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RESUMO 

GRITIEM. Silvana Vieira. Planejamento Tributario.2008. 
0 Brasil tern uma estrutura tributaria muito complexa, com muitos tributos incidentes 
sobre a mesma base. 0 problema e especialmente relevante no caso dos tributos 
indiretos sobre bens e servir;os. Enquanto a maior parte dos paises tern urn ou dois 
tributos indiretos, o Brasil tern seis, com grande diversidade de legisla~es. que 
estao em permanente altera~. 
Esse modelo implica altos custos burocraticos para as empresas apurarem e 
pagarem seus impastos, alem de urn enorme contencioso com os fiscos. Nao e por 
acaso que urn estudo do Banco Mundial aponta o Brasil como recordista mundial em 
tempo despendido pelas empresas para cumprimento das obriga~ tributarias. 
Este estudo vern a lume apresentar o planejamento tributario, o qual tern como 
objetivo a economia {diminui~o) legal da quantidade de dinheiro a ser entregue ao 
governo. Os tributes {impastos. taxas e contribui~es) representam imporlante 
parcela dos custos das empresas, senao a maior. Com a globaliza~o da economia, 
tomou-se questao de sobrevivenaa empresarial a GQrreta administra~o do onus 
tributario. Assim, imprescindivel a ad~o de urn sistema de economia legal. Sendo 
que. o principia constitucional nao deixa dwidas que, dentro da lei, o contribuinte 
pode agir no seu interesse. Planejar tributes, alem de direito e urn dever tao 
essencial quanto planejar o fluxo de caixa ou fazer investimentos. 
Palavras- Chave: Planejamento, tributos, fiscaliza~o. governo. 
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INlRODUCAO 

0 Brasil tern uma estrutura 1ributaria muito complexa, com muitos tributos 

incidentes sabre a mesma base. 0 problema e especialmente relevante no caso 

dos 1ribulos indiretos sobre bens e servi~s. Enquanto a maior parte dos paises 

tern urn ou dois tributos indiretos. o Brasil tern seis, com grande diversidade de 

legisla~. que estao em permanente altera~. 

Esse modelo implica altos custos burocraticos para as empresas apurarem 

e pagarem seus impastos, alem de urn enorme contencioso com os fiscos. Nao e 
por acaso que urn estudo do Banco Mundial aponta o Brasil como recordista 

mundial em tempo despendido pelas empresas para cumprimento das obriga~s 

tributarias. 

0 aumento da carga tributaria vern tomando cada dia mais dificil o 

desempenho da atividade economica nas empresas. De urn lado crescem os 

indices de inadimplencia e do outro aumenta a pressao fiscal, com a cria~o de 

mecanisrnos burocraticos tendentes a controlar a conduta do contribuinte, fazendo 

com que este nao fuja ao dever de pagar o tributo e aplicando aos infratores 

severas san~. 

Passa-se despercebido na maioria das administra~oes, a necessidade das 

empresas efetuarem seus planejamentos. dentro da estrita observa~o da 

legisl~ vigente, visando encontrar mecanismos que lhe permitam diminuir o 

desembolso financeiro com o pagamento de tributos. 
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Nos dias de hoje, isto se se deve nao tanto a uma maior importancia 

deconente de uma melhor visao administrativo-financeira dos executivos, mas sim 

uma questiio de sobrevivencia. Com a economia cada vez mais globalizada e 

competitiva. a alta carga tributaria existente em nosso pais, se nao equacionadas 

podem provocar a extin~o de urn born numero de empresas despreparadas para 

estes novos desafios. 

Contudo ver-se-a no primeiro capitulo a importancia das empresas em ter 

seu pr6prio Planejamento Tributario. bern como suas finalidades e objetivos. 

sao neste contexto que se insere OS reflexos do Planejamento Tributario 

nas empresas. Nao se trata aqui de planejamentos de ordem operacional e, 

absolutamente previstos em lei, mas sim de atitudes minimas recomendaveis as 

empresas em varias areas. da qual o segundo capitulo trara isso de forma basica, 

mas abrangente, que trarao a redu~ da obriga~o tributaria. 

Assim sendo, entende-se que para atingir tal objetivo deve-se efetivar 

dentro da empresa urn planejamento tributario que possa permitir a racionaliza~o 

da carga tributaria para que possa ser suportada. Ressalta-se que urn 

planejamento tributario de forma em geral e imprescindivel para alcan~r bons 

resultados. 

0 planejamento tributario existe para todas as esferas tributantes, quer seja 

municipal. estadual ou federal. Sera que os contadores encontram-se preparados 

adequadamente para efetuar o planejamento tributario? 

Para a constru~o do presente estudo sera utilizado o metodo cientifico e 

dentro dele o modelo dedutivo, no qual, conforme Lakatos (1992, p. 72), " ... a 

necessidade de explica~o nao reside nas premissas, mas ao contrario, na 

re/~o entre as premissas e a conclusao"'-
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No argumento dedutivo, para que a conclusao seja verdadeira, todas as 

premissas tarnbem deverao se-lo. Portanto. seu prop6sito e explicar o conteudo 

das premissas levantadas sem a ampliacao do seu conteudo para se atingir a 

certeza. 

Assim. o presente trabalho monogrcifico sera baseado na tecnica de 

docurnentacao indireta abrangendo a pesquisa documental e bibliografica em 

livros. artigos de revistas, jomais. legisla~ e web sites que tratam do assunto 

em questao de modo a comprovar todas as premissas apontadas no seu tramitar. 
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1 PRINciPIOS CONSnTUCIONAIS QUE LIMIT AM 0 PODER DE TRIBUTAR 

1.1 CONCEITO 

0 pnnc1p1o e a regra bcisica implicita ou explicita, que vincula o 

entendimento e a boa aplica~o das nonnas juridicas, bern como dos proprios 

mandamentos constilucionais, e mesmo que nao positivada, demonstra-se regra 

superior. a qual devem se amoldar as disposi~ legais, tendo em vista que os 

principios indicam a "dir~o" que deve ser tomada pelo legislador. Pois sempre 

que hoover alguma dlivida em rela~ a interpreta~o da norma, deve-se recorrer 

aos principios com a finalidade de se encontrar a solu~o. 

Por isso tem-se o principia como verdadeiras "vigas mestras", pois eles sao 

os vetores para as solu~ interpretativas. Ou seja, e uma regra basica, com 

ambito de validade maior, que exerce, dentro do sistema juridico, fu~o 

axiologicamente mais importante do que a regra. mesmo a constilucional. Portanto 

o aplicador. ao interpretar a norma nao pode contrariar o sentido demonstrado, 

devendo caminhar na dir~o indicada por tal principia, sob pena de feri-lo, o que 

tamara inconstitucional a interpreta~. 

Com isso, condui-se que nao importa a forma que se exterioriza o principia, 

na realidade. sua existencia ou nao. 

A Constitui~o Federal aiou o Estado, que e tipo de poder 

instilucionalizado, ou, e urn tipo de poder criado pela constitui~o que possui o 

poder de cobrar tributos, atraves de sua competencia tributaria, distribuindo assim 

tais competencias a seus entes pilblicos-politico. lsto em razao de que esta 

previsto na propria constitui~o que. sempre deve haver alguma lei que estabel~ 

algo para fazer. 
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1.2 PRINCiPIOS DA LEGALIDADE 

1.2.1 Conceito 

0 principia da legalidade induz que ninguem e obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senao em virtude de lei. como esta previsto no artigo so, 
inciso II, da CF. Esta previsao e genenca, poise estabelecida para todas as leis 

constitucionais e infraconstitucionais. pois e uma clausula petrea. 

Porem. o artigo 150, da CF. em seu inciso I, estabelece especificamente o 

principia da legalidade no Direito Tributario, limitando assim o poder do Estado em 

instituir impastos. 

Art 150. Sem prejuizo de oulras garantias asseguradas ao contribuinte, e 

vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios: I - exigir ou 

aumentar tributo sem lei que o esta~; 

Esse dispositivo estabelece que o Estado, ou seja, seus entes publico

politicos nao podem aumentar ou exigir tributos sem lei que os estabele~. ou 

ainda que o tributo seja existente. que nao pode majora-lo, aumenta-lo sem lei 

para este fim. Por tanto, esta defini~ de lei e do sentido estrito, pois somente o 

poder legislativo e quem pode criar lei. 

0 principio da legalidade. no campo tributario, signifies que ninguem e 

obrigado a recolher tributo sem que, anteriormente, haja lei que traga sua 

defini~o Por outro lado, tal principia tambem guarda determina~o de que e 

vedado as pessoas politicas criar tributos sem lei anterior que os estabele~-
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A previsao constitucional que trata do principia em questao traz em si regra 

no sentido de que tudo o que e importante em materia tributaria deve encontrar 

previa e expressa previsao legal. 

1.2.2Ex~ 

Apesar de ser expressamente tipificado na constitui~ao que o tributo nao 

pode ser criado ou majorado senao em virtude de lei, a prOpria constitui~o 

es1abelece quatro ex~. em que o poder executivo podera aumentar alguns 

tributos. 

Essas ex~ estao previstas no Paragrafo 1°. do artigo 153, da CF. 

Art 153. Compete a Uniao instituir impastos sobre: 

[ ... ] § 1° E facultado ao Poder Executivo. atendido as condit;;Oes e os limites 

es1abelecidos em lei. alterarem as aliquotas dos impastos enumerados nos incisos 

I, II. IV e V. 

lsto ocorre, pois a aliquota e medida em porcentagem em uma base de 

calculo, para que assim se chegue ao impasto. por isso, se a aliquota for alterada, 

o valor do tributo tambem se alterara. e esta altera~o pode ser feita pelo Poder 

Executivo. atraves de decreto do presidente da repUblica. 0 Poder Executivo tern 

essa prerrogativa. pois este tipo de impastos tern suas fun~oes regulatorias. 

1.2.3 lei Ordinaria e lei Complementar 

Como ja mencionado. alguns tributos sao criados por lei ordinaria, e outros 

por lei complementar. lsto significa que nos casos em que a Constitui~o Federal 

fizer expressamente a men~o de lei complementar para criar ou majorar o tributo, 

deve ser por lei complementar. 
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Porern. quando a constitui~ nao fizer referenda alguma sobre a maneira 

de instituir ou aumentar o tributo. sera por lei ordinaria. Por isso, tem-se a lei 

ordinaria como comum e a lei complementar como ex~o. 

A diferen~ entre a lei complementar e a ordinaria e que, na lei ordinaria o 

quorum e de maioria simples relativa, pois deve haver para a aprova~o de uma 

lei a metade mais urn dos membros presentes, desde que os presentes a metade 

mais urn de todos os membros; enquanto na lei complementar o quorum e de 

maioria absoluta, pois deve haver a metade mais urn de todos os membros. 

1.2.4 Principia da Legalidade e Medida Provis6ria 

Ha duas correntes referentes a questao sabre a medida provis6ria poder 

instituir ou majorar tributos. Uma fala que a Constitui~o Federal estabeleceu que 

o tributo fosse criado por lei, e nao por ato equivalente, e pelo fato da medida 

provis6ria ser urn ato equivalente, ela nao poderia criar tributos, bern como por ter 

carater precario. A outra corrente diz que por for~ do artigo 62, a medida 

provis6ria se equipara a lei. tern ~ de lei, esse tambem e o entendimento do 

STF. 

Art 62. Em caso de relevcincia e urgenc1a, o Presidente da 
Rep(lblica podera adotar medidas provis6rias, com forca de lei, 
devendo submete-las de imediato ao Congresso Nacional. [ ... ] 

§ 2 .. Medida provis6ria que implique institui~o ou majoracao de 
impastos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV. V. e 154. II. S6 
produzira efeitos no exercicio financeiro seguinte se houver sido 
convertida cai a lei ate o ultimo dia daquele em que foi editada. 
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1.3 PRINCIPIO DA ISONOMIA OU DA IGUALDADE 

0 caput do artigo so, da CF. tala da igualdade existente em nosso 

ordenamento juridico de maneira ampla, e o inciso II, do artigo 150, tambem da 

Carta Magna elucida o principia da igualdade no Direito Tributario. Em ambos os 

artigo, esta implicitamente estabelecido que se devam tratar igualrnente os iguais 

e desigualmente os desiguais. 

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a 
igualdade, a seguran~ e a propriedade, nos termos seguintes. 

Art. 150. Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, e vedado a Uniao. aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municipios: 

[ ... ] 

II - instituir batamento desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situacao equivalente. proibida qualquer distincao em 
razao de ocu~ profissional ou funcao por eles exercida, 
independentemente da denommacao juridica dos rendimentos, 
titulos ou direitos; 

Esle principia rege em muito as rela~ entre os sujeitos ativo e passivo, 

quando da instilui~o e cobranffa dos tributos. Segundo este disposto, temos que 

"sempre que possivel os impastos terao carater pessoal e serao graduados 

segundo a capacidade economica do contribuinte•. Visando tributar com maior 

intensidade os que tern rnelhores condi~. 

1.3.1. lgualdade Formal e lgualdade Material 

0 diploma legal estabelece que todos sao iguais perante a lei, esse tipo de 

igualdade e a formal porem a igualdade material ocorre para dar prote~o aos 

desiguais. IJatando assim os iguais igualrnente e os desiguais desigualmente, para 

evitar assim uma desigualdade. 
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Pela igualdade fonnais todos deveriam pagar os devidos impastos, 

independentemente de suas cond~s pessoais. Pon3m as pessoas do 

contribuinte sao rnaterialmente desiguais, por isso, para que haja a igualdade 

entre os contribuintes, deve-se fazer a diferen<ra tratando desigualmente as 

pessoas desiguais, aplicando assim a igualdade material, pois leva em 

consider3(3o a condi~o pessoal do contribuinte. 

1.4 PRINCiPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI 

0 principia da irretroatividade esta previsto no artigo 150, Ill, "a", CF, ele 

preve que a lei nao retroagira, salvo se for para beneficiar o contribuinte nos casos 

previstos em lei, tais como nos casas da multa pelo tributo nao pago. 

Art 150. Sem preJUIZO de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, e vedado a Uniao. aos Estados, ao Distrito Federal e · 
aos Municipios: 

[-] 

Ill - Cobrar tributos: 

a) em rela~ a fatos geradores ocorridos antes do inicio da 
vigincia da lei que os houver instituido ou aumentados; 

1.4.1 Principia da Seguran<ra Publica ou da Seguran<ra Juridica da Tributa~o 

Esse principia seria uma especie de sub-principia da irretroatividade, pois 

ele existe para garantir os contribuintes. 0 direito por ele adquirido nao podera ser 

retirado, tendo assim urna seguran<ra para sua pessoa, por este motivo que existe 

este principia da seguran<ra conhecido tambem como principia da seguran{:a 

juridica da tJibuta~o. 

Ele rnanifesta-se em duplice sentido, pois busca assegurar a certeza do 

direito e a proibi~o do arbitrio por parte do Estado, estabelecendo que as leis sao 
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inetroativas. Contudo, para possibililar a seguran~ juridica tributaria, tambem nao 

retroage a fatos ocorridos antes de sua promulg~ a lei que, de alguma forma, 

ocasiona aumento ou cria urn novo fributo. 

1.5 PRINCiPIO DA ANTERIORIDADE 

0 principio da anterioridade diz que e vedada a exigencia de urn fributo 

criado ou majorado no mesmo exercicio financeiro em que tenha sido publicada a 

lei que o aiou ou majorou o fributo. ou seja, o fributo pode ser cobrado se foi 

instituido ou aumentado no exercicio financeiro anterior. Este principia da 

anterioridade e de exclusividade do Direito Tributario. No Brasil, o exercicio 

financeiro co~ em 1 o de janeiro e termina em 31 de dezembro, por isso, ha a 

correspondencia entre o ano civil e o ano fiscal. 

Esse principio existe para evilar surpresas a pessoa do contribuinte, tendo 

urn tempo para se programar, se planejar para os novos tributos que tera que 

pagar. reportando-se para o principia da seguran~ juridica. 

0 principio da anterioridade esta previsto no artigo 150, Ill, "b", da CF: 

Art. 150. Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, e vedada a Uniao. aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municipios: 

[ ... ] 

Ill - Cobrar tributos: 

[ ... ] 

b) no mesmo exercicio financeiro em que haja sido publicada a lei 
que os instituiu ou aumentou; 

lmportante lembrar que o principia da anterioridade trata-se de clausula 

petrea pode ser limitado por for~ de Emenda Constitucional, como o Supremo 

Tribunal Federal entende. 
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1.6. PRINCiPIO DA VEDACAO DO CONFISCO 

0 artigo 150. em seu inciso IV. aiou a veda~o do confisco como intuito de 

tornar o bern do contribuinte ou leva-lo a faiE=mcia. tendo em vista que o tributo foi 

aiado com intuito de melhorar a sociedade e garantir o direito de propriedade do 

contribuinte. e nao com a finalidade de acabar com a atividade economica. 

Art 150. Sern preJUIZO de oulras garantias asseguradas ao 
contribuinte, e vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municipios: 
[ ... ] 
IV- utilizar tributo com efeito de confisco; 

A Constitui~o Federal de maneira implicita e quem estabelece o limite do 

confisco, alraves de urn parametro de razoabilidade. Em urn primeiro momento, o 

proprio legislador que criou o tributo com a lei e quem ira analisar essa 

razoabilidade; em urn segundo momento poder3 ser o Poder Judiciario, 

resolvendo os conflitos que nasceram da insatisfa~ dos contribuintes em rel~o 

a cobraJl{:a do tributo. Passando assim por dois filtros a vedayao ao confisco. 

Por isso. e passivo na jurisprudencia e na doutrina que o tributo com efeito 

confiscat6rio proibido pela Constitui~o. e aquele que atinge parcela da 

propriedade. da renda, superior a uma por~o que nao seja razoavel, onde a 

cobran~ nao pode chegar a ponto de inviabilizar a atividade economica licita, 

desenvolvida pelas pessoas. 

Desse modo, o criteria que serve para a defin~o de tributo confiscat6rio e 

o da razoabilidade, que deve sensibilizar no primeiro momento o legislador e no 

momento seguinte o judiciario ao exercer a jurisdi~o aplicando a lei ao caso 

concreto. 
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0 celebre doutrinador Paulo de Barros Carvalho, tambem entende que o 

conceito de confiscat6rio e dificil de conceituar, pois: 

"a ideia de confisco nao tern si essa o problema reside na 
defin~o do conceito, na delimitacao da ideia, como limite a 
partir do qual incide a ved~ do art. 150, N, da Constituicao 
Federal. Aquilo que para alguns tern efeitos confiscat6rios, para 
outros pode perfeitamente apresentar-se como forma lidima de 
exigencia tributaria". 

Bern como elucida Ricardo Cunha Chimenti, "entende-se como 

confiscat6rio o ato que consome grande parte da propriedade ou inviabiliza o 

exercicio da atividade licita." 

lmportante observar e que a veda~o do tributo confiscat6rio nao se aplica 

as multas. pois esta tern urn regime juridico diferente como ja falado. 

1.7 PRINCiPIO DA ILIMITABILIDADE DO TRAFEGO DE PESSOAS E BENS 

Qualquer pessoa possui o direito de ir, vir e perrnanecer, que esta previsto 

no arligo 5°. da CF, como seu direito individual, assim como esta tipificado do 

artigo 150. e seu inciso V, tambem da Carta Magna. 

Art. 150. Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, e vedado a Uniao. aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municipios: 

[ ... ] 

V - estabelecer limita~es ao trafego de pessoas ou bens, por 
meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvado a 
cobra~ de pedagio pela uti~o de vias conservadas pelo 
Poder Publico; 

Porem. a propria Constitui~ Federal estabelece uma exce~o a esse 

principia. 
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1.7.1 Ex~o 

A segunda parte do inciso V. do artigo 150, da CF, apresenta uma ex~o 

ao da ilimitabilidade do trafego de pessoas e bens, pois elucida que e proibida a 

cobran~ de tributo que estabel~ a limita~o do trafego, porem faz uma ressalva 

a cobra~ de pedagio. 

A ressalva ao pedagio ocorre em razao da conserva~ao das vias publicas, 

porem que e pago a uma empresa privada que explora essa atividade economica, 

por meio de urn contrato de concessao de servi~ publico. Contudo, o pedagio 

pode ser cobrado por entidades publicas como a Uniao, os Estados o Distrito 

Federal e os Municipios. 

Esse contrato e a manifesta{:ao bilateral das partes, mas que ha a 

obrigatoriedade, e a compulsoriedade, nao tendo o sujeito a o~o de pagar ou 

deixar de pagar o pedagio, portanto possuindo a natureza juridica tributaria. 

Porem. o pedagio tern natureza de tarifa. podendo ser aumentado a livre 

arbitrio, sem lei, e cobrado no dia posterior ao do seu aumento, nao obedecendo 

assim o principia da legalidade e nem o da anterioridade. 

A doutrina, entretanto e divergente, fazendo diferencia~o com base nas 

caracteristicas caso a caso, verificando assim. se inicialmente existe a 

compulsoriedade no pagamento, pois sendo compuls6rio o pagamento, estar-se-a 

diante de uma taxa, caso contrario estaremos diante de urna tarifa, se o 

pagamento for facultativo. De acordo com Vittorio Cassone, a compulsoriedade 

pode se caracterizar pela inexistencia de via altemativa para passagem, alem 

daquela em que se cobra o pedagio. portanto, se nao houver margem de escolha 

para o contribuinte, estaremos diante da cob~ de taxa, porem, se houver 
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possibilidade de o individuo optar pela passagem por tal ou qual rodovia, 

estaremos diante de uma tarifa (pr~ publico). 

A tarifa e pre~ publico pago pela utiliza{:3o de servic;os facultativos, e nao 

compuls6rios. que a Administra~ Publica ou seus delegados colocam a 

d~ da popula{:3o. 

A diferenc;a entre taxa e p~ publico e determinada por sua 

obrigatoriedade (compulsoriedade), como disp6e a Sumula n. 545, do Supremo 

Tribunal Federal: "Pr~ de servic;os publicos e taxas nao se confundem, porque 

estas, alferentemente daquelas, sao compuls6rias e tern sua cobranc;a 

condicionada a previa autoriza{:3o o~mentaria, em rela{:3o a lei que as instituiu". 

Por isso. entende-se que o pre~ (tarifa) e cabivel quando se esta diante de coisa 

em comercio. 

0 doubinador Vladimir Passos de Freitas, em sua obra C6digo Tributario 

Nacional Comentado, pela editora Revista dos Tribunais, elaborou uma 

compara{:3o entre taxa e pr~ publico (tarifa). 

Taxa: exercicio do poder de policia; utiliza{:3o efetiva ou potencial do 

~ p(lblico; remunera{:3o por servic;os publicos essenciais ou cuja atividade 

ecooomica nao compete originariamente a iniciativa privada. 

• P~ Publico: remunera servic;os que nao tern natureza de publicos; 

• Atividade monopolizada; 

• Pressup6e contrata{:3o; 

• Servic;os nao essenciais, que admitem concessao. 

1.8 NOVACAO AO PODER DE TRIBUTAR APOS A EMENDA 

CONSTITUCIONAL N. 42/03 
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1.8.1 Principia da anterioridade nonagesimal 

A Emenda Constitucional no 42 de 2003, trouxe para o ordenamento juridico 

uma i~o muito importante, o Principia da Anterioridade Nonagesimal. 

0 Principia da Anterioridade Nonagesimal e abarcado em nossa 

Constitu~ no artigo 150, inciso Ill. alinea "c". 

Art 150. Sem preJUIZO de oulras garantias asseguradas ao 
contribuinte, e vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municipios: ( ... ) 

Ill - Cobrar tributos: [ ... ] 

c) antes de deconidos noventa dias da data em que tenha sido 
publicada a lei que os instiluiu ou aumentou, observando o 
d"15p05to na alinea b; 

An1es da cria~o da alinea ·<1'. do artigo 150. da CF, o tributo que fosse 

criado ou majorado no ultimo dia de urn ano, podera ser cobrado no primeiro dia 

do ano seguinte, isto e, do exercicio seguinte. pois estaria obedecendo ao 

principia da anterioridade estabelecido pela Carta Magna, atraves da interpreta~o 

literal da nonna. Porem, quando isso ocorria, acabava-se nao aplicando a razao 

desse principia existir, pois pegava o contribuinte de surpresa, nao atendendo o 

valor, a razao do principia. 

Para tentar evitar tais surpresas para o contribuinte, acrescentou a alinea 

"c•. no artigo 150, da CF. criando o Principia da Anterioridade Nonagesimal, que 

veio interpretar expressamente, o que ja estava implicito no artigo 150, Ill, tambem 

da constitu~o. 

0 Principia da Anterioridade Nonagesimal tambem apresenta ex~ 

amparadas pela Carta Magna, onde se deixa de aplicar este principia muito 

importante ao Direito Tributario. Os casas em que nao se aplica este principia 

estao previstos na segunda parte, do 1°, do artigo 150, da CF. 
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Art 150. Sem preJUIZO de outras garantias asseguradas ao 
contnbuinte, e vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municipios: 

§ 1 .. [ ... ]; e a ~o do inciso Ill, e, nao se aplica aos tributos 
previstos nos ar1s. 148. I. 153. I. IIIII e V; e 154, II, nem a fixa~o 
da base de calculo dos impastos previstos nos ar1s. 155, Ill, e 156. 

As veda~ ao principia referem-se respectivamente ao emprestimo 

compuls6rio. aos impastos de impo~o de produto estrangeiro, aos impastos de 

e~ de produtos nacionais ou nacionalizados, aos impastos de renda e 

proventos de qualquer natureza, aos impastos de opera¢es de credito, cambia e 

seguro. ou relativas a titulos ou valores mobiliarios, ao impasto extraordim1rio, aos 

impastos de propriedade de veiculos automotores e aos impastos de propriedade 

predial e territorial urbana. 

Por isso, entende-se que estes tributos poderao ser cobrados antes de 

decorridos 90 (noventa) dias de sua publica~o. 
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2 PLANEJAMENTO TRIBUTARIO A NORMA GERAL ANTIELISIVA E 0 

PARAGRAFO UNICO INSERIDO PELA LEI COMPLEMENTAR 10412001. 

0 Brasil passou do plano de discussao te6rica para o plano pratico com o 

surgimento da Lei Complementar no 10412001, a qual parece para muitos dar urn 

novo relevo as questaes que ora estamos tratando, porem para diversos 

doubinadores nacionais, a referida lei nao acarretou em muda~s significativas 

no panorama da discussao travada. 

Segundo Xavier (1977, p.85) leciona que as clausulas gerais anti elisivas: 

Constitui-se ern normas que tern por objetivo comum a 
tnbuta~o. por analogia. De atos ou neg6cios juridicos 
extratipicos isto e, nao subsumiveis ao tipo legal tributario, mas 
que produzem efeitos econ6mioos equivalentes aos dos atos ou 
neg6cios juridicos tipicos sem. no entanto, produzirem as 
respectivas consequencias tributarias. 

Nesse dispositivo sao observadas urn pouco de incerteza e tambem varias 

dUvidas no que tange ao alcance da referida norma, vista que fica a criteria dos 

estudiosos do direito definirem o ambito de alcance e a jurisprudencia por sua vez, 

trata de aplicar os conceitos nebulosos aos casas concretos. 

Conforme Machado (2001, p.103) 

Esta primeira constata~o em rela~o a norma anti elisiva, no 
que tange ao batamento dado a norma afirma que o verdadeiro 
significado a ser extraido e de ser uma 'norma dirigida ao 
interprete e aplicador da lei tributaria, que o autoriza a fugir dos 
limites da norma tributaria definidora da hip6tese de incidencia 
do tributo, para alcancar situa¢es nela nao previstas. 

Abre-se. entao, espa~ para uma interminavel polemica a respeito dos 

referidos limites em tomo do alcance da norma definidora da incidencia tributaria. 

lmportante ressaltar que nesta defini~o apenas esta abrangida a nocao de 

elisao de natureza factual e nao entra neste regime a elisao tida como 

comportamental. Como ilustra pode ser demonstrado no exemplo a seguir, o 
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contribuinte deixa de praticar fato gerador para evitar o pagamento de tributo. Uma 

pessoa fisica, por exemplo, mantem seus recursos financeiros em conta correntes 

bancaria, sem aplica-los, para evitar o pagamento do IOF sobre aplica~ 

financeiras de curto prazo. Com isso, elide-se a incidencia do impasto. n ... 

Da mesma forma, o objeto da norma em questao sao as atitudes de 

natureza fatica. Assim, ocorre que em situa~ de ocorrencia normal de uma 

determinada carga tributaria, o contribuinte visando uma forma de eximir-se 

daquela determinada tributa~o ou ao menos com o intuito de reduzi-la, utiliza 

meios indiretos para dar forma a uma situa~o de fato, aqui nesta ocasiao 

represen1ada pela figura do neg6cio indireto. 

Esla figura, retro mencionada, e urn artificio plenamente admitido no Direito 

Civil e nao apresenta nenhuma ~o intrinseca com outro instituto ja tratado 

que e a simula~o. Nesta hip6tese. ha ilicitude visto que na verdade dois neg6cios 

estiio sendo tratados pelas partes contratantes. Primeiro ha o neg6cio tido como 

real por terceiros, mas que na verdade e aparente e vern a encobrir o neg6cio real 

firmado pelas partes. 

Aproveitando a ilustra~o dessas formas ainda destaca-se a fraude a lei, 

que decorre de transgressoes as normas imperativas, caracterizando-se pela 

falsifica~ de documentos e como outro exemplo a declarac;ao de valores devido 

diferentes dos realmente assumidos. 

Segundo Greco {1998, p.32} o possivel alcance do paragrafo unico do 

artigo 116 do CNT argumentando que este nao estaria adstrito apenas as 

hip6teses referentes a simula~o. Tendo em vista que o termo simula~o ja 

expressamente veiculado em varios dispositivos do CNT. Conclui o autor que 

devera ser questionada a abrangenaa ou nao das figuras de abuso de direito, 

fraude a lei e 0 neg6cio indireto, estes dois ultimos relembrados ha pouco. Com 

efeito, a figura que esta mais vinculada ao dispositivo antielisivo e a da fraude a 
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lei. pois na conce~o do autor esta se traduz nas chamadas "montagens 

juridicas"'. as quais se resumem em formas de desviar a incidencia de normas 

tributarias de maneira a se conseguir uma vantagem fiscal. 

Continua o autor em sua analise, destacando que o ponto principal para 

uma analise do contexto da norma seria a parte em que ela, a norma, trata das 

caracteristicas que revestem os atos ou neg6cios juridicos, traduzidos aqui pela 

'1inalidade de dissimular a ocorrencia do fato gerador do tributo ou a natureza dos 

elementos constitutivos da obriga~ tributaria". 

Desta maneira, este elemento seria fulcral para que houvesse a 

competencia em questao, de maneira que esse pressuposto de fato, seria "a 

realidade material que deve estar configurada, para ensejar a possibilidade de 

exercicio de competencia de desconsiderar o ato ou neg6cio juridico". 

Assim. todos os atos ou neg6cios juridicos praticados devem ser realizados 

com a finalidade de dissimular a "ocorrencia do fato gerador do tributo" segundo 

ele. 

Porlanto. no entender de Marco Aurelio Greco para que ocorra a hip6tese 

da norma retratada no paragrafo unico do artigo 116 do CTN, sao imprescindiveis 

os seguintes elementos: 

lllque exista defini¢o legal desse fato gerador. tipicamente descrito; e 

que~ materia/mente; e/e ocorra» embora dissimuladamente".. 

Desta maneira, baseando-se nas premissas de legalidade e tipicidade, 

entende que a norma nao ira autorizar a exigencia de tributo em rela~o a 

hip6teses que nao retratem urn fato imponivel, ocorrendo que nao existira a 

vincula~ de fatos imponiveis novos. A principal caracteristica e de afastamento 

do neg6cio ou ato dotado de dissimula~o para que assim se possa chegar ao 

verdadeiro fato imponivel que efetivamente daria margem a ocorrencia de urn 
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tributo. ressaltando-se que o fato deve estar totalmente especificado em lei e que 

deve obrigatoriamente ter ocorrido. Nao cabe a autoridade administrativa 

consid~ no sentido de que poderia haver ocorrido de outra maneira o fato 

ou divaga9ieS nesse sentido, necessaria que se verifique a sua existencia afim de 

que a respectiva norma possa o alcan~-lo. Observa entao que "A norma em 

questiio nao autoriza a exigencia de tributo ern rela~o a hip6tese que nao 

configure fato gerador: nao autoriza a e:xigencia sem lei ou fora dos tipos que a lei 

pertinente fiver previsto; nao cria fato gerador novo. Seu unico objetivo e autorizar 

que seja afastada a 'mascara' (a dissimula~o), para permitir atingir o fato gerador 

que efetivamente tenha ocorrido ... 

Para o deslinde da tese sustentada pelo autor. na suas pr6prias palavras: 

Trata-se de paragrafo (mico introduzido a artigo que regula a 
ocorrencia do falo gerador do tributo. Esta ocorrencia se verifica, 
tra1ando-se de silua~o de falo. desde o momento em que se 
verifiquem as cin::unstancias materiais para que se produzam os 
efeitos que normalmente lhe sao pn)prios e, no caso de situa~o 
juridica, desde o momento em que esta esteja definitivamente 
constituida. 

Retomando ao nucleo da discussao, representado pela acep~o da 

expressao simula~o o objetivo do artigo 116 segundo Derzi (2001, p.219):" eo 

de nao reprimir as praticas elisivas ou o planejamento tributario, vista que estas 

praticas sao licitas e sim que se combata a simul~ sempre licita". Assim, o que 

se busca atingir e a pratica da dissimula~o fraudulenta pratica licita, a qual 

esconde a ocorrencia do fato gerador ou mesmo nao exterioriza os elementos 

caracteristicos da obriga~o. Conclui que nao se esta procurando a 

desconsidera~ de praticas elisivas e sim das pridicas que violem as disposi~s 

nonnativas. Tanto que Oliveira (2001, p. 219) propoe que se adote uma 

tenninologia no sentido de "norma gem/ antiabuso'. pois a elisiio e permitida em 

nosso ordenamento juridico. 
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R~ndo as palavras do autor, havera reterencia do paragrafo unico aos 

atos e neg6cios juridicos fraudulentos. os quais estejam objetivando a supressao 

da ocorrencia do fato gerador, de forma que a evasao estara caracterizada e, 

portanto quando se trata de simula~. destaca que existe a possibilidade desta 

ser apresentada de duas maneiras_ E possivel a simulac;ao fraudulenta e a 

simula~ inocente, sendo que esta ultima nao e apreciada pela norma. 

Confonne se observou no decorrer do presente trabalho. notaveis sao as 

~ adotadas pelos eminentes autores considerados ate entao. Nada mais 

natural do que haver urn maior contorno as questaes discutidas quando se muda o 

foco da questao, ou seja, passa-se de urn plano te6rico para o plano experimental, 

pois todos pOem a prova suas opiniaes defendidas diante de uma realidade, 

agora. recem inauguradas entre n6s_ 

Seguindo a mesma linha de questionamentos acerca do planejamento 

fiscal, ve-se que em relacao a experiencia pratica de formula~ de uma norma 

geral antielisiva no Brasil, os posicionamentos adotados muitas vezes sao dotados 

de urn grau mais acentuado de afirmacao quanta ao seu conteudo justamente 

pelas realidades praticas que co~ram a ocorrer recentemente atraves dos 

debates envolvendo a lei Complementar 104/2001. 

Desta sorte, pode-se intentar para as palavras de lves Gandra da Silva 

Martins, urn dos eminentes autores a assumir uma posicao mais radical quanto ao 

que se observa na pratica, sendo que para ele o principia da legalidade e a defesa 

dos direitos e garantias individuais devem ser defendidos acima de tudo. 

Conforme leciona o festejado autor, nao e possivel de se admitir uma elasticidade 

do principia da legalidade, ou seja, deve ser observada obrigatoriamente a reserva 

absoluta de lei para que haja seguranc;a juridica e assim nao se permita a 

discricionariedade e a analogia, muito menos a aceitacao de "normas elasticas" 0 

que se observa com a introducao do paragrafo unico no artigo 116 do CTN, 

conforme a 6tica do autor seria uma omissao em retacao ao Congresso Nacional 
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de se preocupar com a co~ de leis especificas e desta maneira 

indire1amente acaba por conceder ao agente arrecadador, a o~o de aplicar a lei 

que lhe mais aprouver. No mesmo sentido, haveria tambem o ferimento do 

principia da separa{:Ao de poderes, tendo em vista que como ja foi dito, ha 

faculdade do agente de deixar de aplicar a respectiva lei ao fato imponivel, 

podendo optar pela lei que resulte em maior onus para o contribuinte. 

Observa Alberto Xavier, que decorre da "'reserva absoluta de Constitui{:Ao" 

a nao possibilidade de recorrencia a outras fontes de produ~o juridica, a 

aprlcabilidade imediata eo carater definitive do direito. No primeiro caso de nao 

recorrencia, estariam albergadas as emendas as constitui~ que sao leis de 

cunho constilucional e tambem as leis infraconstitucionais. Quanta a aplicabilidade 

imediata, entende que os direitos e garantias fundamentais sao de aplicabilidade 

imediata mesmo que haja falta de lei ou que esta nao seja suficiente, pois a auto

aplicabilidade esta definida no referido artigo. Finalmente, pelo fato de nao haver a 

util~o de fontes infraconstitucionais e havendo aplica~o imediata condui o 

autor que o direito resta definitive, pois se toma imutavel. 

Outra questao nao menos importante e a atinencia ao pnncapao da 

Liberdade de Contratar. Conforme ensina Xavier o referido principia decorre antes 

de qualquer coisa e primariamente, do principio geral da liberdade, sendo que este 

tem sua base em duas garantias fundamentais que sao: 'a garantia de liberdade 

(artigo 50 caput, CF) e o direito de nao ser obrigado a fazer ou a deixar de fazer 

algo senao em virtude de lei previa no Congresso {artigo 50, inciso II, CF)". 

De toda essa exposi{:Ao tem-se que a ordem economica se baseia na livre 

iniciativa e esta ultima tem como seu desdobramento a liberdade de contratar e o 

livre exercicio dos direitos civis atraves da forma de neg6cio que lhe for mais 

conveniente. Portanto, pelo fato da possibilidade das restri~s serem 

minimizadas ao maximo, e de se nolar que quando esta ocorrer tem de estar, 

acima de tudo, muito bem motivada. nao podendo, por exemplo, somente um 
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motivo de ordem fiscal, se sobrepor a todas essas garantias fundamentais 

estabelecidas na Carta Magna. 

Ainda por esse lado, note-se a fundame~ lecionada por Pontes (2000, 

p.59) em grande obra relacionada ao tema. Assim. afirma que: 

0 postulado dogmiilico de unidade da constiluic;ao exige que a 
coordena~o enbe os difererdes bens juridicos constitucionalmente 
protegidos seja reafizada de modo que todos conservem sua substancia 
e sejam concrelizados "na melhor medida possivel". Onde aparec;am 
colisOes entre diferentes bens juridicos constitucionalrnente protegidos. 
Nao se deve, aiJaves de uma precipitada "pondera~o de bens" 
buscarem a real~ de urn a cusla do sacrificio de outro. 

Observa, da mesma forma que Alberto Xavier, que a Constitui~o 

Portuguesa e a Lei Fundamental Alema atentam para a nao viola~o da essencia 

do direito fundamental, ou seja, as restri~ quanto aos direitos e garantias 

fundamerdais devem estar expressamente previstas na Constitui~o e serem 

necessarias para que se possa proteger outro interesse ja defendido pela 

Constilu~. Em assim sendo, a tarefa do interprete do Direito e a de, sabendo da 

existencia das varias liberdades, garantias constitucionais e suas contradi¢es, 

observarem nos casos concretes, o espa<;o necessaria requisitado por cada 

esp8cie de bern juridico tutelado, a fim de promover a harmoniza~o entre todos e 

chegar a maxima efetividade possivel de cada urn. 

Em assim sendo, esta atividade de harmoniza~o dos valores postos em 

debate, certamente agira de forma contundente ao serem estudadas as 

possibilidades de resolu~s em leis ordinarias. tendo em vista que conforme 

dispOe o paragrafo unico da norma em questao. "'observados os procedimentos a 

serem estabelecidos em lei ordinaria ... 

Aproveitando-se esta questao da complementa~o do dispositive por meio 

de leis ordinarias, importa lembrar a opiniao de Alberto Xavier, a qual nesse 
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sentido se assimila a de Marco Aurelio Greco. no que tange a real fun~o do 

parilgrafo estudado. 

3 PLANEJAIIENTO TRIBUTARIO 

Planejamento Tributario eo termo utilizado para definir procedimentos que 

proporcionam a economia legal de bibutos, procedimentos estes que podem 

fonnar uma verdadeira engenharia bibutaria, enriquecida por projetos de elevada 

complexidade, envolvendo aspectos fiscais, contabeis, financeiros, societarios e 

juridicos. 

De acordo com Latorraca {2000, p.58): 

Denomina-se Planejamento Tributario a atividade empresarial 
que, desenvolve-se de forma estritamente preventiva, projeta os 
atos e fatos administrativos como objetivo de informar quais os 
onus tributarios em cada uma das alternativas. 

Rocha {1998, p. 83). por sua vez, afirma: 

0 Planejamento Tributario constitui urn direito das pessoas 
naturais e juridicas ordenarem suas atividades e neg6cios 
profissionais, pautado pelo principia da vontade e conformidade 
com os modelos, juridicos engrenados pelo legislador, com a 
finafldade de assegurar-se dos tributes sobre elas incidentes, e 
possuir embasamento juridico para minorar os respectivos 
encargos que afetam seus palrimOnios. 

Na di~o das entidades, o exercicio do Planejamento Tributario e conduta 

esperada do administrador, o qual devera zelar pela maximiza~o dos recursos 

financeiros disponiveis, valendo-se de procedimentos licitos que proporcionem 

uma menor carga bibutaria, haja vista a relevante influencia deste montante sabre 

a forma~ do p~ da sua mercadoria ou servi(:O. 

0 planejamento bibutario e a organiza(3o da vida da empresa, fazendo 

parte do seu cotidiano ao lado de oulras preocu~ de ordem comercial, como 

objetivo de evitar o desperdicio de dinheiro diante da competitividade 

inaemen1ada com a globaliza~o. 
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0 planejamento bibutario envolve sistemas complexos que podem 

compreender a necessidade de ~o de duas. Ires ou mais empresas para 

minimizar a carga bibutaria no balan~ final da opera~o. 

0 objetivo do planejamento bibul:ario e a economia tributaria. Comparando 

as varias altemativas legais, o administrador procura orientar os seus passos de 

forma a evitar. o procedirnento mais oneroso do ponto de vista fiscal. Assim, toma

se daro o entendimento de que o planejamento tributario e o estudo das 

altemativas licitas de formaliza~o juridica de determinada opera~o. antes da 

~ do fato gerador, para que o conbibuinte possa optar pela que 

apresente o rnenor onus bibutario. 

Em media, 33% do faturamento empresarial sao dirigidos ao pagamento de 

bibutos. Do Iuera, ate 34% vai para o govemo. Da somat6ria dos custos e 

despesas, mais da metade do valor e representada pelos tributos. Assim, 

imprescindivel a ad~o de urn sistema de economia legal. 

Planejamento bibutario e saooe para o bolso, pois representa maior 

capilal~ do neg6cio, possibilidade de rnenores pre~s e ainda facilita a 

gera~o de novas empregos, pois os recursos economizados poderao possibilitar 

novas investimentos. 

3.1 TIPOS DE PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

Segundo BETTON I (2007, p.26). os tipos de planejamentos tributarios sao 

os seguintes: 
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Preventive: desenvolvem-se continuamente atraves de orienta~. 

manuais de procedimentos. reuniiies e abrange principalmente as atividades de 

cumprimento da legisla~o tributaria nas obriga~ principais e acess6rias. 

Corretivo: detectada determinada anormalidade procede-se ao estudo e 

indicam-se altemativas de corr~ da nomalia. Normalmente nao deve surgir na 

Companhia que adote o sistema preventivo. 

Especial: surge em fun~o de determinado fato como, por exemplo: 

aber1ura de filial. { ... ) fusao. incorpo~o. a~o etc. 

3.2 ASPECTOS LEGAlS INERENTES 

0 direito, de urn modo geral. tern por finalidade promover o equilibria nas 

rei~ entre os que tern e os que nao tern poder. ou melhor, entre os que tern 

mais e os que tern menos poder. E sabido que o Estado e a maior expressao de 

poder que se conhece, tacil e concluir-se que o Direito Tributario tern por 

finalidade delimitar o poder de tribular e proteger o cidadao contra os abusos 

desse poder, se ocupando das rela~ entre o lisco e as pessoas sujeitas a 

im~ tributarias de qualquer especie. 

3.2.1 DenominaC()es do Direito Tributario 

A denomina~o tern predominado entre n6s, e na verdade parece sera que 

melhor designa a materia em estudo. Entretanto, outras denomina~ tern sido 

utilizadas, tais como, Direito Fiscal e legisla~o Tributaria. 

Direito Fiscal e denomina~o ulilizada como sinonimo de Direito Tributario 

talvez por influencia do frances Droit Fiscal. e do ingles, Fiscal Law. Se 

considerarmos a origem da palavra. parece que fiscal designa algo mais amplo, 
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abrangendo nao apenas os tributos. mas todo o erario, aproximando-se mais, 

pcxtanto. de Financeiro. 

legisla~o Tributaria e expressao de abrangencia menor. Eo conjunto de 

regras juridicas a respeito de tributos e rela~ a eles pertinentes. Nao envolve o 

estudo da aplica~o e da interpreta~. nem o exame dos julgados, nem o estudo 

dos principios juridicos elaborados pela doutrina. 

3.3 A IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

Dois fatores determinam a relevancia dos tributos no atual contexto dos 

neg6cios. 0 primeiro e a conviq;OO dos empresarios de que tais tributos 

representam urn dos maiores onus na operacionalidade mercantil. 0 segundo e a 

consciencia empresarial do significativo grau de sofistica~o e complexidade da 

legisl~o pertinente. 

A efetiva import.ancia desses tributos no mundo dos neg6cios vern exigindo 

da equipe direcional das organizaeoes empresariais urn vultoso investimento de 

energia e recursos visando obter ideias e pianos que possibilitem uma perfeita 

concili~ dos aspectos industriais. comerciais e fiscais, voltada a anula~o. 
red~ ou adiamento do onus tributario. 

Essas ideias e pianos fundamentam-se no direito a economia tributaria, cuja 

6rbita respalda os contribuintes na ado~o de a~es que resultam em 

conseqOOncias fiscais menos onerosas. No universo do direito posto, essa 

faculdade dos contribuintes condiciona-se apenas a rigorosa observancia da 

totalidade de requisitos formais e substanciais que a lei exige para a pratica dos 

atos atraves dos quais ela se exprime. 
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3.4 FINALIDADES DO PI..ANEJAMENTO TRIBUTARIO 

sao diversas as finalidades do planejamento tributario dentre elas se 

destacam: 

a) Verfficar se a economia de impastos e oriunda de ~o ou omissao 

anterior a concretiza~o da hip6tese normativa de incidlmcia. 

b) Examinar se a economia de impastos e decorrente de a~o ou omissao 

legitima. 

c) Analisar se a economia de impastos e provenientes de a~o realizada 

por meio de formas de direito privado normais. tipicas e adequadas. 

d) lnvestigar se a economia de impastos resultou de a~o ou conduta 

realizada igualmente a suas formalizac;Oes nos correspondentes 

documentos e registros fiscais. 

0 especialista em planejamento tributario deve, por conseguinte, proceder 

sistematicamente essas quatro ve~ a fim de obter excelencia no resultado 

de seus babalhos. 

Em face das considera~s precedentes. podemos enfatizar, que a a~o 

empresarial que visa, mediante rneios e instrumentos legitimos, harmonizar as 

transa~ futuras ao objetivo de exduir, minimizar ou adiar o correspondente 

debito fiscal vern ocupando, dia-a-dia. uma po~ de vanguarda na estrategia 

global das organiza~. 

Para tal, no capitulo seguinte veremos as principais areas de atua~o do 

planejamento tributario, de uma forma basica, e abrangente. 
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3.5 ORIGENS DOS TRIBUTOS 

De acordo com Hein e Paetzold (2003, p.1 0): 

Os bibutos tern sua origem identificada historicamente desde o 
inicio da vida em sociedade. Na sua significa~o mais simples, e 
tao antigo quanto a comunidade humana. Aparece ele com a 
rnanifesta~ da vida coletiva como necessidade imperiosa para 
a rnanuten~ do agregado social. 

De acordo com Schmolders, cilado por Amaral (2003, p.18) 

Sempre que existam comunidades que tenham de satisfazer 
necessidades pr6prias, existirao tambem metodos para fazer 
com que seus membros prestem sua conbibu~o material para 
a satisfa~o dessas necessidades comuns. 

Dessa forma, o tributo aparece, pois. como uma contribui~o para o 

agregado social, para atender suas prioridades. lnicialmente. lembra Giannini 

citado por Amaral (2003), a terminologia empregada para o tributo, era rotulada de 

nomes de tributos imprecisos, havendo a utiliza~ geral das palavras "tributo", 

"impasto"' e ate de "taxa", sem qualquer cuidado. Diversas denomina¢es serviram 

para exprimir essa figura que representa urn onus exigido, unilateralmente, pela 

autoridade de seus suditos. a fim de poder cobrir os gastos da coletividade. Eram 

utilizadas as terminologias, tributum» stipendium annona, vectigalia ou functio, 

alem de outras. A palavra tributum. com o tempo acabou por ter aceita~o e 

aplica{:io generica, transferindo-se da lingua latina para as demais. 

Segundo Giannini, citado por Heine Paetzold (2003), tributum provem do 

verba Iatino tribuere (tribuo, - is, - ere, tribui, tributum), que significa dividir ou 

repartir entre as tribos. Popularmente a palavra passou a ter o sentido de distribuir, 

repartir ou dividir. Tributo, assim, vern a ser a carga publica distribuida entre o 

povo (tribo), podendo ser caracterizada, tambem, como uma exigencia da 

autoridade para com os seus subordinados, a fim de atender o interesse coletivo. 

0 objeto dessa exigencia nao e representado no tempo e no espa~ apenas por 

uma presta~o inpecunia (moeda ou dinheiro), abrangendo tambem, os demais 
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tipos de presta~: "in natura ou specie" (frutos. cereais, milho, animais, peixes, 

metais, cobre, vinho, azeite, forragens para animais, generos alimenticios.) e in 

Iabore (qualquer servi~ nao remunerado prestado obrigatoriamente, como fazer 

farinha. alojar nobres e militares, fazer comida para as tropas, trabalhar na 

constru~ de predio sagrado, reparar pontes). Observa-se que o pagamento do 

tributo em in Iabore ou specie, remonta dos prim6rdios da existencia da vida 

humana em coletividade, sendo que hoje o pagamento e exigido em moeda, ou 

cujo valor nela se possa exprimir. 

Segundo Hein e Paetzold (2003), "o tributo na sua evolugao hist6rica, 

conforme podemos perceber deixa de ser fruto do poder arbitrario do Estado para 

se conslituir num instrumento juridico de receita publica, definido pela lei 

ordinaria"'.. As etapas do desenvolvimento do tributo nos mostram uma evoluc;ao 

lenta, partindo da for~ para uma forma mais aberta, consubstanciada na lei 

ordinaria. Hoje, o tributo nada mais e. do que o poder fiscal norrnatizado, criador 

de receita p(tblica. 

3.6 LEGISLACAO TRIBUTARIA 

0 conceito dado pelo Art.96 da Lei n° 5.172166 (C6digo Tributario Nacional 

- CTN) a legisla~o tributaria e a seguinte: 

"'Art.96. A expressao 1egisla¢o tributaria' compreende as leis, os tratados 

e as convengaes intemacionais, os decretos e as normas complementares que 

versem. no todo ou em patfe, sobre tributos e relagoes juridicas a eles 

pertinentes"'.. 

3.6.1 Elementos Fundamentais do Tributo 

Para a gera~o de uma obriga~o tributaria, tern que se ter uma rela~o 

juridica entre credor (sujeito ativo - Estado) e devedor (sujeito passivo -
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Conbibuinte}. em razao de previa determina~o legal (lei), exigindo uma presta~o 

(objeto}. de manifesta~o de vontade (fato gerador}. sendo estes tres ultimos os 

elementos basicos da obriga~o tributaria. (OLIVEIRA, 2003) 

A lei e 0 principal elemento da obriga~o, pois cria OS tributos e determina 

as cond~ de sua cobran~. Contudo, assumem, em um sistema juridico, 

fonnas diferentes de expressao, a partir de urn texto fundamental (Constitui~). 

as regras ordinarias de convivencia. (OLIVEIRA, 2003) 

0 objeto representa as obrig~ que o sujeito passivo (contribuinte) deve 

cumprir, segundo as determina~ legais. Basicamente, as presta~es consistem 

em: pagamento do valor em dinheiro referente ao tributo devido ou a multa 

imposta por nao-atendimento a determina~o legal ( obriga~ principal) ou 

cumprimento das formalidades complementares, destinadas a comprovar a 

existencia e os limites da opera~o tributaria e a exata observancia da legisl~o 

aplicavel que constituem as obriga~ acess6rias. (OLIVEIRA, 2003) 

Fabretti (1999, p.125), denomina como fato gerador, "a concretizat;ao da 

hip6tese de incidencia tributaria prevista em abstrato na lei, que gera (faz nascer) 

a obrigat;ao tributaria". 

De acordo com Oliveira (2003, p.27) o fato gerador da obriga~o principal e, 

aa situat;ao definida em lei como necessaria e suficiente para sua ocorrencia, e 0 

'fato" que gera a obrigat;iio de pagar o tributo". 

A partir do fato gerador, cabe ao contribuinte, ou responsavel, aplicar 

determina¢es legais que definam a base de calculo do impasto e aliquota 

aplicavel. 

Segundo Oliveira (2003, p.28) base de calculo e: 
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0 valor sobre o qual se aplica o percentual (ou aliquota) com a 
finalidade de apurar o montante do tributo a ser recolhido e 
segundo a Constituicao Federal deve ser definido em lei 
complementar. estando sua atteracao sujeita aos principios 
constitucionais da legalidade. da anterioridade e da 
irretroatividade. 

Para Oliveira (2003, p.28), aliquota e: 
··o percentual defioido em lei que~ aplicado sobre a base de calculo, 
determina o mootante do tributo a ser recolhido. Assim como a 
base de calculo, a al~ da aliquota tambem estci. sujeita aos 
princfpios constitucionais da legalidade, da anterioridade e da 
irretroatividade"'. 

3.7 PLANEJAMENTO 

E denominado contribuinte o sujeito passivo da obrigacao 
tributaria que tern relacao pessoal e direta com o fato gerador e o 
responsavel e a pessoa que a lei escolher para responder pela 
obrigacao tribulilria, em substitu~ ao contribuinte de fato, dada 
a maior complexidade para a~lo, nao arcando com o onus 
tribulilrio, mas atuando como uma especie de agente arrecadador 
do fisco e como seu depositario. 

Drucker (1962, p.131), define que "o planejamento nao diz respeito a 

decisOes futuras. mas as implica¢es tuturas de decisaes presentes". Portanto, 

aparece como urn processo sistematico e constante de tomada de decisoes, cujos 

efeitos e consequencias deverao oconer em futuros periodos de tempo. 

Cornplementando, Drucker (1962) relata que: 

0 planejamento pode ser conceituado como urn processo 
desenvolvido para o alcance de uma situacao desejada de urn 
modo mais eficiente, eficaz e efetivo, como melhor concentracao 
de esforc;os e reeursos pela ernpresa, resultando de decis6es 
presentes, tomadas a partir do exame do impacto das mesmas no 
futuro, o que lhe proporciona uma dimensao temporal de alto 
significado. 



40 

4 ACOES DE PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

Cabe detalhar conforme ensinamento de AMARAL (2003, p.29) as a~es 

de planejamento tributario podem ser: 

4.1. PREVENTIVA 

Caracterizam-se pelo processo continuado, atraves de orienta~oes, 

manuais de procedimentos, reuni6es e abrange principalmente as atividades de 

cumprimento da legisla~o tributaria nas obriga~ principais e acess6rias. 

4.2 CORRETIVA 

Esta forma de a~o esta mais evidenciada quando detectado alguma 

anormalidade no processo ou nos procedimentos dos atos administrativos, entao, 

procede-se aoestudo e indicam-se altemativas de ~o da anomalia. 

4.3 ESPECIAL 

Surge em fun~o de determinado fato como, por exemplo: abertura de 

filial. la~mento de novos produtos, aquisi~o e/ou aliena~o da empresa, 

processos societarios de reestrutu~o (cisao, fusao, incorpora~o. associa~o ... 

etc.). Considerada a complexidade e importancia de cada '"case", demanda 

dedica~o exclusiva e conclus6es precisas. 
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4.4 EVASAO E ELISAO FISCAL 

Em qualquer estudo que envolva o planejamento tributario os termos 

evasao e elisao fiscal devem ser os primeiros conceitos a serem trabalhados, pois 

configuram a validade do ato administrative. Portanto, os termos fraude e evasao 

devem ser utilizados para exprimir a sonega~o fiscal, enquanto que elisao fiscal 

deve ser utilizada para denominar as acees legais tendentes a reduzir 0 montante 

do tributo. em outras palavras o tenno elisao fiscal confunde-se com o proprio 

conceito de planejamento tributario. 

4.4.1 Evasao Fiscal 

E toda e qualquer a~o ou omissao tendente a iludir, reduzir ou retardar o 

cumprimento da obriga~o tributaria. E a vontade de retardar, reduzir ou eliminar o 

pagamento do tributo, demonstrando a vontade de fraudar o fisco. 

Segundo Doria (1977, p.31) 

a evasao fiscal. fenomeno complexo abriga em seu genera 
muHiplas especies das caracteristicas faticas, intenc;ao, meios e 
finalidades que envolvem e individualizam cada uma delas, 
extraem o direito conseqOencias as mais dispares. 

Ainda. nas palavras do mesmo autor, •conceitua-se evasaa fiscal lata 

sensu toda e qualquer agaa au amissaa tendente a elidir, reduzir au retardar a 

cumprimento de abriga~a tributaria_ • 

A doutrina tern colocado como pressuposto de existencia da evasao, a 

vontade ardilosa do sujeito passivo de retardar, reduzir ou eliminar o pagamento 

do tributo. Assim, nao bastaria a mera conduta omissiva do contribuinte, sendo 

necessario ato comissivo demonstrando vontade de fraudar o fisco. 

Nesse estudo, Doria elaborou a seguinte classifica~o de evasao fiscal: 
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Evasao om1SSMJ (intencional ou nao ): a) evasao impr6pria 
(abstenc;ao de incidencia, bansferencia economica); nao 
intencional (ignooincia do dever fiscal). 
Evasao comissiva (sempre intencional): a) ilicita (fraude, 
simula«;ao, conluio) licita ou legitima (evasao stricto sensu, elisao 
ou economia fiscal). 

De acordo com Fabretti (2000. p. 30) "0 perigo do mau planejamento e 
redundar em evasao fiscal. que e a tedu~ao da carga tributaria descumprindo 

determina¢es legais e que e classificada como crime de sonegafijo fiscal". 

4.4.2 lei Complementar n°. 104 

Cabe destacar nesse t6pico a lei Complementar n°. 104, de 10 de Janeiro 

de 2001. trouxe altera~ no C6digo Tributario Nacional. Dentre as altera¢es, foi 

aaescentado o Paragrafo Onico ao art 116 do C6digo Tributario Nacional, com a 

seguinte reda~o: 

Paragrafo unico. A autoridade administrativa podera desconsiderar 
atos ou neg6cios juridicos praticados com a finalidade de 
dissimular a ocorrencia do fato gerador do tributo ou a natureza 
dos elementos constitutivos da obriga«;ao tributaria, observados os 
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinaria. 

Da analise do conteudo do paragrafo unico. do art. 116, verifica-se que 

inexiste esta amplitude da norma. restringindo o seu texto aos "'atos ou neg6cios 

juridicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrencia do fato gerador do 

tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obriga~ao tributaria". 

4.4.3 Elisao Fiscal 

Como comentado no inicio desse capitulo o conceito de elisao fiscal 

muitas vezes confunde-se com o conceito de planejamento tributario, pois e a 

formata~ licita de sistemas legais que visam diminuir o pagamento de tributes. 
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Em verdade, a defini~o da evasao fiscal. enquanto ilicito tributario, em 

oposi~o a elisao fiscal, licita, depende da postura de cada autor perante o 

planejamento tributario, pais alguns doutrinadores entendem que as condutas sao 

fraudulentas quando realizadas apenas com o intuito de evitar, reduzir ou retardar 

o pagamento de tributo. Deve. segundo este entendimento. a conduta ter 

motiva~o extra tributaria, ou do contrario sera fraudulenta ou abusiva. 

Para Fabretti (2000, p.JO) '"0 planejamento tributario preventivo (antes da 

OCOITiJncia do fato gerador do tributo) produz a elisao fiscal, ou seja, a redut;ao da 

carga tributaria dentro da legalidade"'.. 

Portanto, se o contribuinte pretende diminuir os seus encargos tributaries, 

podera faze-to legal ou ilegalmente. A maneira legal chama-se elisao fiscal ou 

economia legal (planejarnento tributirio) e a forma ilegal denomina-se sonega~o 

fiscal. 

0 marco temporal distintivo da elisao e evasao fiscal e a ocorrencia do 

fato gerador. sendo que ocorrida antes do fato gerador e elisiva, e depois do 

acontecido e evasiva. 
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5 AREAS DE ATUACAO DO PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

8ao diversas as areas de atua~o do Planejamento Tributario, e todas 

rnerecem destaque, porem cada caso (entenda-se empresa) possui suas 

caracteristicas pr6prias. Por isso, o planejador tributario devera, antes de tudo, 

estudar estas questoes, a fim de adequar a atual situa~o ao melhor conjunto de 

procedimentos a serem adotados. visando uma redu~o legal de tributes, sem 

interferir nos objetivos empresariais previamente estabelecidos. 

Sendo assim, vamos citar apenas duas das diversas areas, que 

consideramos relevantes para o entendimento desse trabalho: 

- Reorganiza~o Societaria 

- Tributaria 

5.1 REORGANIZACOES SOCIETARIAS 

As opera~es de incorporac;ao. fusao e cisao sao normalmente referidas 

como '"reorganiza~ societarias·. Qualquer uma dessas opera~s pode ser 

realizada com diversos objetivos. Assim, elas sao instrumentos societarios que 

servem para: separa~o de s6cios. divisao da gestao administrativa de atividades 

ou produtos, resolu~o de problemas relacionados a sucessao empresarial, 

sucessao civil dos s6cios ou acionis1as, etc. 

Veremos na sequencia cada uma dessas opera~es. 
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5.1.1 lncorpora~o 

E a opera~o pela qual uma ou mais sociedades sao absorvidas por outra, 

que lhes sucede em todos os direitos e obrigac;oes. {lei 6.404n6, art. 227). 

5.12 Fusao 

E a opera~o pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar 

sociedade nova, que lhes sucedera em todos os direitos e obrigac;Qes. (lei 

6.404n6, art. 228). 

5.1.3 Cisao 

E a opera~o juridica pela qual a companhia transfere parcelas do seu 

patrim6nio para uma ou mais sociedades, constituidas para esse tim, ou ja 

existentes. extinguindo-se a companhia cindida, se houver versao de todo o seu 

patrimonio. e dividindo-se o seu capital, se parcial a versao. (lei 6.404n6, art. 

229). 

Na cisao total, a empresa cindida e extinta. Entretanto, a cisao pode ser 

parcial. se houver acordo entre os s6cios ou acionistas. Neste caso, a empresa 

cindida continua em atividade com a mesma denomina~o social e com o 

patrimonio reduzido dos valores que foram transferidos para outra ou mais 

empresas envolvidas na cisao. 

Tais operac;Qes, todavia, podem servir de instrumento de Planejamento 

Tributario. 
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Assim, se em detenninado grupo empresarial existem empresas lucrativas 

e empresas que geram prejuizos. a incorpora~o de uma, a lucrativa, pela 

deficitaria. pode ser uma boa medida de planejamento tributario. ~ claro que 

incorpo~ nao e, nessa situa~ hipotetica, o unico caminho, pois existem 

outros que podem conduzir ao mesmo objetivo. 

A cisao de sociedades pode ser excelente instrumento de planejamento 

tributirio para separar atividades com vistas a redu~o de tributos indiretos (IPI e 

ICMS). 0 exemplo classico e o da empresa que vende mercadorias e presta 

servi~ e recolhe o ICMS e o ISS sobre o valor total da opera~o. 

compreendendo o pr~ das mercadorias e o pr~ dos servi~os. Se for possivel a 

separa~ das opera~s. por via da cisao, a presta~o de servi~s pode ser feita 

por outra empresa, que estara sujeita ao pagamento do ISS, o que pode 

representar uma interessante altemativa de Planejamento Tributario. Tambem 

neste caso. e conveniente advertir, a cisao nao e o unico caminho, pois existem 

outros que conduzem ao mesmo objetivo. 

As opera~es de incorpo~o e de cisao de sociedades podem ser 

prejudiciais ao Planejamento Tributario sea sociedade incorporadora ou cindida 

fiver prejuizos fiscais acumulados. controlados no Livro de Apura~o do Lucro 

Real. Em tais circunstancias, pode haver a perda do direito a compensa~o dos 

prejuizos fiscais, porque a legisla~o determina que a empresa incorporada nao 

possa levar para a incorporadora os prejuizos fiscais acumulados, e, no caso de 

cisao. a sociedade cindida perde o direito a compensa~o desses prejuizos na 

propo~ do· patrimonio liquido cindido. Todavia, tais restriyaes a compensa~o 
dos prejuizos fiscais contrariam a Constitui~o Federal. 
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5.2 TRIBUTARIA 

0 planejamento na area tributaria visa projetar as opera~ industriais, os 

neg6cios mercantis e as presta~ de servi~s. visando conhecer as obriga~s. 

e os encargos tributaries inseridos em cada uma das respectivas altemativas 

legais. 

0 planejamento na area tributaria tern como objetivo fundamental a 

economia tributaria de impastos. procurando atender as possiveis formas da 

legisla~o fiscal, evitando perdas desnecessarias para a organiza~o. 

Sequencialmente, serao vistas algumas formas possiveis de planejamento 

tributario. 

Os tributos sao OS seguintes: 

1) Impasto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ); 

(2) Contribui~o Social sabre o lucro Uquido (CSLL); 

(3) Impasto sabre Produtos lndustrializados (IPI); 

(4) Contribui~o Social para Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS); 

(5) Impasto sabre Opera~ Relativas a Circula<;ao de Mercadorias e 

sabre Presta~o de Servi~s de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de 

comuni~o (ICMS) 

(6) Impasto Sobre Servi~s (ISS) 

5.2.1 lmposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ) 

A Constitui~o Federal da competencia a Uniao para a cobran<;a do 

Jmposto de Renda (IR) e Proventos de Qualquer Natureza, que dispae como 

principios bcisicos, os seguintes: 

Criteria da generalidade, que diz que toda e qualquer forma de renda ou 

provento deve ser tributada nos limites e condi<;(>es da lei. 
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Criterio da universalidade, quer dizer, que o bibuto devera ser cobrado de 

todos que auferirem renda, nos termos fixados na lei, sem distin~o de 

nacionalidade, sexo, cor profissao, religiao, etc. 

Criterio da progressividade, diz que o imposto deve ser graduado por faixas 

de renda. de forma que as aliquotas mais altas recaiam sobre as faixas maiores 

de renda. ou seja, e a tentativa de aplicar o preceito de justiya bibutaria que diz 

"quem pode mais, paga mais e quem pode menos, paga menos, e quem nao 

pode, nao paga nada". 

A partir do ano calendario de 1997, o imposto de renda das pessoas 

juridicas sera determinado, por periodos de apura~o trimestrais, encerrados em 

31 de mar~. 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano 

calendario. {art. 220 RIR/99). 

Se a empresa, e obrigada a apura~o pelo lucro real, vai adotar a op~o de 

recolhimento pela estimativa, e o periodo de apura~o sera anual, porem com 

pagamentos mensais, a nao ser que o contribuinte comprove que apurou prejuizo 

fiscal. 

A adO(:iio do regime de apura~o e pagamento do imposto (real ou 

presumido}. ou a op~o pela estimativa, sera manifestada com o pagamento ou 

nao. correspondente ao mes de janeiro ou de inicio de atividades. 

5.2.2 Conbibui~o social sobre o lucro liquido (CSLL}. 

A conbibui~o social sobre o lucro das empresas esta prevista no art. 195 

da Constitu~o Federal para atender o programa de seguridade social. 0 seu § 6° 

_ disp6e que: "as conbibui¢es sociais de que trata este artigo s6 poderao ser 

exigidas. decorridos 90 dias da data da publica~o da lei que as houver instituido 

ou modificado, nao se lhes aplicando o disposto no art. 150, Ill, b.". Os aspectos 

quantitativos utilizados para a identifica~o da base de calculo sao identicos aos 

utilizados para o IRPJ. A aliquota para identifica~o do valor a ser recolhido e de 

9% sobre o lucro Real ou Lucro Presumido, conforme a op~o tributaria 
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manifestada para o IRPJ. 0 prazo de recolhimento e mensal, ate o ultimo dia util 

do mes subseqOente. 

5.2.3 Planejamento tributario na area do IRPJ/ CSLL 

Tal como na 16gica e na obriga~o tributaria. na area do Impasto de Renda 

Pessoas Juridica resulta da conjun~o. epis6dica ou sistematica, dos 

conhecimentos legais, contabeis, economicos e financeiros do planejador tributario 

com a situa~o de fato da empresa ou grupo de empresas considerado estrutura 

societaria. politica de dividendos. plano contabil, or~mentos, procedimentos 

contabeis com repercuss6es fiscais. 

A esse respeito existem duas possibilidades: 

(1) 0 planejador tributario e. em determinado momenta, chamado a avaliar 

se a forma pela qual a empresa vern apurando suas exibilidades tributarias, em 

rela~ ao Impasto de Renda em geral, ou relativamente a gestao de certas areas 

que tenham implicac;Qes no Impasto de Renda. 

(2) 0 planejador tributario e contratado para realizar o Planejamento 

Tributario da contratante na area do Impasto de Renda Pessoa Juridica, de forma 

global e sistematica ao Iongo do tempo. lsto se justifica plenamente em face da 

fluidez e rapidez, com que, no Brasil, se alteram a legisla~ tributaria e as 

condi~ operacionais em que vivern as empresas (mutayoes mercadol6gicas, 

ingerencias govemamentais e etc.). 

No primeiro caso, ao especialista cabe analisar os procedimentos fiscos

contabeis adotados pela empresa e compara-los com as altemativas legalmente 

possiveis no momenta, concluindo por recomendar o alvitre que, no caso, 

minimize as exibilidades tributarias da consulente. 
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No segundo caso, alem das recomenda~ precipuas que derivem da 

analise de situa~oes especificas, o especialista deve: 

(1) Acompanhar passo a passo a evolucao da legislacao fiscal e das 

praticas de mercado aplicaveis ao segmento economico em que a empresa atua. 

(2) Criar sistemas de infonnacao gerencial que permitam avaliar, em 

determinados instantes do periodo--base (mensal, trimestral ou anual), qual a real 

situacao da empresa ou do grupo de empresas em face de suas exibilidades de 

lmposto de Renda Pessoa Juridica. 

5.2.4 lmposto sobre produtos industrializados (I PI) 

As determina¢es desse tributo iniciam-se atraves do art. 153, § 5°, da 

CF/1988, o qual estabelece que compete a Uniao instituir Impasto Sabre Produtos 

lndustrializados, nao incidindo apenas em produtos exclusivamente destinados ao 

exterior. 

0 referido artigo ainda estabelece, que a Uniao, quando entender, podera 

alterar as aliquotas do IPI, guardando apenas o principia da anterioridade, isto e, a 

nova aliquota nao podera atingir fatos anteriores. Determina, ainda, que o IPI sera 

nao-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operacao. com o 

montante cobrado nas anteriores. 

5.2.4.1 lncidencia 

Este imposto incide sobre produtos industrializados, ou seja, produtos que 

tenham sido submetidos a qualquer opera~o que lhe modifique a sua natureza, o 

funcionamento, o acabamento, a apresenta~o. a finalidade ou aperfei~e para o 

consumo (art 4° do RIPI), sejam eles nacionais ou estrangeiros, conforme 

tipificados no TIPI. 



5.2.4.2 Fato Gerador 

Ocorre o fato quando: 

I - o desembara~ aduaneiro. quando de procedencia estrangeira 

II -a said a de estabelecimentos industriais ou equiparados. 

5.2.4.3 Base de calculo 

Na lmporta~o: 
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0 pr~ normal, acrescido do montante do segundo fato gerador, taxas de 

entrada no pais, encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele 

exigiveis. 

Saida de Estabelecimento Industrial: 

0 valor da opera~o de saida da mercadoria, inclusive frete, seguros, juros 
' 

ou co~o monetaria nas vendas a prazo (questionavel judicialmente), descontos 

e embalagem. 

5.2.4.4 Aliquotas e prazo de reeolhimento 

Quanta a aliquota os produtos sao classificados de acordo com o TIPI, 

sendo identificados individualmente com 8 digitos e com a correspondente 

aliquota. 

Trata-se de urn impasto seletivo por nao ter uma aliquota unica, mas varias 

que sao determinadas pela essencialidade de cada produto, na forma de politica 

fiscal do Govemo Federal, que nem sempre e muito coerente. 
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5.2.4.5 Nao -cumulatividade 

E o sistema pelo qual se abate em cada opera~o o montante cobrado nas 

opera~ anteriores. 0 valor a recolher e obtido pela deduyao do imposto devido 

pela saida do produto, de todo impasto pago na aquisi~ao de materias-primas, 

produtos intermediaries e embalagens aplicadas na industrializa~o. 

5.2.4.6 Planejamento tributario na area do IPI 

Depois de termos estudado basicamente o lmposto Sobre Produtos 

lndustrializados, o que e muito importante para se planejar algo que traga a 

redu~o do pagamento ou pelo menos o ressarcimento do mesmo. 

0 creditamento correto do IPI e uma das mais importantes formas de se 

efetivar a economia fiscal para as empresas de urn modo em geral. Ressalta-se 

que. em alguns casos, existe real dificuldade de se ter certeza do direito ao 

creditamento, isto obriga a urn estudo mais acurado do planejador tributario, para 

a tomada de decisao. 

DUvidas surgem e sao grandes quando se daqueles produtos que 

participando diretamente do processo industrial, se consomem sem se integrarem 

ao produto final. Ex. Sais de tempera. detergentes. ferramentas de corte, quimicos 

eetc. 

No artigo 148 do RIPI esta previsto o direito ao credito de 50% do imposto 

calculado como se devido fosse a aquisiyao feita junto a comerciante atacadista, 

nao contribuinte do IPI e no art. 149 do RIPI, que veda o credito em relayao as 

aquisi~ de empresas optantes pelo simples. 
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5.2.5 Conbibui~o social para financiamento da seguridade social (COFINS) 

Essa contribui~o social foi instituida pela lei Complementar n. o 70 de 

30/12191, nos termos do inciso I, do art. 195, da Constituic;ao Federal, calculada 

sabre o valor do faturamento mensal das pessoas juridicas ou a elas equiparadas. 

Contribuintes desse tribute sao as pessoas juridicas em geral e a elas 

equiparadas pela legisla~o do Impasto de Renda, de acordo com o art. 1° da LC 

n.0 70/91. 

5.2.5.1 Planejamento tributario na area do COFINS 

A lei 9.363 de 13.12.96 instituiu, a favor do produtor exportador de 

mercadorias nacionais, creditos presumido de TIPI para ressarcimento do valor 

das contribui~s ao PIS e COFINS que incidiram sobre materias-primas, 

produtos intermediaries e embalagens adquiridas no mercado interno para 

utili~ no processo produtivo. 0 credito presumido sera o resultado de 5,37 % 

sobre a base de calculo. 

5.2.6 Programa de integra~o social (PIS) 

Confonne art. 2° da lei n.0 9.715/98, alterada pelo art. 13 daMP n.0 2.037, 

que vern sendo reeditada, a contribui~o para o PIS/PASEP sera apurada 

mensalmente pelas pessoas juridicas de direito privado e as que lhes sao 

equiparadas pela legisla~o do impasto de renda, inclusive as empresas publicas 

e as sociedades de economia mista e suas subsidiarias. 
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5.2.6.1 Planejamento tributario na area do PIS. 

Bern como COFINS, o PIS segue a regra de que uma empresa 

industrializadora paga somente estas duas contribui~s. partindo assim de outra 

empresa ou do mesmo grupo em se mandar industrializar seus produtos, pois 

alem de obter creditos de ICMS e de IPI, na aquisi{:io de materia-prima, produtos 

intennediarios e de embalagem ela pagara acrescido ao pre~ de mao de obra 

apenas urn total de 3,65% de imposto. 

5.2. 7 ICMS - lmposto sobre circulacao de mercadorias e servi~ de transportes 

interestaduais e intermunicipais e de comunica~. 

E urn imposto seletivo, nao cumulative (art. 155 § 2°, Ida CF), indireto, e de 

competencia estadual (art. 156. IV da CF). Assim cada urn dos estados, 

respeitado o disposto na Constitu~ Federal e nas Leis Complementares, tern 

plena capacidade para estabelecer as regras para sua cobran~a. 

5.2.7.1 Fato gerador 

Considera-se fato gerador no momento: 

-Da saida da mercadoria ainda que para outro estabelecimento do mesmo 

contribuinte; 

-Do fomecimento da alimentacao, bebidas por qualquer estabelecimento; 

-Do inicio da presta~o de servi~ do transporte; 

-Do desembara~ aduaneiro das mercadorias importadas do exterior; 

Da-se a circula~o ecooomica de mercadorias quando estas sao 

movimentadas com a finalidade de consumo ou para serem utilizadas em 
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processo de comercializa~o ou industrializa~o. os quais gerarao novas saidas 

subseqUentes, ate que se chegue ao consumidor final. 

5.2. 7.2 Aliquotas 

Sao seletivas em fun~o da essencialidade dos produtos e servi~ e 

variam conforme a opera~o seja considerada intema ou interestadual. 

Definem-se como Opera~ lntemas as seguintes situa~: 

-0 "vendedor" e o "compradof" estao situados no mesmo estado; 

- Na importa~o de mercadorias ou bens do exterior; 

-Opera~es destinadas a nao-contribuintes. mesmo que localizados em 

outro estado; 

Definem-se como Opera~ lnterestaduais: 

-Aquelas em que o "vendedor" e o "comprador'' estao domiciliados em 

Estados diferentes; 

5.2. 7.3 Base de calculo 

A base de calculo do impasto e: 
-Na saida de mercadorias, o valor da opera~o; 

-0 pr~ do servit;e de transporte; 

-Na importa~o o valor dos documentos + IPI+IOF+ despesas aduaneiras; 

-lntegram a base de calculo: seguros, juros, descontos condicionais, 

embalagens. frete, caso o transporte seja efetuado pelo proprio remetente ou por 

sua conta e ordem e seja cobrado em separado. 

5.2.7.4 Planejamento tributario na area do ICMS 

Por ser o imposto mais caro e frequente das empresas e necessario que se 

fac;a urn levantamento correto do valor a ser creditado, para se aproveitar o 

maximo possivel, para isso e necessario: 
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-Pianejamento cronol6gico de compra e vendas; 

-Ex:clusao de acrescimos financeiros nas vendas a prazo; 

-Fazer transferencias de creditos acumulados, para outra empresa do 

mesmo grupo, para pagamento a fomecedores e etc. 

5.2.8 lmposto sobre servi~s (ISS) 

E urn imposto de competencia municipal (art 156, IV da CF) assim cada 

uma das prefeituras, respeitado o disposto nas leis maiores, tern plena capacidade 

para estabelecer as regras para sua cobranYc~. 

5.2.8.1 Fato Gerador 

E a presta~o. por empresas ou profissional autonomo, com ou sem 

estabelecimento fixo de servi~s constantes da lista anexa a LC 56/87. (CTN, art. 

8). 

~: e qualquer presta~ de fazer, de prestar atividade a outrem, enfim 

sao bens imateriais, de conteudo economico, prestados a terceiros. 

0 contribuinte de ISS e sempre o prestador do servic;o relacionado na lista 

deservi~. 

Obs.: No caso do prestador do servi~. nao ser inscrito no ISS, cabe a fonte 

pagadora efetuar a reten~o e recolher o tributo. 

5.2.8.2 Base de calculo 

A base de calculo do ISS, quando apurado por aplicac;ao de aliquotas sobre 

determinada importancia, e o valor cobrado pelos servic;os prestados, nao se 

permitindo qualquer dedu~o. salvo caso de constru~o civil em que podera ser 

deduzido: 

-0 Valor dos materiais fomecidos pelo prestador dos servi~s 

-0 valor das subempreitadas ja tributadas pelo imposto. 
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5.2.8.3 Aliquotas 

Cada municipio fixa as pr6prias aliquotas. 0 ISS e taxado por varias 

aliquotas. que variam em 2 a 5%. sendo a mais comum de 5%. Normalmente, as 

aliquotas menores estao na area de saude e educa~o de diversao publica. 

5.2.8.4 Planejamento Tributario na area do ISS 

Urn dos casas de planejamento tributario na area do ISS seria ode, que o 

prestador de servi~ se domicilie no municipio em que a carga tributaria seja 

menor. Porem, para evitar questionamentos judiciais a empresa nao pode ter filial, 

sucursal. escrit6rio ou qualquer outra especie de estabelecimento fora do 

municipio da sede. Pois havendo tais estabelecimentos eles atrairao a tributa~o 

dos ~ na area do municipio em que se localizarem. 

5.3 REGIMES TRIBUTARIOS E SEUS ENQUADRAMENTOS 

A defini~o do regime tributario e seu enquadramento definem a incidencia 

e a base de calculo dos impastos federais. De acordo com a empresa, objeto 

deste esludo. busca-se definir os regimes tributarios, nos quais esta possa se 

enquadrar de acordo com a atividade desenvolvida, os quais podem ser: 

Lucro real 

Lucro presumido 

Simples Nacional 

Convem ressaltar que cada regime tributario apresenta uma legisla~o 

propria que define todo procedimento a ser seguido pela empresa a tim de definir 

o adequado enquadramento. 
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5.3.1 Lucro Real 

Oliveira (2003, p.174) menciona que lucro real e "o lucro liquido do periodo 

apurado na escriturar;ao comercial~ denominado lucro contabil, ajustado pelas 

adir;Oes. exc/usoos e compensa¢es autorizadas pela legislar;iio do impasto de 

renda ... 

A palavra real e usada pelo C6digo Tributario Nacional em oposi~o aos 

termos presumido e arbitrado, com o principal objetivo de exprimir o que existe de 

fato, verdadeiramente convencional. no sentido de ser aceito para todos os fins e 

efeitos de direito. Entende-se que a apura~ao do lucro real envolve maior 

complexidade na execu~o das rotinas contabeis e tributarias, para a completa 

escritura~ das atividades e posterior apura~o do lucro real, que e a base para 

calculo dos tributos como Impasto de Renda (IRPJ) e Contribui~o Social (CSLL) 

sobre o lucro das empresas que nao podem ou nao querem optar pelo lucro 

presumido. 

Para que o resultado seja apurado de forma correta, o contador deve adotar 

urn conjunto de procedimentos corriqueiros no ambiente profissional, como, a 

rigorosa observancia aos principios contabeis, constitui~o de provisoes 

necessarias. completa escritu~o fiscal e contabil, prepara~o das 

demonstra~ contabeis (Balan~ Patrimonial, D.R. E, Balancetes) e livros (Lalur, 

Entrada e Saida e Livro Registro de lnventario ). 

Os tributaristas sao unanimes em afirmar que a legisla~o brasileira 

consagrou que o lucro real ingressa no mundo juridico por intermedio dos 

elementos informativos contidos na escritura~ao contabil e nas demonstra~ 

financeiras. o que se tomou mais explicito ap6s a promulga~o da Lei 6.404, de 

1976. Essa lei incorporou ao mundo juridico as normas e os principios 

fundamen1ais de contabilidade, os criterios de avalia~o dos bens, direitos e 

obriga~ e o conceito de lucro liquido do exercicio. 
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5.3.1.1 Enquadramento 

Estao obrigadas a apura~o do lucro Real as pessoas juridicas: 

• Que a receita total, no ano anterior, seja superior a R$ 48.000.000,00 

(quarenta e oito milhoes de reais), ou proporcional ao numero de meses 

do periodo, quando inferior a doze meses; 

• As atividades que sejam de bancos comerciais, bancos de 

investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas economicas, 

sociedades de credito. financiamento e investimento, sociedade de 

creditos imobiliarios e ciimbio, distribuidora de titulos e valores 

mobiliarios, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 

creditos, empresas de seguros privados e de capitaliza~o e entidades 

de previdemcia privada aberta; 

• As que tiveram lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundo do 

exterior; 

• As empresas que, autorizadas pela legisla~o tributaria, usufruam de 

beneficios fiscais (BEFIEX. SUDENE, SUDAM) relativos a isen~o ou 

redu~o do impasto; 

• Aquelas que no decorrer do ano calendario, tenham efetuado 

pagamento mensal pelo regime de estimativa, na forma do art. 2° da Lei 

9.430/1996; 

• As exploradoras de atividades de presta~o cumulativa e continua de 

servi~s de assessoria aediticia, mercadol6gica, gestao de credito, 

sel~o e riscos, administra~o de contas a pagar e receber compras de 

direitos credit6rios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de 

presta~o de servi~s (factoring). 

• Tambem estao obrigadas ao lucro real as empresas imobiliarias, 

enquanto nao concluidas as opera~ imobiliarias para as quais haja 
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registro de custo or~ado. 0 custo or~do e a modalidade de tratamento 

contabil dos custos futuros de conclusao de obras. 

5.3.12 livro de apura~o do lucro real (LALUR) 

Os controles de adi¢es. exdusoes e compensa¢es do tucro real sao 

efetuados em livro proprio chamado (LALUR). 

0 LALUR divide-se em duas partes: 

• PARTE A: e a parte aonde irao discriminados os ajustes, por data, ao 

lucro real, como: despesas indedutiveis, valores excluidos e a respectiva 

demonstra~o do lucro real. 

• PARTE B: lnclui-se os valores que afetarao o lucro real de periodos 

base futuros, como por exemplo: prejuizos a compensar, deprecia~o 

acelerada etc. 

5.3.1.3 Adi~s 

Referem-se as despesas contabilizadas pela pessoa juridica, mas que sao 

limitadas ou nao admitidas pela lei. Sao valores deduzidos na apura~o do lucro 

liquido que. de acordo com a legisla~o tributaria, nao sejam dedutiveis na 

determina~o do lucro real. 

5.3.1.4 Exclusaes 

Representam os valores cujas dedu~oes sejam autorizadas pela legisl~o 

tributaria e que tenham sido computados na apura~o do lucro liquido do periodo 

da apura~o. Sao valores que a legisla~o permite subtrair do lucro liquido para 

efeito fiscal. 
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5.3.1.5 Adicionais 

A parcela do lucro real que exceder o valor resultante da multiplica~o de 

R$ 20.000.00(vinte mil reais) pelo mimero de meses do respective periodo de 

apura~o se sujeita a incidimcia de adicional de impasto de 1 0%. 

0 adicional aplica-se, inclusive. nos casos de incorpora~o. fusao ou cisao 

e de extin~o da pessoa juridica pelo encerramento da liquida~. Este sisposto 

aplica-se inclusive a pessoa juridica que explora a atividade rural. 

0 adicional de que trata esse item sera pago juntamente com o imposto de 

renda apurado pela aplica~o da aliquota geral de 15%. 

5.3.1.6 Dedu~s 

Poderao ser deduzidos do valor do impasto de renda trimestral, os 

incentives fiscais, o imposto de renda pago ou retirado na fonte sobre as receitas 

computadas na determina~o do luao real, o saldo do imposto pago a maior ou 

indevidamente em periodos anteriores. 

5.3.1.7 Compensa~ de Prejuizos fiscais 

As pessoas juridicas podem deduzir o lucro real apurado no periodo base, 

utilizando-se do mecanisrno de compensac;ao de prejuizos fiscais anteriores. 

Essa compensa~o esta limilada ao maximo de 30% do lucro liquido 

ajustado pelas adi~ e exclus6es previstas em lei. Nao existe prazo de 

prescric;ao para compensa~o. 

5.3.1.8 Contribui~o Social Sobre o lucro liquido (CSLL) 

0 fato gerador e a obten~o de lucro no exercicio. 

Os aspectos quantitativos utilizados para a identificac;ao da base de calculo 

sao identicos aos utilizados para o IRPJ. A aliquota e 9% sobre o lucro real. 
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5.3.1.9 PIS e COFINS 

Pessoas Juridicas Tributadas pelo Lucro Real - exceto lnstitui~es 

financeiras e equiparadas. 

sao contribuintes do PIS e da COFINS nao-cumulativa as pessoas juridicas 

de direito privado e as que lhes sao equiparadas pela legisla~o do imposto de 

renda. tributadas pelo referido impasto com base no lucro real. 

5.3.1.9.1 Base de Calculo 

A base de calculo e o faturamento mensal, que compreende a receita bruta 

da venda de bens e servi~s nas opera~es em conta propria e alheia e todas as 

demais receitas auferidas pela pessoa juridica. 

Nao integram a base de calculo de que tratam este artigo, as receitas: 

I - isentas ou nao alcan~as pela incidencia da contribui~o ou 

decorrentes de vendas de produtos sujeitos a aliquota zero; 

II - nao-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente; 

Ill - auferidas pela pessoa juridica substituida, na revenda de mercadorias 

em rela~o as quais a contribui~ seja exigida da empresa vendedora, na 

condi~o de substituta tributaria; 

IV- de venda dos produtos de que trata a lei n°. 9.990, de 21 de julho de 

2000, a lei n°. 10.147, de 21 de dezembro de 2000, a Lei n°. 10.485, de 3 de julho 

de 2002,0 art. 2° da Lei n°. 10.560, de 13 de novembro de 2002, e arts. 49 e 50 da 

Lei n°. 10.833, de 2003, ou quaisquer outras submetidas a incidencia monofasica 

da contribui~o; 

V - referentes a vendas canceladas e a descontos incondicionais 

concedidos; 

VI - referentes a revers6es de provisOes e recupera~es de creditos 

baixados como perda, que nao representem ingresso de novas receitas, resultado 
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positivo da avalia~o de investimentos pelo valor do patrimonio liquido e lucros e 

dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisi~o. que 

tenham sido computados como receita. 

A partir de 02.08.04, as receitas financeiras (exceto de juros sobre o capital 

proprio e hedge) Decreta n.O 5.164- DOU 30.07.04 

A contribui~o nao incide sobre as receitas decorrentes das opera~oes de: 

I - exporta~ao de mercadorias para o exterior; 

II - presta~o de servi~s para pessoa fisica ou juridica domiciliada no 

exterior com pagamento em moeda conversivel; 

Ill - vendas a empresa comercial exportadora, com o fim especifico de 

exporta~o; 

IV - vendas de materiais e equipamentos, bern assim da presta~o de 

servi~ decorrentes dessas operat;Oes, efetuadas diretamente a ltaipu Binacional 

5.3.1.9.2 Dos Creditos a Descontar 

Do valor devido, a pessoa juridica pode descontar creditos, determinados 

mediante a aplica~o da mesma aliquota, sobre os valores: 

I - das aquisi~s efetuadas no mes: 

a) de bens para revenda; 

b) de bens e servi~s. indusive combusUveis e lubrificantes, utilizados 

como insumos: 

b.l) na produ~o ou fabrica~o de bens ou produtos destinados a 

venda;ou 

b.2) na presta~o de servi~s; 

II - das despesas e custos incorridos no mes, relativos: 

a) a energia eletrica consumida nos estabelecimentos da pessoa juridica; 

b) a alugueis de predios, maquinas e equipamentos, pagos a pessoa 

juridica, utilizados nas atividades da empresa; 
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c) a contrapresta~o de opera~s de arrendamento mercantis pagas a 
pessoa juridica, exceto quando esta for oitante pelo Simples; e 

d) a armazenagem de mercadoria e frete na opera~ao de venda, quando o 

onus for suportado pelo vendedor; 

Ill - dos encargos de deprecia~o e amortiza~o, incorridos no mes, 
relativos: 

a) a maquinas, equiparnentos e outros bens incorporados ao ativo 

imobilizado adquiridos no Pais para utiliza~o na produ~ao de bens destinados a 

venda, ou na presta~o de servi~; 

b) a edifica~aes e benfeitorias em im6veis pr6prios ou de terceiros, 

utilizados na atividade da empresa; e 

IV- relativos aos bens recebidos em devolu~o. no mes, cuja receita de 

venda tenha integrado o faturamento do mes ou de mes anterior, e tenha sido 

tributada na forma desta lnstru~o Normativa. 

5.3.1.9.3 Aliquota e prazo de recolhimento 

Para o PIS aplica-se sobre a base de calculo a aliquota de 3% e para a 

COFINS a aliquota e 7 ,6%. e o prazo de recolhirnento e ate o ultimo dia util do 2° 

decendio do mes subsequente ao de ocorrencia dos fatos geradores. 

5.3.2. lucro presumido 

Para Oliveira (2003, p.174),1ucro presumido e: 
.. uma fonna simplificada de apurat;ao da base de calculo dos 

tributos como do Impasto de Renda e da Contribuit;ao Social, 
restrita aos conbibuintes que nao estao obrigados ao regime de 
apurat;ao de bibutat;ao com base no Iuera real". 

Trata-se de uma presun~o por parte do fisco do que seria o lucro das 

organiza~ caso nao houvesse a contabilidade. Salienta-se que algumas 

empresas mantem normalmente a completa escritura~o contabil, com a rigorosa 
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aplica~o das normas e principios fundamentais de contabilidade, e, mesmo 

assim, optam pela tributa~o com base no lucro presumido. 

E nesses casos que a figura do planejamento tributario aparece, ou seja, o 

contribuinte exerce conscientemente a melhor ~o para ele, entre a tributa~o 

pelo lucro real e pelo lucro presumido. visando a redu~o de sua carga tributaria. 

5.3.2.1 Enquadramento 

Nao pode optar pelo regime de tributa~o presumida: 

• A pessoa juridica cuja receita bruta total, no ano calendario anterior, 

tenha sido superior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhoes de 

reais); 

• lnstitui~oes financeiras ou equiparadas; 

• Que tiveram lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundo do 

exterior; 

• Empresas que usufruiram de beneficios fiscais; 

• Que no decorrer do ano calendario, tenham efetuado pagamento mensal 

por estimativa na forma do art. 2°da Lei 9.430/96; 

• Empresas de factoring. 

5.3.2.2 Impastos Federais lncidentes nas Empresas Enquadradas no Lucro 

Presumido e o Sistema de Apura~-

lmposto de Renda 

De acordo com o RIR - Regulamento do Impasto de Renda (Decreto n° 

3000. de 26/03/1999): 

- A base de calculo resulta do faturamento mensal menos (vendas 

canceladas, IPI, devolu¢es e descontos incondicionais). x a porcentagem 
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estipulada. () e acrescida de ganho de capital, demais receitas e resultados 

positivos. 

Os percentuais aplicados variam de acordo com a atividade: 

Atividades em geral 8%, revenda de combustfveis 1 ,6%, servi~s de transportes, 

exceto de carga 16% servi~s hospitalares 8% e servi~s em geral 32% 

- 0 impasto a recolher resulta da aplica~o da aliquota de 15% sabre a 

base de calculo mais adicional de 10% conforme legisla~o. 

Contribui;ao Social sobre Lucro Liquido - CSLL 

Para encontrar a base de calculo da CSLL aplica-se o percentual de 12% 

sabre a receita bruta ajustada e soma as demais receitas e ganhos de capital . 

0 impasto a recolher resulta da aplica~o da aliquota de 9% sabre a base 

de calculo .. 

Cofins 

0 calculo do impasto a recolher resulta da aplicayao da aliquota de 3% 

sabre o faturamento mensal, assim entendida como a totalidade das receitas 

auferidas. 

Pis 

- 0 calculo do impasto a recolher resulta da aplicayao da aliquota de 0,65% 

sabre o faturamento mensal, assim entendida como a totalidade das receitas 

auferidas. 

INSS 

- 0 calculo dos encargos INSS seguem os seguintes procedimentos: 

Pro-labore x 20% sendo que o saldo e adicionado a guia GPS a ser 

recolhido mensalmente junto ao banco. 
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Salario do funciomirio x 28,8% + descontos do funcionario que tern varia~o 

de acordo com a faixa salarial -quota salario familia caso tenha filho menor de 14 

anos = valor a ser recolhida atraves da GPS Guia da Previdencia Social. 

5.3.3 Sistema lntegrado de Pagamento de lmpostos e Contribui~es das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte- SIMPLES NACIONAL 

A Lei Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006, em seu art. 1° 

institui o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e as 

Empresas de Pequeno Porte, com rela~o a impastos e contribui~. 

Considera-se Microempresa a pessoa juridica cuja receita bruta, no ano 

calendario, for igual ou inferior a R$ 240.000,00 e a Empresa de Pequeno Porte 

aquela cuja receita bruta for superior a R$ 240.000,00 e inferior a R$ 2.400.000,00 

(Lei 123 de 14/12/2006). 

Para apurar o imposto simples nacional, utiliza-se o faturamento, que nao 

pode ltrapassar de R$ 2.400.000,00 ano, x o percentual de acordo com a tabela = 
lmposto a Recolher. 
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6 REFORMA TRIBUTARIA 

A reforma Tributaria resulta de urn amplo debate com estados, municipios, 

trabalhadores e empresarios com o objetivo de racionalizar o sistema tributario 

brasileiro e ampliar o potencial de crescimento do Pais. 

Existem varias razoes pelas quais a Reforma Tributaria contribui, de forma 

relevante para acelerar o aescimento do Pais; A simplifica~o e 

desburocratiza{:8o do sistema tributario, reduzindo significativamente o numero de 

tributos; o aumento da formalidade, distribuindo mais eqOitativamente a carga 

tributaria; a elimina~o das disto~ da estrutura tributaria; a elimina~o da 

guerra fiscal; o avan~ importante na politica de desonera~o e o aperfei~mento 

da politica de desenvolvimento regional. 

Hoje o Brasil tern uma estrutura tributaria muito complexa, 

com muitos tributos incidentes sabre a mesma base. As incidencias cumulativas, 

nas quais o imposto pago em uma etapa da cadeia produtiva nao gera cn~!dito 

para as etapas seguintes, resultam em uma serie de distor~ na economia, 

alem da cumulatividade, o custo dos investimentos e elevado devido ao Iongo 

prazo de recupera~o dos creditos dos impastos pagos sobre os bens de capital. 

Uma empresa leva 48 meses para compensar o ICMS pago na compra de uma 

maquina (ao ritrno de 1/48 por mes) e 24 meses para compensar o PIS/COFINS; a 

maior parte dos problemas do ICMS tern a ver com a forma de cobran~ desse 

impasto nas opera~ interestaduais. Nestas transa~es, uma parte do ICMS e 

devido ao estado de origem da mercadoria (normalmente corresponde a uma 

aliquota de 12%) e uma parte ao estado de destino. 0 problema mais grave e a 

guerra fiscal. atraves da qual urn estado reduz o ICMS para atrair investimentos 

para seu territorio, numa situa{:8o em que os estados concedem beneficios sem 

qualquer coordena~o. a guerra fiscal tern produzido uma verdadeira anarquia 
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tributaria, gerando enorrne inseguran~ para OS investidores. 

Enviada recenternente ao Congresso Nacional a, a PEC 233/08 cujas 

justificativas do ministerio da fazenda encontra-se em anexo, onde busca o 

aperfei~rnento do sistema tributario brasileiro e tern como objetivo principal a 

simplifica~o do sistema tributario nacional, buscando o equilibria fiscal, a 

estabilidade economica e urn ambiente favoravel a competitividade dos produtos 

nacionais. A Reforrna Tributaria pretende simplificar a tributa~o. acabar com a 

guerra fiscal entre os estados, corrigir distorc;oes nas estruturas tributarias, atrair 

investimentos privados e promover o crescimento economico sustentavel. Sera 

ainda, urn instrumento capaz de estimular o desenvolvimento regional, 

estabelecendo significativa melhoria na qualidade das relac;oes federativas. 

0 projeto e ambicioso e positivo para o Brasil. Nao ha duvida de que tera de 

trabalhar muito para aperfeic;oar a proposta nas comissoes e nos plenarios da 

Camara e do Senado. Porem, se aprovada sera de grande beneficia. 
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CONSIDERACOES FINAlS 

0 planejamento tributario tern por objetivo diminuir a quantidade de dinheiro 

que o empresario deve pagar ao governo. Os tributes (impostos, taxas e 

contribu~) representam importante parcela dos custos das empresas, talvez a 

maior. Com a globaliza~o da economia, tornou-se questao de sobrevivencia 

empresarial a correta administra~o do onus tributario. 

Estes dispositivos muitas vezes nao estao na legisla9ao federal, mas, nas 

estaduais ou municipais. 

As deficiencias na forma~o da legisla~o e os "buracos", propositalmente 

ou nao, nela existentes sao utilizados pelos mais "espertos" como forma de evitar 

o pagamento de impostos, atraves do que convencionaram chamar de 

"Pianejamento Tributario". 

Nota-se que a falta do planejamento tributario em grande parte das 

empresas deixa as mesmas em desvantagem no campo da competitividade do 

mercado. Quem o aproveita, possui nele uma forte perspectiva de ganhos 

significativos em rela~o aos seus concorrentes. Nao e compensador o fato de a 

empresa apresentar uma grande receita, se esta ficar comprometida por uma alta 

carga tributaria, o que prejudicara o lucro final. 

Desta forma, a for98 competitiva nos negoc1os requer cada vez mais 

esfor9QS criativos, inovadores e dinamicos de estrategia das empresas. E sob este 

aspecto que o planejamento tributario deve ser visto pelos empresarios e gestores 

de neg6cios. Cabe ao empresario. auxiliado pelo seu contador, observar as 

limita~ previstas em lei e, dentro desta, delinear as estruturas e formas 

legitimas para suas opera~s industriais e mercantis, possibilitando-lhe o menor 
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custo bibutario e desta forma planejar com melhor capacidade sua estrategia de 

atua~o. 

Com a redu~o das obriga~ mediante o sucesso no planejamento 

tributario, a empresa, consequentemente, aumentara a sua liquidez. Com o 

aumento na sua liquidez, diminui a necessidade de recursos em curto prazo, 

tomando-se possivel a empresa obter uma vantagem na forma~o do pre~ final 

do produto ou mercadoria, ou mesmo oferecer urn crediario mais acessivel, com o 

intuito de aumentar as vendas e favorecer a fideliza~o de clientes. 

0 planejamento tributario deve ser visto como indispensavel redutor de 

custos e como arma essencial na competitividade e sobrevivencia da empresa. As 

vantagens apuradas em consequencia da gestao tributaria, em muitos casos 

desafogam o caixa da empresa, conbibuindo para uma melhor gestao do capital 

de giro. Se revertido esse resultado em favor da melhoria do produto, servi~ ou 

mercadoria tera uma boa receita conjugada em dois extremos: fim do desperdicio 

tributario e maior competitividade da companhia. 

Assim sendo este estudo visou principalmente comentar os dispositivos 

legais e regulamentares do planejamento tributario e a complexidade do sistema 

brasileiro que, por vezes, se apresenta como verdadeiro incentivo a sonega~o. 
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ANEXO 



Ministerio ·da Fazenda 



REFORMA TRIBUTARIA 

1. lmportancia da Reforma Tributaria 

Esta em curso urn processo de crescimento sustentavel, caracterizado por urn 
novo ciclo de crescimento economico: mais vigoroso e equilibrado. Na base deste 
crescimento esta urn grande avanco na consolidacao . da estabilidade 
macroeconomica, caracterizado por uma polftica fiscal que garante a redugao 
consistente da divida publica, pela inflacao baixa e estavel e pela solidez das 
contas extemas, resultado de urn forte crescimento das exportacoes e de urn nfvel 
recorde de reservas internacionais. 

1.1 lndicadores Macroeconomicos do Brasil 
2003 2007 

Crescimento do PIB (o/o) 1,1 5,4 

lnftac;3.o (IPCA) - (o/o) 9,3 4,5 

~ IG\foes (US$ bit hoes) 73,2 160,7 

Saldo Comercial (US$ bilhOes) 24,9 40,0 

Reservas lnternacionais (US$ bilh6es) 49,3 180,3 

Superavit Primario (0/o do PIB) 3,9 4,0 

Deficit Nominal (o/o do PIB) (4,7) (2,3) 

Divida Uquida do Setor PUblico (% do PIB) 52,4 42,8 

Mas a caracteristica mais marcante do atual momenta e uma politica economica 
voltada para a aceleracao do crescimento e, principalmente, uma politica de 
inclusao social e redugao das desigualdades que esta na base de todas as acaes 
do atual govemo. 

0 desafio, neste momenta, e nao se acomodar com os resultados obtidos, mas 
sim criar condicoes para consolidar os avances e acelerar ainda mais o 
crescimento economico e a reducao das desigualdades sociais e regionais. 

E neste contexto que se insere o projeto de Reforma Tributaria enviado ao 
Congresso, resultado de urn amplo debate realizado ao Iongo do ultimo ano com 
Estados, Municfpios, trabalhadores e empresarios, e cujo principal objetivo e 
racionalizar nosso sistema tributario e ampliar o potencial de crescimento do Pais. 

A necessidade de uma revisao geral no complexo sistema tributario brasileiro e 
conhecida por todos os segmentos da sociedade. A Reforma Tributaria eliminara 
os obstaculos para uma producao mais eficiente e menos custosa, reduzira a 
carga fiscal que incide sobre produtores e consumidores, estimulara a 
formalizacao e permitira o desenvolvimento mais equilibrado de Estados e 
Municipios. 



Ha varias razoes pelas quais a Reforma Tributaria contribui, de forma relevante, 
para acelerar o potencial de crescimento do Pals: 
• a simplifica~ao e desburocratiza~ao do sistema tributario, reduzindo 

significativamente o numero de tributes e o custo de cumprimento das 
obrigacoes tributarias acess6rias pelas empresas; 

• o aumento da formalidade, distribuindo mais eqOitativamente a carga tributaria: 
os que hoje pagam impastos pagarao menos, e aqueles que nao cumprem 
suas obrigacaes tributarias passarao a contribuir; 

• a elimina~o das distorcaes da estrutura tributaria, diminuindo o custo dos 
investimentos e das exporta¢es; 

• a eliminacao da guerra fiscal, resultando em aumento dos investimentos e da 
eficiencia economica; 

• o avanco importante na polftica de desoneracao, reduzindo o custo tributano 
para as empresas formais, para os consumidores e · ampliando a 
competitividade do Pals; 

• o aperfei~amento da polftica de desenvolvimento regional, introduzindo 
mecanismos mais eficientes de desenvolvimento das regioes mais pobres. 

0 insucesso de tentativas anteriores de implementacao de reformas no sistema 
tributario nacional gerou certo ceticismo por parte de alguns segmentos da 
sociedade sobre a possibilidade de aprova~ao de uma proposta. 0 memento atual 
e, contudo, mais favoravel a tramita~o da Reforma Tributaria. 

A diferen~a mais importante e que estamos hoje passando por urn perfodo de 
crescimento economico, que tern impacto positivo sobre a arrecadacao. Este 
ambiente reduz as resistencias a Reforma e permite a Uniao reduzir a carga 
tributaria e compensar eventuais prejulzos dos entes federados sem desequilibrar 
as contas publicas. 

Por outro lado, o esgotamento da guerra fiscal como polftica de atracao de 
investimentos, com o aprofundamento da deteriora~o do ambiente de neg6cios e 
das relacoes federativas, cria urn ambiente mais favoravel a superacao desta 
distorcao em nosso sistema tributario~ 

Por fim, a implantagao da Nota Fiscal Eletronica (NF-E) e a integracao entre os 
fiscos, alem contribuir para uma reducao significativa da sonegacao, permitem 
implementar mudan~as tecnicas que nao eram posslveis em outros mementos, 
taiscomo: 

• a tributa~ao do ICMS preponderantemente no Estado de destine sem 
aumentar a evasao; 

• a implanta~o de um sistema de compensa~o entre as empresas que 
resolvers o problema do acumulo de creditos tributarios; 

• o calculo precise dos ganhos e perdas dos Estados com as mudancas 
decorrentes da Reforma, permitindo uma discussao racional da . 
compensacao de eventuais perdas. 



• a calibragem mais precisa das novas aliquotas dos impostos tratados na 
refonna, reduzindo riscos de aumento da carga. 

2. Principais problemas do Sistema Tributario 

2.1 Complexidade 

0 Brasil tern uma estrutura tributaria muito complexa, com muitos tributos 
incidentes sobre a mesma base. 0 problema e especialmente relevante no caso 
dos tributos indiretos sobre bens e servi~os. Enquanto a maior parte dos pafses 
tern urn ou dois tributos indiretos, o Brasil tern seis, com grande diversidade de 
legisla¢es, que estao em permanente altera~ao. 

Somente na esfera federal sao quatro tributos e tres regimes tributaries diferentes. 
0 ICMS, de competencia estadual, apresenta 27 diferentes legisla~oes, com 
enonne variedade de alfquotas e criterios de apuracao. No caso da tributacao do 
lucro das empresas, ha dois tributos distintos: · o imposto de renda (IR) e a 
contribui~ao social sobre o lucro lfquido (CSLL). 

2. Tributos lndiretos sobre Bens e Servi~s 

Tributo Competencia Regime Base de lncidencia 

IPI Federal 
Nao lmporta~ao e produ~ao de produtos 

cumulalivo lndustrializados 

COFINS Federal Mislo 
lmportac;ao. produ~ao e comercializa~ao de 
bens e servicos 

PIS Federal Misto 
lmportac;ao. produc;ao e comercializac;3.o de 
bens e servicos 

CIDE-
Federal Cumulalivo 1 lmportac;ao e comercializac;ao de petr61eo e 

Combustiveis gas natural e seus derivados 

Nao 
Circulac;ao de mercadorias e prestac;ao de 

ICMS Estadual 
cumulalivo 

servic;os de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicacao 
Prestac;ao de servic;os de qualquer natureza, 

ISS MuniciPal Cumulalivo nao compreendidos na base do ICMS, 
definidos em lei complementar 

1/ A Um~o de CIDE gera creditos na cadeia de prod~o de combustiveis, mas nao gera credtos para as 
empresas que consomem os combustiveis, razao pela qual esta se considerando a incidencia como cumulativa 

Esse modelo implica altos custos burocraticos para as empresas apurarem e 
pagarem seus impostos, alem de urn enorme contencioso com os fiscos. Nao e 
por acaso que urn estudo do Banco Mundial aponta o Brasil como recordista 
mundial em tempo despendido pelas empresas para cumprimento das obriga~es 



tributarias. 

2.2. Cumulatividade 

As incidencias cumulativas, nas quais o imposto pago em uma etapa da cadeia 
produtiva nao gera cn3dito para as etapas seguintes, resultam em uma serie de 
distorc6es na economia: 
• organizagao ineficiente da estrutura produtiva; 
• aumento do custo dos investimentos e das exportagoes; 
• favorecimento as importag()es. 

Apesar de avangos recentes, ainda ha uma sene de tributos cumulativos no 
sistema tributario brasileiro, tais como a Cide-combustfveis e o ISS. Mesmo no 
caso de tributos nao-cumulativos (ICMS, PIS/Cofins), parte dos bens e services 
utilizados pelas empresas nao geram creditos, onerando os investimentos e as 
exportagoes. 

Na T abel a 3 apresenta-se uma estimativa da incidencia cumulativa ainda 
remanescente na economia brasileira, a qual alcanga quase 2o/o do PIB. De fato o 
problema e ainda maior, pois, para alguns setores e categorias de empresas, a 
tributa~o do PIS/Cofins ainda e feita pelo regime cumulativo, mas nao e posslvel 
calcular o impacto dessa distorgao. 

3. lncidencias Cumulativas R$ bilhOes de 2006 
Anecadacao lmpacto* %do PIB 

Tributos Cumulativos 
ISS 15,3 9,9 0,4o/o 
CIDE-Combustlveis 7,8 3,9 0,2o/o 

Creditos nao compensados 
ICMS 17,0 0,7% 
PIS/COFINS 13,0 0,6°/o 

Total 43,8 1,gok 

*I Parte da incidencia do ISS e da CIDE afela apenas consumidores finais, nao sendo considerada como 
incidencia cumulativa. 

2.3. Aumento do Custo dos lnvestimentos 

Alem da cumulatividade, o custo dos investimentos e elevado devido ao Iongo 
prazo de recuperagao dos creditos dos impastos pagos sobre os bens de capital. 
Uma empresa leva 48 mesas para compensar o ICMS pago na compra de uma 
maquina (ao ritmo de 1/48 por mes) e 24 mesas para compensar o PIS/Cofins. 

0 custo efetivo deste diferimento depende da situagao financeira da empresa. 
Para uma empresa liquida corresponde ao que deixa de receber por nao aplicar 
os reaJrsos no mercado financeiro. Para uma empresa endividada, corresponde 



aos juros pagos sobre o credito que tern de tomar para financiar o Iongo prazo de 
recuperacao do imposto. 

A T abel a 4 apresenta algumas estimativas de como este custo financeiro pode 
encarecer o pre~o de uma maquina no caso de uma empresa lfquida e duas 
empresas endividadas. No geral, o problema tende a ser maior para as empresas 
de menor porte, que sao menos liquidas e pagam taxas mais elevadas no 
mercado financeiro. 

4. Custo financeiro do diferimento (0/o do pr~ do equipamento) 

Gusto do Capital 
Selic ( 11 ,25°/o) 
Capital Giro (27,9%) 
Conta Garantida (58,8o/o) 

Memo: 
Alfquota do Tributo 

2.4. Problemas do ICMS 

PIS/COFINS 
1,0 
2,0 
3,3 

9,25% 

ICMS 
1,7 
3,3 
4.9 

8,80% 

Total 
2,6 
5,3 
8,2 

Urn grande numero de problemas do ICMS tern a ver com a forma de cobran~ 
desse impasto nas opera~oes interestaduais. Nestas transa~oes, uma parte do 
ICMS e devido ao Estado de origem da mercadoria (normalmente correspondente 
a uma alfquota de 12%) e uma parte ao Estado de destino. Nas vendas dos 
Estados do Sui e Sudeste (exceto Espfrito Santo) para os demais Estados, a 
alfquota no Estado de origem e de JOk. 

Urn dos problemas que essa estrutura gera e a resistencia dos Estados em 
ressarcir as empresas exportadoras dos creditos. acumulados relatives ao ICMS, 
sob o argumento de que teriam de ressarcir urn imposto que foi pago em outra 
unidade da Federacao. Esse awmulo de crooitos e uma das maiores 
preocupa~5es dos exportadores brasileiros e, em varios casos, tern levado o Brasil 
a perder investimentos para outros paises. 

0 problema mais grave, no entanto, e a guerra fiscal, atraves da qual urn Estado 
reduz o ICMS para atrair investimentos para seu territ6rio. 

No inicio, a guerra fiscal foi vista como op~ao dos Estados mais pobres para atrair 
investimentos, compensando a falta de uma polftica mais efetiva de 
desenvolvimento regional. Com o tempo, no entanto, os Estados mais ricos 
tambem passaram a praticar a guerra fiscal, a qual perdeu for~ como instrumento 
de desenvolvimento regional e passou a gerar uma serie de distor~es altamente 
prejudiciais ao crescimento do Pais. 

2.5. Guerra Fiscal 



Numa situa~o em que os Estados vern concedendo beneffcios fiSC3is mediante 
negocia~es caso a caso e sem qualquer coordenaQao, a guerra fiscal tem 
produzido uma verdadeira anarquia tributaria, gerando uma enorme inseguran~ 
para os investidores. 

De fato, ao fazer urn investimento, uma empresa nao sabe se seus concorrentes 
receberao beneffcios que podem comprometer sua capacidade de competir e 
sobreviver no mercado. Essa inseguranQa leva os empresarios a investir menos 
ou entao a exigir urn retorno mais alto dos investimentos, prejudicando os 
consumidores. 

Hoje a inseguran9a atinge ate mesmo as empresas que receberam incentives e 
que nao sabem se conseguirao manta-los: 
• por conta de decisoes judiciais reconhecendo a inconstitucionalidade dos 

beneffcios concedidos, inclusive obrigando a cobran9a retroativa dos impastos 
que deixaram de ser pagos; 

• porque varios Estados nao estao aceitando o crooito de ICMS de produtos que 
receberam incentives em ·outras unidades da Federa~o. 

Mas ha outros problemas que resultam da guerra fiscal, como a concessao de 
beneffcios que favorecem as importa~es em detrimento da producao nacional. 
Quando uma empresa importa urn produto, todo o ICMS e devido ao Estado onde 
esta a empresa, e o beneficia pode alcan9ar 1 00% do imposto, mas quando o 
mesmo produto e comprado de outro Estado, parcela do ICMS fica no Estado de 
origem, e o beneffcio s6 reduz parte do imposto. 

Por fim, a guerra fiscal leva a ineficiencia economica e ao deslocamento 
improdutivo de mercadorias entre Estados. Em muitos cases.- principal mente em 
modalidades predat6rias como a guerra fiscal no comercio atacadista - o beneficia 
depende apenas do transito da mercadoria pelo Estado que concede o incentivo, 
contribuindo para o congestionamento de nossa malha de transportes. 

2.6. Tributa~o Excessiva da Folha de Salarios 

Uma das caracterfsticas do sistema tributario brasileiro e a elevadfssima tributa9ao 
da folha de salarios, que resulta nao apenas da contribuiQao previdenciaria e do 
FGTS, mas tambem do financiamento de programas que nao tern qualquer 
relacao com o salario dos trabalhadores, como as a9oes do Sistema "S" e a 
educa~o basica (financiada pela contribui9ao para o salario educa9ao). 

Esta elevada tributa~o da folha de pagamentos traz uma serie de impactos 
negativos para a economia brasileira: 
• piora das condi9oes de competitividade das empresas nacionais; 
• estimulo a informalidade; 



• baixa cobertura da previdencia social {hoje 51% dos ocupados no Brasil nao 
contribuem para a previdencia). 

Essa situa~ao leva a urn circulo vicioso no qual a elevada tributa~ao provoca a 
infonnalidade e, por conta da alta informalidade, a tributacao exigida das 
empresas formais acaba sendo mais elevada. 

5. Tributos incidentes sobre a folha de pagamentos (% do salano) 

Empregador 
Contribui~ao Previdenciana 
Seguro de acidentes de Trabalho 1 

Sistema "S"/SEBRAE 
Salano Educa~o 
Outros (INCRA) 

Total sem FGTS 
FGTS 

Total com FGTS 

Empregado (contribui~o previdenciaria) 

Total 

Minimo Maximo 

20,0% 
0,5°/o 6,0% 

3,1°/o 
2,5% 
0,2o/o 

26,3% 31,8% 
8,0°/o 

34,3°/o 39,8% 

8,0% 

42,3% 

Obs. Situacao correspondente a vigelnte para uma empresa oomercial ou industrial que nao 
recolhe tributos pelo SIMPLES NaciarnaiL 1# Valores que vigorariio a partir de jan/2009. 

3. 0 Projeto de Reforma Tributaria - Principais Medidas Propostas 

A proposta de emenda constitucional {PEC) encaminhada ao Congresso Nacional 
tern seis objetivos principais: 

1) simplificar o sistema tanto no ambito dos tributos federais quanta do ICMS, 
eliminando tributos e reduzindo e desburocratizando a legislacao tributaria; 

2) acabar com a guerra fiscal entre os Estados, com impactos positives para 
o investimento e a eficiencia economica; 

3) implementar medidas de desonera~o tributaria, principalmente nas 
incidencias mais prejudiciais ao desenvolvimento; 

4) corrigir as distor~6es dos tributos sobre bens e servi~os que prejudicam o 
investimento, a competitividade das empresas nacionais eo crescimento; 

5) aperfei~ar a politica de desenvolvimento regional, medida que 
isoladamente ja e importante, mas que ganha destaque no contexto da 
reforma tributaria como condicao para o fim da guerra fiscal; 

6) melhorar a qualidade das rela~oes federativas, ampliando a 
solidariedade fiscal entre a Uniao e os entes federados, corrigindo 
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distorcaes e dando inicio a urn processo de aprimoramento do federalismo 
fiscal no Brasil. 

3.1. Simplifica~o dos Tributos Federais 

A principal mudanc;a proposta no ambito dos tributos federais e a extinc;ao, no 
segundo ano ap6s a aprovac;ao da Reforma, de cinco tributes e a criac;ao de urn 
novo impasto sobre o valor adicionado (IVA-F), mantendo neutra a arrecadac;ao. 
Neste sentido, seriam extintas a Cofins, a Contribuic;ao para o PIS, a CIDE
Combustiveis e a Contribuicao sobre folha para o Salario Educac;ao, cuja receita 
seria suprida pelo IVA-F. Adicionalmente, propoe-se a extinc;ao da CSLL, que 
seria incorporada pelo imposto de renda das pessoas juridicas. 

Ao Iongo das discussoes, considerou-se a possibilidade de incorporar tambem o 
IPI ao IVA-F, mas optou-se por manter o IPI, pois isso permite simplificar e reduzir 
o numero de alfquotas do IVA-F. Ainda assim, a perspectiva e de uma 
simplificac;ao expressiva do IPI, que seria mantido apenas por suas func;Oes 
regulat6rias: 
• tributac;ao seletiva, com aliquotas elevadas, de fumo e bebidas; 
• utilizacao como instrumento de politica industrial, como e o caso da Lei de 

lnfonnatica; 
• utilizacao como instrumento de politica regional, atraves da manutencao dos 

beneficios existentes para a Zona Franca de Manaus. 

3.2. Simplifica~o do ICMS 

A principal medida de simplificacao proposta no projeto de Refonna Tributaria·e a 
unifica9ao das 27 legisla9oes estaduais do ICMS em uma unica legislac;ao. A 
mudanc;a sera feita com a extincao do atuaiiCMS e a criac;ao de urn "Novo ICMS", 
que tern a mesma abrangencia em tennos de mercadorias e services do atual. 

No novo imposto, que continuara sendo cobrado pelos Estados, as aliquotas 
serao nacionalmente uniformes e fixadas na seguinte sequencia: 

a) o Senado define quais serao as aliquotas aplicaveis {provavelmente 4 ou 5 
aliquotas); 

b) o Confaz prop6e o enquadramento dos bens e servic;os· entre as diversas 
aliquotas; 

c) o Senado aprova ou rejeita a proposta do Confaz. 

Com o modelo proposto estabelece-se urn sistema de pesos e contrapesos entre 
a preocupac;ao do Confaz com a preservac;ao da receita e a preocupac;ao do 
Senado em nao aumentar a carga tributaria. 

Adicionalmente, para evitar o nivelamento das aliquotas pelo topo - e o 
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conseqiiente aumento da carga tributaria -, a proposta preve que para urn numero 
limitado de bens e servi~s - definidos em lei complementar -, os Estados 
poderao fixar allquotas diferenciadas, ajustando sua receita para baixo ou para 
cima. Este mecanismo permitira equacionar o problema de produtos com elevada 
participa~ao nas receitas estaduais e allquotas muito diferenciadas entre os 
Estados, como eo caso do oleo diesel, cuja allquota varia de 12% a 25°/o. 

3.3. Fim da Guerra Fiscal 

Urn dos principais objetivos da proposta de Reforma Tributaria e acabar com a 
guerra fiscal entre os Estados, que hoje tern um impacto negativo sobre o 
crescimento. 

A forma mais segura de eliminar a guerra fiscal e modificando a cobran~a do 
ICMS nas transa~oes interestaduais, fazendo com que o imposto seja devido ao 
Estado de destino. 

Uma mudan~ imediata no sistema de transacoes interestaduais nao e, no 
entanto, viavel, por pelo menos duas razoes: 
• a ad~o da cobran~ no destino tern forte impacto na distribui~o de receitas 

entre os Estados, e uma transicao brusca dificulta muito a montagem de urn 
sistema confiavel de compensacao; 

• a desativa~o imediata dos beneficios ja concedidos ·no ambito da guerra fiscal 
e quase imposslvel de ser implementada, em funcao da dificuldade de extinguir 
abruptamente os compromissos assumidos por diversos Estados com as 
empresas. 

Neste contexto, propae-se uma transi~o gradual para a tributa~o do ICMS no 
destino, reduzindo-se a allquota na origem progressivamente e completando-se o 
processo no oitavo ano ap6s a aprova~ao da Reforma, com a cria~ao do Novo 
ICMS. 0 motivo de fazer a transi~o no atual ICMS e unificar a legisla~ao apenas 
no final do processo e que se o Novo ICMS fosse criado de imediato, a proposta 
teria de prever como os beneficios ja concedidos seriam recepcionados no novo 
imposto, o que abriria um enorme contencioso entre os Estados, levando, no 
limite, a urn impasse sobre a Reforma. 

Em decorrencia da discussao levada a cabo com os governos estaduais e da 
preocupa~ao com a manuten~ao de alguma cobranca no Estado de origem como 
estfmulo a fiscaliza~ao, a proposta e que no Novo ICMS seja mantida uma 
allquota ·de ~/o no Estado de origem nas transa~es interestaduais. Esta cobranca 
na origem a uma allquota reduzida nao e suficiente para induzir a guerra fiscal, 
sendo absolutamente compatfvel com o objetivo de acabar com a · competi~o 
predat6ria entre os Estados. 
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Para evitar urn mecanismo de sonegacao muito comum hoje em dia - que e a 
pennanencia no proprio Estado de uma mercadoria cuja nota fiscal foi emitida 
como se fosse uma operacao interestadual (com aliquota mais baixa) -, o projeto 
preve a possibilidade de que o ICMS seja integralmente cobrado no Estado de 
origem, transferindo-se o montante arrecadado ao Estado de destino atraves de 
uma camara de compensacao. 

3.4. Garantia de Receita- Fundo de Equaliza~io de Receitas 

Para compensar os Estados por eventuais perdas de receitas decorrentes da 
Reforma Tributaria, a proposta preve a criacao de urn Fundo de Equalizacao de 
Receitas (FER). Com o FER, que sera regulamentado por lei complementar, cria
se a garantia de que nenhum Estado sera prejudicado pela Reforma. 

Prop6e-se que os recursos do FER sejam utilizados de forma . decrescente para a 
compensacao dos Estados pela desoneracao das exportacaes e de fonna 
crescenta para a equalizacao dos efeitos da Refonna Tributaria. 0 objetivo desta 
proposta e permitir que OS Estados que ganham com a mudanca possam 
contribuir parcialmente para a compensacao dos eventuais perdedores. 

Sea reforma contempla urn prazo de transicao para a progressiva desativacao 
dos beneflcios ja concedidos na guerra fiscal, ha uma preocupacao em impedir 
que novos incentives venham a ser concedidos irregularmente. Para alcancar este 
objetivo, prop6e-se a suspensao das transferencias do Fundo de Participacao dos 
Estados (FPE), do FER e dos recursos da polftica de desenvolvimento regional 
aos Estados que concederem novos beneffcios em desacordo com as normas 
constitucionais. 

3.5. Desonera~io 

a) Desonera~o da Folha Salarial 

· A principal medida de desonera~o proposta e a reducao de 200k para 14% da 
contribuicao dos empregadores para a previdencia, a qual seria implementada ao 
ritmo de urn ponto percentual por ano, a partir do segundo ano ap6s a aprovacao 
da Reforma. Pela PEC, o Poder Executive devera encaminhar ao Congresso, no 
prazo de 90 dias ap6s a aprova~o . da Reforma, projeto de lei implementando a 
redu~o. Para evitar que a mudanca se reflita em urn aumento do deficit da 



previdencia, serao adotadas medidas - ainda em estudo - para compensar este 
impacto. 

Complementannente a redu~o da contribuicao patronal para a previdencia, a 
extincao da Contribuicao para o Salario Educacao, compensada pela criacao do 
IVA-F, implicara na desoneracao da folha em mais 2,5°/o. 

No agregado, as duas medidas implicam numa desoneracao equivalente a 8,5°/o 
do valor da folha de salaries das empresas, contribuindo de forma relevante nao 
apenas para reduzir a informalidade no mercado de trabalho, mas tambem para 
aumentar a competitividade das empresas nacionais e estimular o crescimento de 
setores intensives em trabalho. 

b) Desonera~o dos lnvestimentos 

Urn dos objetivos da Reforma Tributaria e a desonera~o completa dos 
investimentos, principalmente pela reducao gradual do prazo requerido para a 
apropriacao dos creditos de impastos pagos na aquisigao de maquinas e 
equipamentos. 

Para o ICMS, a redu~o do prazo de 48 meses sera feita de forma progressiva, 
simultaneamente a transicao para a tributacao no destine, iniciando-se no 
segundo ano ap6s a aprovacao da Reforma e terminando no oitavo ano. Este 
prazo e necessaria para que a mudanca seja suportavel para as financas 
estaduais. 

7. Prazo para Apropria~o dos Credil:os de ICMS sobre Bens de Capital {meses) 
Prazo Atual 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ~W[~Q~:Jflf.W* 

48 44 . 40 32 24 16 8 ~J:W:t¥.~~p~\fk~i1.~i 

No caso do PIS/Cofins- cujos creditos sobre bens de capital sao hoje apropriados 
em 24 meses -,a proposta e implementar a mudanca no menor prazo possivet 
Originalmente pretendia-se fazer toda a transicao em 2008 e 2009, de modo a que 
estivesse completa quando da cria~o do IVA-F. Em decorrencia da extincao da 
CPMF, no entanto, foi necessaria postergar o ajuste, que talvez s6 seja 
completado ap6s ·a criac&o do IVA-F. 

c) Desonera~o da Cesta Basica 

Com a cria~o do IVA-F e do Novo ICMS abre-se a oportunidade de rever a 
estrutura de aliquotas atualmente existente e, principalmente, de ampliar a 
desoneracao da cesta basica, tomando o sistema tributario mais justo e menos 
oneroso para a parcela mais pobre da populacao. 

0 objetivo da Reforma e aproveitar a oportunidade e avancar de forma 
significativa na desoneracao de itens essenciais de consume das classes de 
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menor renda, como, por exemplo, o pao, o acucar e o oleo de soja, sobre os quais 
hoje ainda incidem tributes federais. 

A desoneracao dos bens de consumo essenciais e urn dos instrumentos mais 
eficientes de distribuicao de renda disponfveis, e contribui para reduzir a 
regressividade do sistema tributfuio brasileiro, tornando-o mais justo e mais 
condizente com as necessidades do Pais. 

d) Garantia de Manuten~o da Carga Tributaria na Transic;ao 

Para garantir que as mudancas na estrutura tributaria decorrentes da Reforma nao 
prejudicarao os contribuintes, a proposta traz urn dispositive, a ser regulamentado 
por lei complementar, que assegura que nao havera aumento da carga tributaria 
em decorrencia da criacao do IVA-F e do Novo ICMS. Nao se trata de urn limite 
absoluto a carga tributaria - que e incompatfvel com uma gestao responsavel das 
finan~s publicas -, mas sim de uma garantia de que, na fixacao das aliquotas 
iniciais do IVA-F e do Novo ICMS nao havera urn aumento da carga. 

3.6. Correc;io de Distorc;oes no Sistema Tributario 

Com a Reforma Tributaria pretende-se modernizar o sistema tributario brasileiro, 
atraves da adocao, tanto para o IVA-F quanto para o Novo ICMS, de urn modelo 
mais simples e· neutro, compativel com as melhores praticas internacionais. Tais 
mudancas, complementadas pela introducao da Nota Fiscal Eletronica, nao 
apenas simplificam o trabalho das empresas como permitem, atraves de uma 
serie de medidas - a serem introduzidas na regulamentacao dos novos tributes -
a correcao das principais distorC(ies ainda existentes em nossos tributos indiretos~ 
• desonerac;io completa das exportac;oes, viabilizada nao apenas pela 

eliminacao da resistencia dos Estados a ressarcirem creditos de ICMS por 
conta da transicao para o destino, mas tambem pela implementacao d~ urn 
sistema de compensacao de debitos e creditos tributaries entre empresas; 

• forte reduc;io da cumulatividade do sistema tributario brasileiro, resultante da 
extin~o da CIDE-Combustiveis e, principalmente, da elimina~o de restricaes 
a apropriacao de creditos de bens e services adquiridos pelas empresas, a ser 
regulamentada quando da cria~o do IVA-F e do Novo ICMS; 

• fim do favorecimento as impo~iies com a extincao da guerra fiscal. 

Com a desoneracao dos investimentos e das exportac6es e a tributacao do ICMS 
preponderantemente no Estado de destino nas transacoes interestaduais, o 
sistema brasileiro de tributes sobre bens e servicos aproxima-se daquilo que 
deveria ser: urn sistema transparente de tributacao do consume, no qual a alfquota 
dos tributos corresponde ao que o consumidor esta efetivamente pagando. A 
principal excecao continua sendo a incidencia cumulativa do ISS, mas cujo 
impacto e muito menor que as distorc6es que estao sendo corrigidas. 



3. 7. Aperfei~oamento da Politica de Desenvolvimento Regional 

0 Brasil possui uma politica de desenvolvimento regional cujo principal 
instrumento sao financiamentos em condigoes favorecidas atraves de dois 
mecanismos: 
• crooitos dos fundos constitucionais de financiamento do Nordeste (FNE), Norte 

{FNO) e Centro-Oeste (FCO), cujos recursos provem da vinculagao de 3% da 
receita do IR e IPI; 

• aquisigao de debentures de empresas, atraves da alocagao de recursos 
orca,mentarios destinados aos fundos e desenvolvimento do Nordeste (FDNE) 
e da Amazonia (FDA). 

Embora os instrumentos atualmente disponfveis sejam importantes, eles sao 
insuficientes para cumprir com todos os objetivos da polftica de desenvolvimento 
regional. Muitas vezes o que uma regiao necessita nao e de crooito, mas de 
investimentos estruturantes em infra-estrutura local- como estradas vicinais, urn 
armazem refrigerado para guardar frutas ou ate mesmo infra-estrutura turistica -, 
bern como em qualificacao de mao de obra, permitindo aumentar a produtividade 
e explorar vocagoes locais. 

Neste contexto, o projeto de Reforma Tributaria inclui uma importante mudanga na 
estrutura da polftica de desenvolvimento regional (PDR), cujas principais 
caracterfsticas sao as seguintes: 
• criacao do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), que 

permitira a coordenacao da aplicacao dos recursos da PDR; 
• ampliacao do montante de recursos destinados a PDR, atraves da destinagao 

ao FNDR de montante equivalente a 4,8°/o da receita de IR e IPI (hoje, 
considerando os fundos constitucionais, o FDNE e o FDA este montante 
equivale a 4, 1°/o do IRe IPI); 

• ampliagao do escopo da PDR atraves da possibilidade de aplicacao de ate 5°/o 
dos recursos nas areas menos desenvolvidas das regioes Sui e Sudeste, 
garantindo-se assim a amplia~o do montante de recursos da PDR para todas 
as regioes; 

• garantia de que pelo menos 60% dos recursos do FNDR serao aplicados em 
financiamentos, atraves dos instrumentos atualmente existentes, visando evitar 
a descontinuidade do modelo ja implementado; 

• criacao de novos instrumentos para a alocacao dos recursos do FNDR: 
• investimentos estruturantes, segundo diretrizes estabelecidas pelas 

superintendencias regionais e pelo Ministerio da lntegracao; 
• transferencias para fundos de desenvolvimento estaduais, para alocacao 

em investimentos ou apoio ao setor produtivo. 

0 modelo proposto avanga no sentido da descentralizagao na aplicacao dos 
recursos da PDR, seja atraves das transferencias aos fundos de desenvolvimento 
estaduais, seja na propria gestao dos investimentos geridos pela Uniao. A 
proposta e que as superintendencias regionais (SUDENE, SUDAM e, 



eventualmente, SUDECO, cuja recnacao esta sendo discutida no Congresso 
Nacional) definam diretrizes gerais para a aplicacao dos recursos, e que os 
projetos - cuja selecao sera feita por criterios tecnicos - sejam executados e 
geridos de forma descentralizada por Estados, Municfpios, associacoes de 
Municipios ou entidades locais. 

8. Modelo da Nova PDR 

Recursos Vinculados 

D 
I FNDR I 

! 
I Transf. Estados I 

UDENE SUD AM SUDECO* Outras 
Regi6es 
~ 

Para evitar mudancas bruscas, diluir o custo fiscal da ampliacao da PDR e permitir 
o amadurecimento do novo modelo, propoe-se uma implementacao progressiva. 
Na tabela 9, apresenta-se a transi(rao proposta, bern como seu impacto sobre o 
montante de recursos da PDR. 

9. Transi~o da Politica de Desenvolvimento Regional (R$ bilhoes 2008) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% base parlilha destinada ao FNDR 4,2% 4,3% 4,4o/o 4,5% 4,6% 4,7% 4~8% 

% FNDR destinado a financiamento 80% 76% 72% 68% 64% 62% 60% 

% minimo destinado ao NINE/CO 99% 98% 97% 96% 95% 95% 95% 

Valor 9,5 10,3 11,0 11,8 12,7 13,6 14,6 

Financiamento 7,6 7,8 7,9 8,1 8,1 8,5 8,8 
Invest. Estrutur ./Transferencias 1,9 2,5 3,1 3,8 4,6 5,2 5,8 

Pro_ie9Des realizadas com base na hip6tese de crescilnmemto do PIB de 5% ao ano. 

0 aprimoramento proposto para a polftica de desenvolvimento regional tomou 
como referencias as melhores praticas internacionais, que demonstram que 
investimentos estruturantes e urn modelo que estimula a concorrencia entre 
projetos sao o mecanismo mais efiCiente para o desenvolvimento de areas mais 



atrasadas. Estas mudancas- que isoladamente ja sao de grande importancia
ganham relevancia no bojo da Reforma Tributaria, ao criar uma alternativa de 
desenvolvimento mais eficaz que a guerra fiscal para as regioes mais pobres, 
contribuindo para viabilizar o fim da disputa tributaria predat6ria entre os Estados. 

3.8. lludan~s no Sistema de Partilhas 

Para evitar que a extin~o e a unifica~ao de tributes resu ltantes da Reforma 
Tributaria afetem o financiamento de programas publicos que hoje contam com 
receitas pr6prias, bern como a partilha de recursos com Estados e Municipios, a 
proposta preve ajustes no sistema de vincula9oes e partilhas. 0 objetivo destes 
ajustes e fazer com que a Reforma seja absolutamente neutra, nao implicando em 
qualquer altera~ao no montante de recursos atualmente destinado aos Estados, 
aos Municipios e a areas especificas de atua9ao do setor publico. 

Para explicar as mudan~as propostas, e importante entender a destina9ao atual 
das receitas dos tributes que sao afetados pela Reforma. No ambito das partilhas 
federativas, 21 ,5o/o das receitas do IR e do IPI sao destinados ao Fundo de · 
Participa9ao dos Estados (FPE), 23,5% ao Fundo de Participa9ao dos Municipios 
(FPM) e 3o/o aos fundos constitucionais de financiamento. Adicionalmente, 1 0% da 
receita do IPI e destinada aos Estados, proporcionalmente as exporta9oes de 
produtos industrializados (FPEX). 

Ja os tributos extintos na Reforma sao vinculados ao financiamento da seguridade . 
social (Cofins e CSLL), ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e ao BNDES 
(PIS), a educa~ao basica (Salario Educa~ao) e a infra-estrutura de transportes e 
outras finalidades (CIDE-Combustiveis). A Tabela 10 reproduz a situa9ao vigente 
em 2006, ano que foi tornado como base para a calibragem do modelo. 

10. Silua~io Atual (base: 2006) (R$ bilhoes) 

Arrecada~o Destinapies SemDRU ComDRU 

IR 125,8 Seguriidade Social (CofinS+CSU.) 119,5 95,6 

csu. 28,0 FAT#BINIDES (PIS) 20,6 16,5 

Co fins 91,5 I.E. de 1bransportes, etc. (CIDE) 7,8 6,3 

PIS 20,6 Educa~ Basica (Sai.-Educa~) 6,9 6,9 

CIDE 7,8 FPE (21~5% IR + IPI) 32,9 32,9 

Salario-Educa~o 6,9 FPM (23~5% IR + IPI) 36,0 36,0 

IPI 27,4 Fundos Constitucionais (3% IR + IPI) 4,6 4,6 

Total 308,0 FPEX (10% IPI) 2,7 2,7 

Com a Reforma Tributaria, os sete tributos discriminados na Tabela 1 0 serao 
substituidos por apenas tres: IR, IPI e IVA-F. Para garantir que a mudan9a nao 
afetara o financiamento atual dos program as, a PEC estabelece que uma. 



porcentagem da receita destes tres tributes seja destin ada a· cada uma das areas 
cujas fontes de financiamento estao sendo extintas. 

Assim, a seguridade social passa a ser destinada 38,8°/o desta base, porcentagem 
que equivale exatamente a propor~o entre a receita da Cofins e da CSLL e a 
receita total dos sete tributes em 2006. Calculo semelhante foi feito para as 
demais vinculacoes: ao FAT/BNDES (6,7o/o), a educacao basica (2,3%) e a infra
estrutura de transportes (2,5°/o). 

A metodologia adotada garante que nao ha perda de recursos para nenhuma das 
finalidades, apenas altera-se a base tributaria sobre a qual estes recursos sao 
definidos. As porcentagens relativas a seguridade e ao FAT/BNDES sao fixadas 
na Constitui~o, enquanto as porcentagens relativas a educagao basica e a infra
estrutura de transportes poderao ser alteradas por lei complementar. Para a 
educa~o basica ha uma garantia adicional de que, em nenhuma hip6tese, a 
porcentagem definida na lei complementar sera inferior a calculada com base na 
receita do Salario Educacao em seu ultimo ano de vigencia. 

No caso das partilhas estaduais, para evitar a alteracao das porcentagens do FPE 
e FPM ja consagradas na Constituicao, optou-se por definir-se uma base de 
partilha cujo valor corresponde exatamente a receita atual do IRe IPI. Esta base 
de partilha corresponde a receita do IR, IPI e IVA-F, deduzidas as porcentagens 
destinadas a seguridade, ao FATJBNDES, a educa~o basica e a infra-estrutura 
de transportes. 

Indo alem, a proposta cria condicOes para que a base de partilha federativa possa 
ser ampliada no futuro, na medida em que incorpora o lmposto sobre Grandes 
Fortunas (previsto na Constituicao, mas nunca regulamentado) e a competencia 
residual (novos impastos que eventualmente vierem a ser criados pela Uniao). 

Sobre esta base de partilha federativa sao calculadas as destinacoes ao FPE e ao 
FPM, mantendo as porcentagens ja definidas na Constituigao, bern como ao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (4,8o/o) e ao Fundo de Equalizagao 
de Receitas (1 ,8o/o). Neste ultimo caso, a porcentagem definida corresponde aos 
1 0% do IPI hoje destinados ao FPE>t 

Os resultados da metodologia utilizada sao apresentados na Tabela 11. Como se 
nota, os valores resultantes da nova metodologia sao iguais aos que resultam do 
sistema atual (apresentados na Tabela 10), inclusive no que diz respeito aos 
eteitos da Desvinculacao de Receitas da Uniao (DRU). As diferencas residuais 
nos valores sao resultantes do arredondamento na fixacao das porcentagens, 



11. Novo Modelo (base: 21Ill1Ill6) (R$ bilhoes) 

SemDRU ComDRU 

(A) Basel: IR +PI+ IVA-fOC11D 308.0 246.4 

(B) Vincula~oes (% de A) 154,9 125.4 
Seguridade Social (38,8%) 119,5 95,6 
FATIBNDES {6,7%) 20,6 16,5 

I.E. de transportes, etc. (2 .. 5%)(2) 7.7 6,2 

Educa~ao Basica (2 ,3%) ~oo 7,1 7,1 

(C)Base II: (A) -(B) l 3 l 153.1 153.1 

(D) Partilha Federativa r~ de C) 
FPE (21,5%) 32,9 32,9 
FPM (23,5%) 36,0 36.0 
FNOR(4,8%) 7,3 7,3 
FER (1 ;8%) 2.8 2.8 

(1) A arreeada~o dooovo·IR cor~me a do IR atuall + C9...L e do IVA-F a soma 
das arrecad~oos do AS, Cofins, CIIIDlE e Salario-educ~o. 

(2) Sao preservadas as atuais panttilnas da CIDE-corrbJJstiveis e do safari o-educ~o 
com Estados e MJniq,ios. 
(3) A vinculal;ao a edu~o baSiia:a e a base sobre a qual e caleulada a partilha 
federatiia nao se altercmi porfor~ trliG:n art 76. §1°doAOCT. 

Em suma, todas as mudancas pmpostas no sistema de vincula~es e partilhas 
foram feitas de modo a manter absoluta neutralidade com relacao aos valores 
atuais, inclusive no que diz respeito a destinacao de 18o/o dos impastos para a 
educa~o. Ha, de fato, urn avanco, na medida em que todas as vinculagoes e 
partilhas passam a ser calculadas sobre uma base ampla de tributos, menos 
volatil que cada urn dos tributos tornado isoladamente. 

3.9. Aprimoramento das Rela~oes Federativas 

Urn dos objetivos da reforma tributaria e contribuir para melhorar o modelo 
federativo brasileiro, dando o .primeiro passo de urn processo mais amplo, a ser 
aprofundado ao Iongo dos pr6ximos anos. 

Uma mudanca importante, introduzida a partir de demanda das principais 
entidades municipalistas, diz respeito ao criterio de partilha da parcela de 25% do 
ICMS destinada aos Municfpios. Atualmente 3.4 desses recursos sao distribufdos 
proporcionalmente ao valor adicionado em cada Municipio. Por conta desse 
criteria gera-se urn grande desequilibrio na distribuicao dos recursos entre os 
Municfpios, beneficiando desproporcionalmente aqueles onde estao lqcalizadas 
grandes unidades industriais, em detrimento dos demais. 



Como se mostra na Tabela 12, por conta dessas distorcoes, em urn mesmo 
Estado, urn Municipio chega a receber 130 vezes mais que outro em 
transfen3ncias de ICMS por habitante. A consequencia e uma situacao em que 
sobram receitas em alguns Municipios, ao mesmo tempo em que outros enfrentam 
uma enorme carencia de recursos. 

12. Transferencias de ICMS para os Municipios (R$/ano, dados de 2006) 

Transferencias de ICMS per capita Maior/Menor 
Media Mediana Maior Menor 

Para 
Bahia 

133,04 81,03 826,56 21 ,83 
137,48 79,01 4.620,02 43,45 

Goias 274,37 215,62 1.488,85 10,94 
Sao Paulo 446,87 358,30 8.492,43 61 ,44 
Rio Grande do Sui 405,51 336,09 3.369,15 49,03 

37,9 
106,3 
136,1 
138,2 
68,7 

Para solucionar esse problema, prop6e-se que o criteria de partilha municipal da 
parcela de ICMS atualmente transferida com base no valor adicionado passe a ser 
definido por lei complementar. Obviamente a mudanca exigira uma transicao 
longa, para nao comprometer a estabilidade das financas municipais, mas o 
resultado final sera urn modelo federativo mais justo que o atual. 

Outro avanco introduzido pela Reforma e a mudanca da base de partilha 
federativa, sobre a qual sao calculados os valores dos Fundos de Participacao dos 
Estados (FPE) e dos Municlpios {FPM). 

Embora sejaneutra no curto prazo- mantendo os valores atuais do FPE e FPM -, 
a aHeracao proposta no regime de partilha corrige uma seria distorcao de nosso 
sistema federativo, que e a existencia de contribuicoes federais que nao sao 
partilhadas com Estados e Municipios. De fato, nas ultimas duas decadas, o 
aumento de receitas da Uniao baseou-se essencialmente em contribuicoes sociais 
nao partilhadas, como a Cofins, a CSLL e a CPMF, o que levou a urn 
esgar@mento da solidariedade federativa e a urn profunda descontentamento dos 
govemos subnacionais. 

No modelo proposto na Reforma Tributaria, a partilha federativa passa a ser 
definida como proporcao de uma base ampla de tributos, que inclui o IR, o IVA-F e 
o IPI, excluindo apenas a contribuicao previdenciaria sobre folha, o ITR e os 
impostos de natureza regulat6ria - de importacao {II), exportacao (IE), e sobre 
opera~es financeiras {IOF) -, que tern pouca relevancia do ponto de vista da 
arrecadacao e que exigem flexibilidade na fixacao de alfquotas em funcao das 
necessidades da polftica economica. Com a mudanca, elimina-se uma das 
principais fontes de atrito das relacfies entre a Uniao e os entes federados. 

Embora a Reforma Tributaria procure contribuir para o aprimoramento das 
rela~es federativas, ainda permanece urn grande desafio para que o Brasil tenha 
modelo federativo justo, equilibrado e eficaz. Neste sentido, ao enviar o projeto de 



Reforma Tributaria para o Congresso, o govemo federal esta propondo aos 
Estados e Municipios a abertura de urn amplo debate sobre competencias dos 
entes federados e seu financiamento, e sobre urn regime de partilhas que nao 
apenas seja justo, mas que tambem seja urn instrumento de indu~ao de melhora 
da qualidade dos servi~os prestados a popula~ao. 

A partir desta discussao, que certamente exigira urn Iongo periodo de 
amadurecimento, sera possivel elaborar uma proposta abrangente de 
aperfei~amento do modelo federative brasileiro, complementando as mudan~ 
iniciadas com a Reforma Tributaria. 

4. lmpactos Da Reforma Tributaria 

0 projeto de Reforma Tributaria foi elaborado tendo em vista a melhor equa~o 
possivel entre a corre~ao de distor~oes de nosso sistema tributario e a 
minimiza~ao de resistencias politicas a proposta, procurando tomar mais facil sua 
tramitacao no Congresso Nacional - onde sera amplamente discutido e, 
provavelmente, aperfei~ado. 

Com a proposta apresentada beneficiam-se as empresas, os trabalhadores e os 
Estados e Municipios. Os custos decorrentes da mudan~ - desonera~o, 
aumento dos recursos da politica de desenvolvimento regional e compensa~ao 
dos Estados - sao integralmente assumidos pela Uniao, nao porque hoje sobrem 
recursos, mas porque o atual ciclo de expansao da economia torna possivel 
absorver estes custos e, principalmente, porque o impacto positivo da Reforma 
sobre o crescimento mais do que compensa o esfor~ fiscal da Uniao. 

Apenas para consolidar os argumentos ja apresentados, procuramos resumir ' 
como a Reforma afeta as empresas, os trabalhadores e os entes federados. 

lmpactos para as Empresas: 
• grande simplifica~o das obriga~es tributarias, com redu~o expressiva de 

custos de apura~o e recolhimento de impastos; 
• aumento da competitividade, atraves da desonera~ao das exporta~oes e, 

principalmente, da redu~ao da tributa~ao sobre a folha de pagamentos, 
contribuindo para o fortalecimento da posicao do Brasil no ambiente de 
concorrencia internacional; 

• melhora das condi~es de investimento, atraves da desoneracao completa dos 
bens de capital e da eliminacao do componente de incerteza resultante da 
guerra fiscal; 

• reducao da informalidade e da concorrencia predat6ria de empresas que 
sonegam tributos; 

• aumento da eficiencia economica e da produtividade, atraves da redu~ao da 
incidencia cumulativa de tributos, da corre~ao das distor~oes resultantes da 
guerra fiscal e da implementa~ao de uma polftica mais racional de 



desenvolvimento regional. 

lmpactos para os Trabalhadores: 
• desonera~o abrangente da cesta basica, reduzindo de forma expressiva o 

custo tributario incidente sobre as familias de menor renda e diminuindo a 
regressividade do sistema tributario brasileiro; . 

• formalizacao do mercado de trabalho e amplia~o da cobertura previdenciaria, 
atraves da desoneracao da folha de pagamentos e do fechamento de brechas 
de sonegacao que viabilizam a informalidade; 

• estrutura tributaria mais favoravel ao desenvolvimento de setores intensives 
em mao de obra, em decorn3ncia da desoneracao da folha salarial; 

• maior transparencia do custo dos tributes incidentes sobre o consume de bens 
e services, resultante da implanta~o do IVA-F e do novo ICMS; 

• instrumentos de desenvolvimento regional mais eficientes que a guerra fiscal 
como mecanismos de gera~o de emprego e de aumento da renda do trabalho 
nas regioes mais pobres do Pais. 

lmpactos para os Estados e Municipios: 
• aumento da arrecadacao, por conta da redu~o da sonega~o e do tim da 

guerra fiscal; 
• ado~o de mecanismos eficazes de desenvolvimento das regioes menos 

desenvolvidas do Pals, atraves do aprimoramento da polftica de 
desenvolvimento regional; 

• garantia de ressarcimento de eventuais perdas pelo Fundo de Equalizacao de 
Receitas, de modo a que nenhum Estado seja prejudicado pela Reforma; 

• criagao de urn ambiente federativo mais solidario e justo, atraves do fim da 
guerra fiscal, da modificagao do criteria de partilha municipal do ICMS e da 
ampliacao da base de partilha de tributes federais. 

Por fim, o impacto mais relevante da Reforma Tributaria, e o maior crescimento da 
economia brasileira. Para algumas modificacoes introduzidas pela Reforma -
desonera~o da folha salarial, desonera~o do investimento e reducao da 
cumulatividade da estrutura tributaria - e possfvel fazer uma estimativa deste 
impacto. Para outras, como a redu~o da incerteza e o aumento da eficiencia 
decorrentes do tim da guerra fiscal, bern como o aumento da produtividade 
resultante da simplifica~o da estrutura tributaria e da formaliza~o da economia, 
nao foi possfvel estimar o efeito sobre o crescimento. 

Na Tabela 13 sao apresentados os resultados dos calculos realizados. Para a 
apura~o do efeito decorrente da desoneracao dos investimentos (reducao do 
prazo de apropriacao dos creditos de ICMS, PIS e Cofins) foram consideradas 
duas hip6teses sobre o custo de capital das empresas: a) todas empresas estao 
lfquidas e seu custo de capital equivale a taxa Selic (11 ,25°/o a.a.); e b) metade 
das empresas esta liquida e metade se financia a uma taxa equivalente ao custo 
medio do credito para capital de giro {27,9% a.a.). 
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13. Aumento do PIB Resullante da Refonna Tributaria 

Mudan~ lmplementadas 

Desonera~o dos investimentos 

Redu~ da cumulatividade 

Extin~o do Salario Educa~o (compensada no IVA-F) 

R~o em 6% da contribu~o patronal para a previdencia 

Total 

(%) 

Custo do Capital 
Hip6tese A Hip6tese B 

2,5 

2,6 

1,3 

4,1 

3,7 

10,9 12,2 
Catculos realizados com base no modelo desenvolvido em Fernandes, Gremaud e Narita (2004). 

Os resultados indicam que a Reforma Tributaria pode levar, ap6s o ajuste da 
economia as mudan~s, a urn PIB de 1 0,9°/o a 12,2% superior aquele que seria 
observado na ausencia da Reforma. Os modelos economicos utilizados nao 
definem o prazo de transicao, mas e razoavel supor que o grosso das mudan~s 
faca efeito ao Iongo dos primeiros vinte anos. 

lsto significa que, partindo de hip6teses conservadoras, a Reforma Tributaria cria 
condicaes para que, nos pr6ximos vinte anos, o PIB cres~a cerca de 0,5 pontos 
percentuais ao ano a mais do que cresceria na ausencia da Reforma. Ou seja, se 
sem a Reforma a tendencia fosse de crescimento de 5°/o ao ano, com a Reforma 
esta taxa subiria para 5,5% ao ano. 

Como aumento do crescimento ganham todos: trabalhadores, empresas, Estados 
e Municipios e a propria Uniao, que, mesmo assumindo o custo da Reforma, no 
final da transicao estara com uma situacao fiscal mais s61ida que no. inicio. 




