 ,00 197.336,15 1.282,68 5.920,08 

mail 06 535.554,32 463,67 536.017,99 3.484,12 16.080,54 

jun/ 06 296.063,45 1.807,95 297.871,40 1.936,16 8.936,14 

jul/06 577.977,47 14,07 577.991 ,54 3.756,95 17.339,75 

ago/ 06 398.030,75 1.937,03 399.967,78 2.599,79 11.999,03 

set! 06 167.773,54 287,18 168.060,72 1.092,39 5.041 ,82 

out/ 06 396.740,89 1.923,39 398.664,28 2.591 ,32 11 .959,93 

nov/ 06 589.287,10 1.716,29 591 .003,39 3.841 ,52 17.730,10 

dez/ 06 431 .857,39 3.204,24 435.061 ,63 2.827,90 13.051 ,85 

SOMAS 4.545.344,05 11 .787,38 4.557.131,43 29.621,35 136.713,93 

Fonte: dados apurados pela empresa, adaptado pelo academico. 
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No quadro 4.10, estao dispostos as opvoes de tributavao permitida pela empresa em 

estudo. Nela podem ser vistas os impostos federais conforme apurayao escolhida pela 

empresa, utilizada para tributar seus impostos em 2006. 

Fonte: dados apurados pelo academico. 

Ap6s apuravao das opvoes de tributavoes permitida pela empresa, pode- se notar 

que a opyao mais vantajosa e apura9ao feita pelo Lucro Presumido. Visto que a empresa 

optou pelo Lucro Real trimestral, seu desembolso com o pagamento dos impostos foi 

maior. Mesmo tendo creditos para compensar, prejuizos fiscais a serem compensados e 

incentivos fiscais, nao optou de maneira menos onerosa. 



Segue agora as demonstrac;oes em gnl.fico, para uma melhor visualizac;ao dos 

resultados. 

QUADRO 4.11 - Gnifico de C0111parativo de 0 v5es Tributarias 2006. 

COlVIPARATIVO DE TRIBUTA~AO CONFORME OP~Lt\.0 
2006 

IRPJ CSLL PIS CO FINS 

I D LUCRO PRESUIVIIDO 1!1 LUCRO REAL TRIMESTRAL 1m LUCRO REAL ESTIMA TN A I 

Fonte: dados apurados pelo academico. 
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5- CONCLUSOES E RECOMENDA<;OES 

5.1 CONCLUSAO 

E fundamental, o conhecimento dos conceitos constitucionais que regem as 

tributa~oes para a compreensao da magnitude do direito do Estado, autorizada pelos termos 

da Lei, em aplicar sobre o patrimonio do contribuinte, para financiar as suas atividades em 

prol de toda a sociedade. 

Nao foge ao acima exposto o preciso dominio dos tratamentos tributarios mais 

favorecidos, previstos para as empresas de pecuarias, para melhor adequa-los aos seus 

interesses negociais. 

Dois fatores determinam a importancia e a necessidade do planejamento fiscal na 

empresa. 0 primeiro e 0 elevado onus tributario incidente no universo dos neg6cios. 0 

outro e a compreensao do grau de complexidade, sofistica~ao, altemancia e versatilidade 

da legisla9ao pertinente. 

A efetiva intera~ao desses fatores no contexto atual extge das empresas e do 

controller uma maneira de identificar todas as altemativas legais disponiveis a suas 

transa~oes e opera~oes no mercado, no sentido de adotar aquela que resulta em 

conseqi.H~ncias tributarias menos onerosas. 

A empresa em estudo pratica a atividade pecuaria, visando a economia de tributos, 

foi estudada a melhor op~ao tributaria para a empresa. 

A op~ao feita e pela tributa~ao com base no Lucro Presumido, que diminuira de 

maneira vantajosa o desembolso com pagamento de tributos. 

Apos calculos e analise das op~OeS de regime de tributayaO, pode ser observado que 

o Lucro Presumido reverte em menor desembolso fiscal, de maneira licita. Sendo assim 

indicado como melhor op~ao tributaria para o exercicio seguinte. 

A economia total gerada quando comparada ao desembolso total entre o Lucro 

Presumido e o Lucro Real (regime mais oneroso) e de 32%, sendo que tal diferen~a 

proporcionara a empresa se tomar mais competitiva, garantindo assim sua continuidade. 



51 

Conclui-se, que a empresa estudada nao fez a melhor op<;ao, quando escolheu o 

Lucro Real , apesar de ter tido prejuizo fiscal para compensar no exercicio. 

5.2 RECOMENDA~OES 

Ap6s estudos realizados, podemos fazer as seguintes recomenda<;5es: 

~ A empresa deve estar sempre atenta as mudan<;as ocorridas na Legisla<;ao, 

observando e percebendo suas brechas, as quais podem proporcionar uma vantajosa 

economia de tributos; 

~ Mesmo com o aumento de suas receitas, a empresa devera estar atenta, manter o 

seu planejamento, verificando atraves de calculos qual a melhor op<;ao de 

tributa<;ao, visando sempre economia de tributos e melhores resultados; 
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