
ALESSANDRA GIACOMELLI 

PLANEJAMENTO TRIBUTARIO: RESTRUTURACAO DE EMPRESAS 

VISANDO REDUCAO DE CARGA TRIBUTARIA 

Monografia apresentada, ao Departamento 
de Ciencias Contabeis, do Setor de Ciencias 
Sociais Aplicadas a UFPR, como requisite 
para obten9ao do titulo de especialista no 
Curse de P6s-Gradua9ao em Controladoria -
2007. 

Orient.: Prof. Dr. Vicente Pacheco 

CURITIBA 

2008 



AGRADECIMENTOS 

Quero agradecer aos meus pais par estar 

sempre ao meu lado em todos os mementos me 

auxiliando e me mostrando o caminho correto a seguir, 

par terem aplicado em minha educac;ao principios 

marais e eticos e pela credibilidade que depositaram em 

mim, a qual me proporcionou ser a pessoa que sou 

hoje, pais sem eles nao teria chegado ate aqui. 

Aos meus irmaos Daiane e Alison, a Daiane par 

ter mostrado os passos corretos a seguir, par ter me 

auxiliado e guiado minha vida profissional e ao Alison, 

par seguir nossos passos, enfim, agradec;o aos dais par 

fazerem parte da minha hist6ria. 

Ao meu namorado Adriano par estar sempre ao 

meu lado e par acreditar sempre nos meus ideais me 

auxiliando a chegar sempre onde eu desejo. 

Ao meu cunhado Claudio Cararo, par ter aplicado 

seu tempo e conhecimento me auxiliando no 

desenvolvimento pratico desta monografia. 

Ao orientador desta monografia, Prof. Dr. Vicente 

Pacheco, que me auxiliou esclarecendo todas as 

minhas duvidas me auxiliando do desenvolvimento da 

mesma. 

A Deus, par ter me dado forc;a, sabedoria e 

oportunidades para veneer mais esta etapa da minha 

vida e par estar sempre me iluminando nos mementos 

mais dificeis. 

Enfim, a todos que direta ou indiretamente me 

auxiliaram e que me permitiram perceber que tudo que 



se almeja e possivel realizar atraves de muita for9a e 

empenho, a todos, muito obrigada. 



RESUMO 

Giacomelli, Alessandra. Planejamento Tributario: Reestrutura~ao de Empresas 

Visando a Redu~ao da Carga Tributaria. Esta monografia tem como objetivo demonstrar a 

importancia Planejamento Tributario dentro das empresas. Tendo o objetivo de expor 

atraves de estudos aprofundados formas de reduzir a carga tributaria de uma empresa, com 

embasamentos legais contemplando a reestrutura9ao societaria atraves de um 

planejamento tributario, auxiliando a pessoa jurfdica a ser estudada. _A realidade tributaria e 

muito complexa, pois o pagamento de tributes gera custos financeiros muito altos a 

empresa. Desta forma, as empresas deverao buscar formas de gestae tributaria para a 

redu9ao de tributes, atraves de solu96es seguras e legais para minimizar os riscos 

tributaries. Para realiza9ao de um Planejamento Tributario eficaz, e imprescindfvel procurar 

formas lfcitas para reduzir o pagamento dos tributes e ao mesmo tempo maximizar os 

lucros, estando sempre atento as normas exigidas na legisla9ao. Para a concretiza9ao da 

pesquisa, foram aplicadas tecnicas envoltas a contabilidade que auxiliam no 

desenvolvimento com utiliza9ao de formas legais de planejamento, visando estrategias de 

reestrutura9ao e readequayao do regime tributario. 

Palavras-chave: Reestrutura9ao Societaria, Planejamento Tributario, Redu9ao de Carga 

Tributaria, Legisla9ao e Contabilidade. 
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1 INTRODUCAO 

Esta pesquisa, apesar de nao tratar de urn tema inedito, mais sim de urn tema 

complexo e interessante, visa possibilitar a oportunidade de obter maior 

entendimento sabre os processes de reestruturac;ao societaria e tributaria pelo qual 

uma organizac;ao pode passar, onde a reorganizac;ao societaria pode envolver uma 

das tres operac;oes sugeridas e detalhadas neste trabalho: incorporac;ao, fusao e 

cisao. 0 planejamento tributario sera tambem explanado como possibilidade de 

reduc;ao da carga tributaria, visando abranger seus aspectos legais, fiscais e 

contabeis. 

Uma das estrategias economicas adotadas principalmente pelas empresas de 

born poder economico, tern sido realizada atraves da reorganizac;ao societaria, com 

o intuito de atender os interesses mercadol6gicos especificos, como a perspectiva 

de uma empresa incorporada ingressar em urn determinado nicho de mercado que 

esta sabre o dominic da empresa incorporada, duas empresas ou mais se unirem a 

uma s6 a fim de se tornarem mais fortes frente a concorrencia, podendo ate mesmo 

vir a prejudicar a livre concorrencia e o consumidor se houver abuso de poder 

economico, ou ate mesmo para trocarem tecnologias uteis as duas empresas, que 

por sua vez, geram necessidade de capital de giro e de recursos para investimentos. 

Com a alta concorrencia entre as empresas, o planejamento tributario, e de 

extrema importancia para as financ;as da empresa, pais o pagamento de tributes e 

taxas, muitas vezes sao mais altos do que o proprio custo de produc;ao. 

No desenvolvimento deste projeto, torna-se necessaria a conceituac;ao das 

formas de reorganizac;ao societaria, as quais sao efetuadas atraves de 

planejamentos tributaries com embasamento legal que envolve estas operac;oes 

atraves da Lei 6.404/76, o C6digo Tributario Nacional, bern como, toda a legislac;ao 

que se fizer necessaria pertinente ao assunto envolto. 

0 planejamento tributario pode envolver os processes de fusao, cisao e 

incorporac;ao como forma de gerar economia fiscal, a qual, muitas vezes podera nao 

ser bern vista aos olhos do fisco pelo fato de prover uma queda na arrecadac;ao. 

Os instrumentos tributaries tern tido grande relevancia no meio empresarial, 

pais com a gerac;ao da economia tributaria ha tambem reduc;ao de custos podendo 

aumentar a competitividade no meio empresarial, promovendo economia fiscal, 
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tendo grande importancia para os contribuintes e tambem para o propno Fisco 

atraves da legalidade das operagoes. Pois, urn planejamento estrategico e eficaz 

para aperfeigoamento dos resultados com redugao dos custos e fundamental para a 

continuidade da empresa. 

0 Estado tern o dever de averiguar as operagoes previamente, podendo 

autorizar ou nao a operagao em defesa da ordem economica. Qualquer uma destas 

operagoes devera ser feita atraves de analises minuciosas com a elaboragao de 

uma proposta onde os s6cios, acionistas, investidores ou adquirentes, viabilizem a 

eficacia das medidas a serem adotas justificando o interesse de realizar a operagao 

sugerida. 

E importante frisar que o planejamento seja feito com antecedencia e 

tambem com base em dados confiaveis, para poder concretizar qualquer uma das 

operagoes citadas com bastante seguranga, sendo recomendavel a contratagao de 

pessoas qualificadas como, por exemplo, consultores capazes de analisar todo o 

processo legal. 

Desta reflexao surge entao para o estudo proposto o seguinte problema de 

pesquisa: quais as possibilidades de minimizagao da carga tributaria atraves de urn 

planejamento visando a obtengao de beneficios fiscais dentro da legalidade? 

Os objetivos desta pesquisa estao expostos em geral e especfficos. 0 

objetivo geral deste estudo e averiguar a forma de reduzir a carga tributaria de uma 

empresa utilizando formas legais de planejamento contemplando estrategias de 

reestruturagao e readequagao do regime tributario. 

Para que o objetivo geral seja alcangado e necessaria utilizar-se de objetivos 

especfficos tais como, examinar as principais caracterfsticas envolvidas nos eventos 

societarios, evidenciar a relagao existente entre o planejamento tributario e as 

possibilidades fiscais e contabeis de reduzir custos, analisar e evidenciar as formas 

de reestruturagoes societarias, conceituar e apurar a legalidade do planejamento 

tributario em seus aspectos legais, fiscais e contabeis, visando a economia tributaria. 

A importancia dos planejamentos estrategicos tern obtido destaque para a 

promogao da economia dos impastos, podendo a pessoa jurfdica buscar formas 

menos onerosas para a sua atividade empresarial. Porem, o planejamento tributario 

ainda trata-se de urn assunto com restrita aceitagao, devendo sempre atentar-se 

para nao cair em evasao fiscal. 

0 Planejamento Tributario, segundo YOUNG (2007) 
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"Em virtude da enorme carga tributaria brasileira, dos pnncrpros do pleno 
desenvolvimento econOmico e da livre-iniciativa previstos na Constitui<;:ao Federal 
de 1988, cabe aos membros da empresa tomar uma decisao quanto a melhor 
forma de gerir seus neg6cios e uma delas a ser tratada neste trabalho e o 
planejamento mediante a reestrutura<;:ao da empresa atraves das opera<;:Oes de 
fusao, cisao e incorpora<;:ao." 

Os motivos que levam a empresa a reestruturar sua sociedade de forma 

Hcita pode ser a obtenc;ao de promover economia tributaria, ganho de concorrencia, 

aumento da gama de neg6cio, investimentos e lucros, contudo, visando sempre a 

menor carga tributaria. 

Atraves deste estudo sera possfvel mensurar quais as possibilidades de 

minimizac;ao de custos tributarios atraves de um planejamento visando a obtenc;ao 

de beneficios fiscais dentro da legalidade. 

Para concluir, esta pesquisa visa demonstrar todos os procedimentos 

necessarios que permitam avaliar corretamente a situac;ao das empresas que se 

envolvam em quaisquer operac;oes pretendidas, atraves de embasamentos na 

legislac;ao, com base te6rica e um estudo de caso, o qual trara reduc;ao de carga 

tributaria em conjunto com a contextualizac;ao contabil, a aplicabilidade e a 

funcionalidade deste contexto na sociedade, visando a reduc;ao da carga tributaria, 

contemplando estrategias de reestruturac;ao e readequac;ao do regime tributario. 
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2 LEVANT AMEN TO DE LITERATURA 

2.1 PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

Para a compreensao deste trabalho sera necessaria enfatizar a importancia 

do plan ejamento tributario, pois atraves dele a empresa podera de forma licita 

reduzir o impasto devido com base em estudos fundamentados na legislac;ao vigente 

evitando riscos de autuac;oes ou desembolsos desnecessarios, pois segundo a 

Constituic;ao Federal em seu artigo 150, inciso Ill, nenhum tributo sera exigido ou 

aumentado sem estar estabelecido em Lei. 

0 planejamento tributario surgiu em urn momenta em que o Estado passou a 

fazer maiores exigencias, investindo contra o contribuinte de maneira mais 

agressiva, o que fez com que o contribuinte passasse a reagir contra estas 

cobranc;as. 

0 planejamento tributario passou a ser usado, como uma tentativa de defesa 

lfcita de contra a ac;ao do fisco, pois atraves do mesmo, e possfvel organizar e 

otimizar recursos de reduc;ao dos custos tributarios. 

Dentro dos objetivos da Lei o planejamento tributario consiste em modificar 

as estruturas societarias, modificar operac;oes e modificar procedimentos, devendo a 

empresa evitar a ocorrencia do fato gerador e reduzir incidencias tributarias. 

0 planejamento tributario devera ser aplicado com seguranc;a pelas 

empresas, pois segundo ZALUNCA (2002, p. 1) 

"0 contribuinte tem o direito de estruturar o seu neg6cio da maneira que melhor 
lhe pare<;a, procurando a diminui<;ao dos custos de seu empreendimento, inclusive 
dos impastos. Se a forma celebrada e juridica e licita, a fazenda publica deve 
respeita-la." 

0 planejamento tributario deve ser encarado como uma atividade 

empresarial preventiva, pois antes da ocorrencia do fato gerador, faz-se urn estudo 

sabre seus efeitos juridicos, economicos e financeiros, com constante analise dos 
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impactos diretos e indiretos com alternativas legais para reduc;ao de custos com 

tributos. 

Todo planejamento tributario deve ter por regra alguns princfpios basicos: 

• Estrutura para funcionar a partir de uma determinada data e nao ser 

extemporaneo; 

• Deve ter embasamento legal, vigente a epoca; 

• A elaborac;ao deve avaliar e mensurar o risco e vantagens e canter 

alternativas caso haja questionamento do fisco. 

Segundo MEGGINSON, MOSLEU, PETRI (1986, p.104) 

"0 planejamento implica o desenvolvimento de um programa para realizar os 
objetivos e metas da organizac;:ao. Por isso o planejamento envolve reconhecer a 
necessidade de ac;:ao, investigar e analisar a necessidade, desenvolver uma 
proposta de ac;:ao com base na investigac;:ao e na analise, e tomar uma decisao." 

Com o consideravel aumento da carga tributaria das empresas em nosso 

pais, torna-se de extrema importancia o planejamento tributario preventivo como 

uma ferramenta de gestao empresarial, ou seja, desenvolvimento de gestao 

tributaria. 

Segundo BETTON! (2007, p. 34), os instrumentos de gestao tributaria sao: 

"- Amplos conhecimentos da legislac;:ao tributaria (pode ser por tributo); 
- Conhecimentos Contabeis; 
- Conhecimentos inerentes de direito aplicado; 
- Razoaveis conhecimentos de financ;:as; 
- Planejamento Tributario; 
- Comite Tributario; 
- Legislac;:ao Atualizada: Diario Oficial, Literatura Tecnica, Jornais ... etc; 
- Dados Comparatives de Concorrentes; 
- Apoio de Consultorias Externas/ Participac;:oes em Cursos/ Seminaries de 

Atualizac;:ao; 
- Manuais de procedimentos, Planilhas de Acompanhamento, Sistema de 
Arquivo. 

- Relat6rios de Gestao Tributaria; 
- Relacionamento com outras gerencias; 
- Consulta Fiscal." 

0 planejamento tributario tern se tornado urn grande aliado para a reduc;ao 

de caixa, mais para isso a empresa precisa dispor de sistemas de informac;oes 

internas confiaveis, como a elaborac;ao e manutenc;ao de urn orc;amento anual para 
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a reflexao da capacidade de faturamento, custos e margem de lucro e tambem 

balancetes mensais com qualidade do encerramento do exercicio. 

"A analise do conjunto de atividades atuais ou dos projetos de atividades 
economico-financeiras do contribuinte (pessoa fisica ou juridica), em relacao ao 
seu conjunto de obrigacoes fiscais, com o escopo de organizar suas financas, 
seus bens, neg6cios, rendas e demais atividades com repercussoes tributarias, de 
modo que venha a sofrer o menor onus fiscal possivel)." MARINS (2002, p. 33) 

Atualmente existem as seguintes formas de apurac;ao e recolhimento de 

tributes: Lucro Real, Lucro Presumido, Super Simples e Arbitrado, sendo que cada 

uma destas formas possui suas devidas particularidades, podendo reduzir ou 

aumentar o montante do imposto a ser recolhido. 

A apurac;ao do imposto atraves do Lucro Real poderc~ ser beneficiado pelas 

deduc;oes previstas em Lei. 

De acordo com o Decreto 3.000/99 poderao ser deduzidos os seguintes 

incentives ficais: 

• Art. 475 - Operac;oes de carc~ter cultural ou artistico, limitado a 4% do 

IRPJ, em conjunto com audiovisual; 

• Art. 484- Atividade audiovisual, limitado a 3% do IRPJ; 

• Art. 90 Programas de desenvolvimentos tecnol6gicos 

industrial/agropecuario, limitado a 8% do IRPJ, em conjunto como PAT 

e VT, limitado a 6%; 

• Art. 581 e 582: Programa de Alimentac;ao do trabalhador- PAT (4% do 

IRPJ); 

• Art. 591 - Fundos dos direitos da Crianc;a e do Adolescente. 

2.1.1 Finalidade do Planejamento Tributario 

0 planejamento tributario tern como finalidade a economia ou diminuic;ao 

legal da quantidade dos valores dos tributes a serem pagos para o governo, sem 

ultrapassar a licitude, evitando possiveis perdas desnecessarias para a empresa. 
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Com base em estudos realizados pelo IBGE, e possivel verificar que entre 

custos e despesas mais da metade do valor e representado pelos tributes, o que 

gera a necessidade de urn planejamento que vise a economia tributaria legal. 

Conforme o tributarista LA TORRACA (2000, p.28): 

"Costuma-se, entao, denominar de Planejamento Tributario a atividade 
empresarial que, desenvolvendo-se de forma estritamente preventiva, projeta os 
atos e fatos administrativos com o objetivo de informar quais os onus tributaries 
em cada uma das opc;:oes legais disponiveis. 0 objeto do planejamento tributario 
e, em ultima analise, a economia tributaria. Cotejando as varias opc;:oes legais, o 
administrador obviamente procura orientar os seus passos de forma a evitar, 
sempre que possivel o procedimento mais oneroso do ponto de vista fiscal". 

Sao tres as finalidades do planejamento tributario: 

• Evitar a incidencia do tributo adotando procedimentos com o fim de 

evitar a ocorrencia do fato gerador; 

• Reduzir o montante do tributo, tendo a finalidade de reduzir a base de 

calculo ou a alfquota do tributo; 

• Retardar o pagamento do tributo, onde o contribuinte devera adotar 

medidas a fim de postergar o pagamento do tributo, sem incidencia de 

multa. 

Para se obter urn planejamento tributario eficaz, e preciso dispor de 

recursos, tais como, a avaliagao da cadeia produtiva da empresa, planejamento 

estrategico, envolvimento dos setores com definigao de suas responsabilidades para 

a avaliagao de possiveis impactos buscando a prevengao para eventuais riscos do 

planejamento e a avaliagao da tributagao e da forma lfcita da reduc;ao da carga 

tributaria. 

FABRETTI (2003,p.32), cita que "a relagao custo/beneficio do planejamento 

tributario deve ser minuciosamente avaliada", ainda, "nao ha magica, apenas 

alternativas cujas relagoes custo/beneffcio variam muito em fungao dos valores 

envolvidos, da epoca, do local". 
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2.1.2 Classificacao e Objetivo do Planejamento Tributario 

Segundo OLIVEIRA (2005, p.181), o objetivo pode ser: 

"a) anulat6rio - empregando-se estruturas e formas jurfdicas a fim de impedir a 
concretizagao da hipotese de incidemcia da norma; 
b) omissivo ou evasao impropria- a simples abstinencia da realizagao da hipotese 
de incidencia; por exemplo; importagao proibitiva de mercadorias com altas 
alfquotas, como carros importados; 
c) induzido - quando a propria lei favorece, por razoes extrafiscais, a escolha de 
uma forma de tributagao, por intermedio de incentivos e isengoes; por exemplo: a 
compra de mercadorias importadas por meio da Zona Franca de Manaus; 
d) optativo- elegendo-se a melhor forma elisiva entre a tributagao do IR pelo lucro 
real ou presumido; 
e) interpretativo ou lacunar- em que o agente se utiliza das lacunas e imprevisoes 
do legislador; por exemplo: nao incidencia do ISS sobre transportes 
intermunicipais; 
f) metamorfico ou transformativo - forma atfpica que se utiliza da transformagao 
ou mudanga dos caracteres do negocio jurfdico, a fim de alterar o tributo incidente 
ou aproveitar-se de um beneffcio legal; por exemplo: a transformagao da 
sociedade comercial em cooperativa (menor onus tributario no regime jurfdico 
patrio)." 

Ainda, segundo OLIVEIRA (2005, p.181), o planejamento tributario pode ser 

classificado em: 

"a) administrativo - por intervengoes diretas no sujeito ativo, por exemplo: a 
consulta fiscal; 
b) judicial - pelo pleito de tutela jurisdicional, como em agao declaratoria de 
inexistencia de debito fiscal; 
c) interno - os atos realizados dentro da propria empresa, como o Comite de 
Planejamento Tributario." 

E necessaria salientar que os itens classificados nao abrangem toda conduta 

de urn planejamento tributario, pois o mesmo podera utilizar varias formas 

interligadas. 

Deve-se atentar para o perigo de o planejamento se tornar uma reduc;ao de 

carga tributaria que ultrapasse os limites legais, ocorrendo desta forma em evasao 

fiscal com ocorrencia de crime de sonegac;ao fiscal. 
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2.2 CONCEITOS DE ELISAO E EVASAO FISCAL 

Para a reprodugao de um planejamento tributario, torna-se necessaria o 

conhecimento e a distingao entre evasao fiscal e elisao fiscal, pais possuem 

particularidades distintas. 

2.2.1 Evasao Fiscal 

A evasao fiscal nao se configura em hip6tese alguma com planejamento 

tributario, pais atraves dela o contribuinte possui agao consciente, intencional ou 

dolosa atraves de meios ilfcitos para reduzir, evitar, retardar ou eliminar o 

pagamento do devido tribute. 

Para a jurisprudencia a evasao fiscal e o ato praticado com violagao de lei, 

podendo ser considerado como crime fiscal por parte da Administragao Tributaria se 

obtiver o intuito de nao pagar tribute, contribuigao ou de reduzir o seu montante, 

sendo considerada violagao de lei, pelo fato de ser posterior a ocorrencia do fato 

gerador do tribute. Na evasao fiscal sempre esta presente a figura de simulagao ou 

dissimulagao, acobertada por roupagem juridica como o fato gerador que ja ocorreu. 

Conforme descrito no C6digo Civil,art. 167, § 1°, havera simulagao quando: 

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas as 

quais realmente se conferem, ou transmitem; 

II- contiverem declaragao, confissao, condigao ou clausula nao verdadeira; 

Ill- os instrumentos particulares forem antedatados, ou p6s-datados. 

Com base no paragrafo unico do art. 116 do CTN, acrescido pela Lei 

Complementar n° 104 de 2001, dis poe: 

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

Porem, o que cita este paragrafo nao e totalmente aplicavel, pais depende 

dos procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinaria, nao sendo aplicavel nos 

casas de elisao fiscal, pais se aplica somente em casas dos atos praticados com 

dissimulagao. 

Como exemplos de evasao fiscal podem ser citados: a omissao de registros 

em livros fiscais pr6prios, utilizagao de documentos inidoneos na escrituragao 

contabil e a falta de recolhimento de tributes. 

De acordo como autor SHINGAKI (2002, p. 25) 

"Evasao fiscal e toda e qualquer agao ou omissao ilicita tendente a eliminar o 
cumprimento de obrigagao tributaria." 

Ainda de acordo com o autor: 

"Quando os atos contraries a lei, como omissao ou simulagao, sao praticados pelo 
contribuinte com a finalidade de diminuir, deixar de pagar ou retardar o pagamento 
de tribute, tem-se a evasao fiscal." SHINGAKI (2002, p. 25) 

E importante salientar que a evasao fiscal podera causar prejufzos aos 

neg6cios, ao governo e a sociedade como urn todo. 

2.2.2 Elisao Fiscal 

"A elisao fiscal ocorre quando os procedimentos, legalmente aceitos, sao 
efetuados antes da ocorrencia do fato gerador, representando a execugao de 
procedimentos, antes do fato gerador, legitimos, eticos, para reduzir, eliminar ou 
postergar a TIPI classificagao da obrigagao tributaria, caracterizando assim, a 
legitimidade do planejamento tributario.(MARTINEZ, 2002, p. 2)" 

A elisao fiscal e a pratica de ato com observancia de leis, para evitar a 

ocorrencia do fato gerador de tributes, podendo ser definido como o planejamento 

tributario, pais se baseia em brechas existentes na legislagao ou ausencia de 

normas que vedem a adogao de urn determinado procedimento lfcito. 

0 autor HUCK (1998, p.11) define elisao fiscal como: 



14 

"Se a evasao fiscal e sempre fraudulenta, a elisao e uma categoria 16gica de 
reflexao, uma maneira de designar esquematicamente as tecnicas com aparencia 
legal destinadas a contornar ou evitar a aplicac;ao das leis tributarias." 

A elisao fiscal, ainda pode ser definida como, a pratica de evitar, reduzir ou 

retardar o montante do pagamento do tributo por atos ou omissoes licitas do sujeito 

passivo anteriores a ocorrencia do fato gerador. 

2.2.3 Elusao Tributaria 

A elusao fiscal encontra-se em meio a elisao e a evasao fiscal. A elusao 

fiscal difere-se de evasao fiscal, pais a elusao seria anterior ao fato gerador, onde o 

contribuinte buscaria formas menos onerosas tributariamente, diferindo-se tambem 

de elisao, pais os meios de uma forma economica tributaria sao licitos, por isso para 

alguns autores a elusao e definida como elisao ineficaz. Com base na elusao 

tributaria o contribuinte podera provar a presenc;a de uma causa legitima no ato 

negocial, para que se lhe aplique a sanc;ao correspondente, que podera sera propria 

do ato perante a Administrac;ao. 

PERIN (2004) configura a Elusao Fiscal como uma das formas de 

comportamento que podem ser adotados pelo contribuinte, caracterizando a elusao, 

quando o contribuinte utiliza-se de meios atfpicos, a fim de evitar a subsunc;ao do 

neg6cio praticado ao fato tipico imponivel, ou seja, busca evitar a incidencia do fato 

gerador. 

Quando ocorrer o caso de elusao, o contribuinte tera que assumir o risco, 

pais tera que buscar alternativas para obter uma menor tributac;ao, seja pela nao 

incidencia do fato gerador, ou por uma forma menos onerosa. 
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2.3 REESTRUTURACAO SOCIETARIA 

Quando se trata de reestruturagao societaria e muito importante para a 

tomada de decisao da organizagao o entendimento dos processos disponiveis 

que pode ser entendido tambem como "Pianejamento Tributario Especial", pois este 

planejamento pode surgir em func;ao de uma abertura de filial, alienagao ou 

aquisigao da empresa, ou ate mesmo o langamento de novos produtos, sendo 

necessaria a aplicac;ao de processos societarios de reestruturac;ao atraves das 

operagoes de fusao, cisao ou incorporagao, os quais sao institutos do Direito 

Tributario, ou seja, e parte do Direito Comercial, as normas relativas as estas 

operagoes estao expressas nos artigos 223, 224 e 225 da LSA: 

Art. 223 - A incorporac;:ao, fusao ou cisao podem ser operadas entre sociedades 
de tipos iguais ou diferentes e deverao ser deliberadas na forma prevista para a 
alterac;:ao dos respectivos estatutos ou contratos sociais. 

Pan3grafo 1 o - Nas operac;:oes em que houver criac;:ao de sociedade serao 
observadas as normas reguladoras da constituic;:ao das sociedades do seu tipo. 

Paragrafo 2° - Os s6cios ou acionistas das sociedades incorporadas, fundidas 
ou cindidas receberao, diretamente da companhia emissora, as ac;:oes que lhes 
couberem. 
NOTA: Ficam acrescentados os paragrafos 3° e 4° ao art. 223, pelo art. 1° da Lei 
n° 9457, de 05.05.97 (DOU de 06.05.97), vigencia a partir de trinta dias ap6s a sua 
publicac;:ao. 

"Paragrafo 3° - Se a incorporac;:ao, fusao ou cisao envolverem companhia 
aberta, as sociedades que a sucederem serao tambem abertas, devendo obter o 
respective registro e, se for o caso, promover a admissao de negociac;:ao das 
novas ac;:oes no mercado secundario, no prazo maximo de cento e vinte dias, 
contados da data da assembh§ia-geral que aprovou a operac;:ao, observando as 
normas pertinentes baixadas pela Comissao de Valores Mobiliarios. 

Paragrafo 4° - 0 descumprimento do previsto no paragrafo anterior dara ao 
acionista direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das 
suas ac;:oes (art. 45), nos trinta dias seguintes ao termino do prazo nele referido, 
observado o disposto nos paragrafos 1° e 4 ° do art. 137." 

Art. 224 - As condic;:oes da incorporac;:ao, fusao ou cisao com incorporac;:ao em 
sociedade existente constarao de protocolo firmado pelos 6rgaos de 
administrac;:ao ou s6cios das sociedades interessadas, que incluira: 

I - o numero, especie e classe das ac;:oes que serao atribufdas em substituic;:ao 
dos direitos de s6cios que se extinguirao e os criterios utilizados para determinar 
as relac;:oes de substituic;:ao; 

II - os elementos ativos e passivos que formarao cada parcela do patrim6nio, 
no caso de cisao; 

Ill - os criterios de avaliac;:ao do patrim6nio liquido, a data a que sera referida a 
avaliac;:ao, e o tratamento das variac;:oes patrimoniais posteriores; 

IV - a soluc;:ao a ser adotada quanto as ac;:oes ou quotas do capital de uma das 
sociedades possufdas por outra; 

V - o valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou 
reduc;:ao do capital das sociedades que forem parte na operac;:ao; 
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VI - o projeto ou projetos de estatuto, ou de altera<;oes estatutarias, que 
deverao ser aprovados para efetivar a opera<;ao; 

VII - todas as demais condi<;oes a que estiver sujeita a opera<;ao. 
Paragrafo unico - Os valores sujeitos a determina<;ao serao indicados por 

estimativa. 

Art. 225 - As opera<;oes de incorpora<;ao, fusao e cisao serao submetidas a 
delibera<;ao da assembiE~ia-geral das companhias interessadas mediante 
justifica<;ao, na qual serao expostos: 

I - os motivos ou fins da opera<;ao, e o interesse da companhia na sua 
realiza<;ao; 

II - as a<;oes que os acionistas preferenciais receberao e as razoes para a 
modifica<;ao dos seus direitos, se prevista; 

Ill -a composi<;ao, ap6s a opera<;ao, segundo especies e classes das a<;oes, 
do capital das companhias que deverao emitir a<;oes em substitui<;ao as que se 
deverao extinguir; 

IV - o valor de reembolso das a<;oes a que terao direito os acionistas 
dissidentes. 

E importante salientar que a reestruturagao societaria cabe a qualquer tipo 

societario, porem as sociedades por agoes sao as que mais atentem aos objetivos 

de uma reestruturagao. 

Toda reestruturagao societaria deve ser planejada com antecedencia, 

devendo ser efetuados estudos na area fiscal e legal, com base em analises 

minuciosas as demonstragoes financeiras como forma de mensuragao de riscos. 

A reestruturagao societaria devera seguir alguns procedimentos atraves da 

realizagao de uma auditoria de toda a documentagao das empresas envolvidas com 

analise de seu patrimonio. Documentagao a ser analisada na auditoria: 

• Livros e documentos societarios citados no art. 1 00 da LSA, c6pia das 

atas de assembleias ou alterayaes contratuais, c6pia de procuragoes 

vigentes, composigao do quadro societario e acordo dos quotistas ou 

acionistas; 

• C6pia das escrituras imobiliarias, registros de im6veis e certidoes 

negativas de alienagoes e dividas, bern como, c6pia das plantas 

imobiliarias regularizadas na prefeitura e laudo do corpo de bombeiro; 

• Comprovagao contabil da aquisigao dos bens m6veis e valores 

mobiliarios; 

• Registro e marcas e patentes no INPI, relagao das patentes adquiridas, 

avaliagao das marcas e de suas regularizagoes; 
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• C6pia de todos os DARF's de tributos recolhidos, OIRF, RAIS dos 

ultimos 5 anos, LALUR e Livro IPI se for o caso, bern como guias de 

recolhimento de tributos estaduais ou municipais dos ultimos cinco anos; 

• Emissao de certidoes das certidoes estaduais, federais e municipais; 

• Disponibiliza9ao dos processos trabalhistas, conven96es, c6pia dos 

contratos de trabalho e guias de recolhimento do INSS dos ultimos 10 

a nos; 

• Listagem dos processos cfveis e comerciais. 

Os procedimentos contabeis possuem extrema importancia neste processo, 

onde as empresas deverao levantar balan9o especffico trinta dias antes da 

realiza9ao do evento, devendo ser transcrito em forma fiel a situa9ao financeira e 

economica da empresas, bern como a elabora9ao das demonstra96es financeiras 

(balan9o patrimonial, ORE, DOAR e DMPL). Atraves de uma analise das 

demonstra96es sera possfvel analisar os riscos e as vantagens que envolverao o 

neg6cio a ser realizado. 

2.3.1 Base Conceitual Fusao 

"E a operacao pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade 
nova, que lhes sucedera em todos os direitos e obrigacoes." (Artigo 228 da Lei 
6.404\76- Lei das Sociedades par Acoes) 

Fusao pode ser definida como a uniao de uma ou mais companhias que se 

extinguem formando uma nova e unica grande empresa, que lhe sucedera em 

direitos e obriga96es ativa ou passiva, da sociedade fusionada, adquirindo a nova 

personalidade jurfdica iniciando suas atividades economicas a partir da data da 

fusao. 

0 patrimonio desta nova sociedade sera composto pelo patrimonio da 

empresa fusionada, onde seu capital devera ser integralizado com bens, direitos e 

obriga9oes transferidos da sociedade fusionada. Normalmente quando ocorre o 

processo de fusao na empresa, o controle administrative ficara ao encargo da 
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empresa que se apresentar maior ou mais pr6spera, visando a reduc;ao de custos, 

pois e sempre pensando neles que a empresa atua, objetivando superar o 

concorrente e obter uma maior fatia do mercado com a confianc;a e credibilidade 

dos clientes, sendo urn dos elementos mais significativos o custo tributario. A 

obtenc;ao de lucros, com capacidade de se sustentar, pagando devidamente seus 

impostos e obrigac;oes trabalhistas, faz com que as organizac;oes tomem a decisao 

de alguns grupos unirem forc;as para conseguirem manter suas obrigac;oes em dia. 

E importante deixar claro que cada pessoa jurfdica devera resolver a fusao 

em reuniao com os s6cios ou assembleia geral dos acionistas, visando a aprovac;ao 

do projeto do estatuto, plano de distribuic;ao de ac;oes, devendo os s6cios estarem 

cientes dos laudos, com o intuito de resolver sobre a constituic;ao definitiva da nova 

sociedade. Peritos deverao ser nomeados para que avaliem o patrimonio das 

sociedades que serao objeto de fusao. 

A fusao e urn institute de natureza societaria urn tanto complexa, que se 

apresenta em tres elementos fundamentais, porem basicos: transmissao patrimonial 

integral e englobada com sucessao universal, extinc;ao de pelo menos uma das 

empresas fusionadas e ingresso dos s6cios da sociedade ou das sociedades 

extintas na nova sociedade criada. 

Atualmente as empresas buscam a fusao economica atraves da criac;ao de 

novas sociedades, companhias controladoras, ou financiadoras das sociedades que 

possuem o mesmo ramo de comercio, industria, produc;ao distribuic;ao ou colocac;ao 

de produtos. 

A sociedade nao podera fundir-se a partir do requerimento para 

apresentac;ao a falencia e convocac;ao de possfveis credores e de requerimento de 

declarac;ao de falencia ou de participac;ao. Todo o processo de fusao devera 

obedecer as formalidades citadas na Lei 6.404\76, art. 228, § 1° e 2° (Lei das S.A) 

"Art. 228. A fusao e a opera9ao pela qual se unem duas au mais sociedades para 
formar sociedade nova, que lhes sucedera em todos as direitos e obriga96es. 

§ 1° A assembleia-geral de cada companhia, se aprovar o protocolo de fusao, 
devera nomear as peritos que avaliarao as patrimonies lfquidos das demais 
sociedades. 

§ 2° Apresentados as laudos, as administradores convocarao as s6cios au 
acionistas das sociedades para uma assembleia-geral, que deles tamara 
conhecimento e resolvera sabre a constitui9ao definitiva da nova sociedade, 
vedado aos s6cios au acionistas votar o laudo de avalia9ao do patrimonio liquido 
da sociedade de que fazem parte". 
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No aspecto contabil como evento de Fusao podera ser seguido o seguinte 

exemplo: 

Neste exemplo as empresas A, 8 e C perderao sua personalidade juridica, 

surgindo a empresa D que sucedera as empresas A, 8 e C em seus direitos e 

obrigac;oes, transferindo seus ativos e passives para o patrimonio da empresa D. 

Conforme descrito no art. 509 do Decreta 3.000/99 (RIR), no caso de haver 

prejuizo acumulado em uma das empresas o mesmo esta impossibilitado de ser 

aproveitado na outra. 

2.3.2 Base Conceitual Cisao 

"E a operac;ao juridica pela qual a companhia transfere parcelas do seu 
patrimOnio para uma ou mais sociedades, constitu idas para esse fim, ou ja 
existentes, extinguindo a companhia cindida, se houver versao de todo o seu 
patrimOnio, e dividindo-se o seu capital, se parcial a versao." (Artigo 229 da Lei 
6.404/1976- Lei das Sociedades por Ac;oes) 

0 processo de cisao da empresa nao implica somente na extinc;ao da 

sociedade, a legislac;ao preve a possibilidade de realizac;ao de cisao parcial, onde a 

empresa continua com a mesma atividade e denominac;ao social, porem com o 

patrimonio reduzido pelo fato de valores terem sido transferidos para outra ou outras 

empresas envolvidas no processo da cisao. No processo de cisao total a empresa 

sera extinta, sendo que a sociedade a qual o patrimonio for transferido sucedera a 

sociedade cindida nos direitos e obrigac;oes, vale salientar que no caso de cisao 

parcial a sucessao dos direitos e obrigac;oes sera sobre a parcela do patrimonio que 

foi transferido a outra sociedade. 

A sociedade que absorver o patrimonio no caso de cisao total devera 
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responsabilizar-se de promover o arquivamento e publicagao dos atos relatives a 
operagao, ja no caso de cisao parcial, a sociedade que absorver a parcela do 

patrimonio cindida, os atos deverao ser providenciados pela companhia cindida e 

pela que absorveu o patrimonio. 

0 evento de cisao podera ocorrer com sociedades de qualquer tipo, devendo 

sempre ser observado os dispositivos legais constantes na Lei das S/A n° 6.404/76. 

No aspecto contabil como evento de Cisao Total podera ser seguido o 

seguinte exemplo: 

No aspecto contabil como evento de Cisao Parcial podera ser seguido o 

seguinte exemplo: 

r:~PRESAA 

0 processo de cisao visa evitar a tributagao dos resultados distribuidos a 
pessoa fisica. Neste processo, inicialmente, a pessoa fisica constitui uma holding, 

transferindo suas agoes ou quotas da participada para a holding, em seguida sera 

promovida a cisao parcial da primeira transferindo os bens, direitos e passives para 

a holding, somente quando da realizagao dos bens e com obtengao dos lucros o 

imposto de renda devera ser pago. 

A cisao tern sido tambem utilizada para a transferencia de bens im6veis sem 

o pagamento do imposto de transmissao, onde a cindida tera somente o im6vel, 

sendo o restante dos bens e direitos dos s6cios distribuidos, depois desta operagao 

a empresa sera vendida para outro s6cio sem alteragao do nome do proprietario do 

im6vel. 

Ainda, de acordo com o Decreto 3.000/99 (RIR), os novos controladores da 
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sucedida poderao, se for o caso, continuar abatendo os prejuizos acumulados se 

nao for alterado seu objeto social. 

2.3.3 Base Conceitual lncorpora~ao 

"E a operac;ao pela qual uma au mais sociedades serao absorvidas par outra, que 
lhes sucede em todos as direitos e obrigac;ao." (Artigo 227 da Lei 6.404\76- Lei 
das Sociedades par Ac;oes) 

No caso do processo que incorporagao as sociedades incorporadas nao mais 

existirao, porem a sociedade incorporadora permanece em termos de personalidade 

juridica devendo ocorrer mudanga no seu contrato social ou estatuto social com o 

aumento do capital social e de seu patrimonio, sendo que este aumento devera ser 

integralizado com bens, direitos e obrigagoes recebidos da companhia incorporada. 

A transformagao de uma sociedade nao implica na sua dissolugao, somente 

se deliberados pelos s6cios. Se houver deliberagao por parte dos s6cios os 

preceitos que forem mais exigentes relatives a transformagao deverao ser aplicados 

conforme os base legal ou de contrato, onde a nova sociedade sucedera 

automaticamente a sociedade anterior. 

No caso de sociedade anonima devera haver reuniao dos s6cios em 

assembleia geral dos acionistas para a aprovagao do evento de incorporagao, 

havendo a aprovagao devera ocorrer o devido arquivamento e publicagao dos atos 

da incorporagao, devendo ser nomeado urn perito pela incorporada. 

0 evento de incorporagao pode ser efetuado entre sociedades do mesmo tipo 

ou ate mesmo de tipos distintos, salvo proibigao de lei ou do contrato. 
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No aspecto contabil como evento de lncorporac;ao podera ser seguido o 

seguinte exemplo: 

Neste exemplo as empresas 8 e C deixarao de existir pelo fato de terem sido 

incorporadas pela empresa A, que sucedera em seus direitos e obrigac;oes. Caso 

nenhuma das sociedades participe do capital da outra e a incorporac;ao seja feita 

pelos valores contabeis existentes em cada uma os ativos e passives das 

sociedades 8 e C que serao extintas, serao transferidos para o patrimonio da 

empresa A que e a incorporadora. 

Atualmente o processo de incorporac;ao vem sendo utilizado nas empresas 

atraves do planejamento tributario, quando na existencia de duas empresas, onde 

uma possui lucros acumulados e a outra, prejuizos acumulados. 

Com base nos artigos 509 a 515 do Decreto 3.000/99 (RIR), nao e permitida a 

compensac;ao de prejuizo da incorporada pela incorporadora, no entanto nao ha 

menc;ao na legislac;ao quanto a impossibilidade da empresa que possui prejuizos 

incorporar a empresa que tem lucros acumulados, sendo assim, os lucros a partir da 

incorporac;ao passarao a abater os prejuizos acumulados. 

2.4 REFORMA TRIBUTARIA 

0 projeto da Reforma Tributaria visa criar condic;oes para consolidar os 

avanc;os e acelerar o crescimento economico e a reduc;ao das desigualdades, tanto 

regionais, quanto sociais. 

A reforma tributaria visa tambem eliminar os obstaculos para uma produc;ao 

mais eficiente com menos custos, reduzindo a carga fiscal permitindo o equilibria de 
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Estados e Municfpios. A reforma tributaria, segundo o Ministerio da Fazenda, possui 

varias razoes que contribuem para o desenvolvimento do Pafs. 

A proposta da emenda constitucional (PEC) encaminhada ao Congresso 

Nacional possui seis objetivos principais: 

• Simplificar o sistema tanto no ambito dos tributes federais quanta do 

ICMS, eliminando tributes e reduzindo a burocratizagao da legislagao 

tributaria; 

• Acabar com a guerra fiscal entre os Estados, com impactos positives 

para o investimento e a eficiencia economica; 

• lmplementar medidas de desoneragao tributaria, principalmente nas 

incidencias mais prejudiciais ao desenvolvimento; 

• Corrigir as distorgoes dos tributes sabre bens e servigos que prejudicam 

o investimento, a competitividade das empresas nacionais e o 

crescimento; 

• Aperfeigoar a polftica de desenvolvimento regional, que ganha destaque 

no contexte da reforma tributaria como condigao para fins da guerra 

fiscal; 

• Melhorar a qualidade das relagoes federativas, ampliando a 

solidariedade fiscal entre a Uniao e os entes federados, eliminando e 

dando infcio a urn processo de aprimoramento do federalismo fiscal no 

Brasil. 

Apesar de varias tentativas para a implementagao de reformas tributarias nao 

terem sido bern sucedidas, ha quem diga que o momenta atual e mais favoravel pelo 

crescimento economico, o qual possui impacto positive sabre a arrecadagao. 

Atraves da proposta da reforma tributaria sera possfvel eliminar obstaculos 

para uma produgao mais eficiente e com menos custos, reduzindo a carga tributaria 

sabre consumidores e produtores, estimulando o desenvolvimento de Estados e 

Municfpios. 

A implantagao da Nota Fiscal Eletronica com a integragao entre os fiscos trara 

beneffcios ao combate a sonegagao fiscal. 
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Com a reforma tributaria o Pals tera posslveis impactos positives, pois atraves 

da reforma sera posslvel a corre9ao de distor9oes no sistema tributario, bern como, 

simplificando as resistemcias polfticas. Com a proposta apresentada as pessoas 

jurldicas, trabalhadores, Estados e Municlpios terao alguns impactos. 

Segundo o Ministerio da Fazenda, os impactos para as empresas serao os 

seguintes: 

• Grande simplificayao das obriga9oes tributarias, com redu9ao 

expressiva de custos de apura9ao e recolhimento de impastos; 

• Aumento da competitividade, atraves da desonera9ao das exporta9oes 

e, principalmente, da redu9ao da tributa9ao sobre a folha de 

pagamentos, contribuindo para o fortalecimento da posi9ao do Brasil no 

ambiente de concorrencia internacional; 

• Melhora das condi9oes de investimento, atraves da desonera9ao 

completa dos bens de capital e da elimina9ao do componente de 

incerteza resultante da guerra fiscal; 

• Redu9ao da informalidade e da concorrencia predat6ria de empresas 

que sonegam tributes; 

• Aumento da eficiencia economica e da produtividade, atraves da 

redu9ao da incidencia cumulativa de tributes, da corre9ao das distor9oes 

resultantes da guerra fiscal e da implementa9ao de uma polftica mais 

racional de desenvolvimento regional. 

2.5 CARGA TRIBUTARIA NO BRASIL 

A carga tributaria no Brasil possui urn lndice muito elevado em compara9ao a 

palses desenvolvidos, o que nao se justifica apenas pela eficiencia dos 6rgaos 

responsaveis pela arrecada9ao. 

A partir da Constitui9ao de 1998, a carga tributaria vern sofrendo urn constante 

processo de crescimento. Com a evolu9ao da carga tributaria no Brasil entre 1986 e 

2006, percebe-se em duas decadas, que a carga tributaria subiu quase 60% no pals. 
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Aumentar impastos foi regra em todas as esferas do estado: o governo federal 

elevou suas taxas em 47% e os estados, em 79%, mas os municipios foram os 

campeoes, com alta de 145%, em relac;ao ao valor do PIB. 

Em varias pesquisas efetuadas foi possivel constatar que o brasileiro paga 

muito imposto, sendo que estes impastos acabam gerando muito custo para as 

pessoas juridicas e pessoas fisicas. 

Segundo o lnstituto Brasileiro de Planejamento, os brasileiros pagam altos 

impastos indiretos, ou seja, as chamadas aliquotas de dentro, que vern embutidos 

no prec;o das mercadorias e servic;os. 

A falta de controle dos gastos publicos e constantes desvios de finalidade 

tambem acabam por prejudicar, pois cresce relativamente o gasto publico e 

conseqOentemente a arrecadac;ao, onde com esta situac;ao o pais nao consegue sair 

da crise 

A despesa publica traz efeitos na economia do pais e tal ocasiao ocorre a partir 

da importancia do volume das despesas em relac;ao a renda nacional. Desta forma, 

a alta carga tributaria acaba sendo necessaria para financiar as elevadas despesas 

do setor publico, com isso, a implantac;ao da reforma tributaria se tornara realmente 

eficiente para realizar grandes mudanc;as que reduzam e eliminem distorc;oes nos 

atuais gastos publicos. 

2.6 A IMPORTANCIA DO CONTADOR NO PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

A contabilidade e conseqOentemente o contador, possuem destaque quando o 

assunto e planejamento tributario, isto e, 0 contador devera procurar formas licitas 

para reduc;ao do pagamento dos tributos, estando ao mesmo tempo atento as 

alterac;oes das legislac;oes vigentes. 0 contador atraves de estudos especificos, 

conforme a necessidade da empresa devera buscar formas de reduc;ao do 

desembolso financeiro com o pagamento de tributos, pois alem de reduzir a carga 

tributaria podera maximizar o lucro da empresa auxiliando o executivo na questao da 

sobrevivencia empresarial. 
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Os colaboradores tambem envolvidos no planejamento tributario deverao estar 

preparados para a realiza<;ao deste processo, atraves de acompanhamento 

constante das atualiza<;6es da legisla<;ao, estudo dos beneflcios fiscais, creditos 

tributaries, parcelamento de dividas entre outros, fundamentais para a economia de 

tributos. 

0 contador atraves do acompanhamento do empresario, no dia-a-dia da 

empresa, devera prever de forma racional solu<;6es para a redu<;ao da carga 

tributaria. 

Devido ao mundo atual globalizado, os mercados estao cada vez mais 

competitivos e com onus tributaries cada vez maiores, o que faz com que a fun<;ao 

do contador nao seja apenas a de registrar opera<;6es da empresa, mais sim estar 

atento a analises de legisla<;6es e de mercado para que possa criar boas tecnicas de 

gerenciamento, entre eles o gerenciamento tributario. 

0 contador deve estar preparado para entender o que os dispositivos legais 

lhe transfere e saber aplicar corretamente as altera<;6es necessarias e possiveis no 

cotidiano da empresa, pois qualquer ato de impericia podera trazer pesados 

prejuizos, com possiveis pagamentos de multas e juros. 

0 contador devera buscar auxilio atraves de leituras da legisla<;ao tributaria, 

prevendo problemas e situa<;6es favoraveis que poderao ser aplicados como forma 

de redu<;ao de custo fiscal. 

2.7 MODALIDADES DE TRIBUTACAO DAS PESSOAS JURiDICAS 

De acordo com o CTN em seu artigo 44, a base de calculo do imposto e o 

montante real, presumido ou arbitrado das rendas e proventos tributaveis. 

As pessoas juridicas poderao ser tributadas pelo Simples, Lucro Presumido, 

Lucro Real ou Arbitrado por op<;ao ou por determina<;ao legal. 

Este estudo se aprofundara em apenas duas formas de tributa<;ao: Lucro Real 

e Lucro Presumido. 
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As pessoas juridicas tributadas ao lucro real poderao determinar o lucro com 

base no balan9o anual ou atraves de balan9os triniestrais. 

De acordo como artigo 277 do Decreto 3.000/99: 

"lucro real e o lucro lfquido do perfodo de apurac;ao ajustado pelas adic;oes, 
exclusoes ou compensac;oes prescritas ou autorizadas por este decreto. " 

De acordo com o art. 247 do RIR/1999, lucro real e o lucro liquido do periodo 

de apura9ao ajustado pelas adi96es, exclusoes ou compensa96es prescritas ou 

autorizadas pela legisla9ao fiscal. A determina9ao do lucro real sera precedida da 

apura9ao do lucro liquido de cada periodo de apura9ao com observancia das leis 

comerciais. 

Estao obrigadas ao lucro real as pessoas juridicas: 

I - cuja receita bruta total seja superior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito 

milh6es de reais), ou R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes de reais) multiplicados pelo 
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numero de meses de atividade do ano-calendario anterior, quando inferior a doze 

meses de acordo com a Lei 10.637/2002. 

II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 

bancos de desenvolvimento, caixas economicas, sociedades de credito imobiliario, 

sociedades corretoras de titulos, valores mobiliarios e cambio, distribuidora de titulos 

e valores mobiliarios, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de credito, 

empresas de seguros privativos e de capitalizagao e entidades de previdencia 

privada aberta; 

Ill - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 

exterior; 

IV - que autorizadas pela legislagao tributaria, usufruam beneffcios fiscais 

relativos a isengao ou redugao de impostos; 

V - que no decorrer do ano-calendario, tenham efetuado pagamento mensal 

pelo regime de estimativa, na forma do art. 2 da Lei 9.430/96; 

VI - que explorem as atividades de prestagao cumulativa e continua de 

servigos de assessoria creditfcia, mercadol6gica, gestao de credito, selegao e riscos, 

administragao de contas a pagar e receber, compras de direitos credit6rios 

resultantes de vendas mercantis a Iongo prazo ou de prestagao de servigos 

(factoring). 

Tambem estao obrigadas ao lucro real as empresas imobiliarias enquanto nao 

conclufdas as operagoes imobiliarias para as quais haja registro de custo orgado, ou 

seja, custos futuros de conclusao de obras, onde as pessoas jurfdicas mesmo nao 

obrigadas poderao apurar com base no lucro real, pois caso a empresa mesmo com 

pequeno lucro ou prejufzo, podera apurar o Lucro Real visando a economia 

tributaria. 
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2.7.1.1 Base de Calculo Lucro Real 

0 impasto de Renda calculado pelo Lucro Real sera determinado a partir do 

lucro liquido do periodo de apurac;ao antes da provisao para o impasto de renda e 

demonstrado no LALUR. 

Os ajustes do Lucro Uquido Contabil para apurac;ao do lucro real 

deverao ser consideradas: 

Adic;oes: De acordo com o art. 240 do Decreta 3.000/99 sao as despesas 

registradas na contabilidade que nao sao dedutiveis para fins fiscais, ou seja, as 

despesas necessarias pagas ou incorridas necessarias atividade fim da empresa. 

Para determinac;ao do lucro real, serao adicionados ao lucro liquido do 

periodo: 

• Custos, despesas, encargos, perdas, provisoes, participac;oes e 

quaisquer outros valores deduzidos na apurac;ao do lucro liquido, que, 

de acordo com o Regulamento do Impasto de Renda, nao sejam 

dedutiveis na determinac;ao do lucro real; 

• Resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores nao 

incluidos na apurac;ao do lucro liquido que, de acordo com o 

Regulamento do Impasto de Renda, devam ser computados na 

determinac;ao do lucro real. 

Exclusoes: De acordo com o art. 250 do Decreta 3.000/99 sao as receitas 

contabeis que nao sofrem tributac;ao. 

Para determinac;ao do lucro real, serao excluidos ou compensados ao lucro 

liquido do periodo: 

• Valores cuja deduc;ao seja autorizada pelo Regulamento do Impasto de 

Renda e que nao tenham sido computados na apurac;ao do lucro liquido 

contabil do periodo-base; 

• Resultados, rendimentos, receitas ou quaisquer outros valores incluidos 

na apurac;ao que, de acordo com o Regulamento do Impasto de Renda, 

nao sejam computados no lucro real; 
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• Prejuizos fiscais apurados em periodos-base anteriores, nas condic;oes 

definidas na legislac;ao. 

0 IRPJ sera calculado sabre o total do Iuera real pela aliquota de 15% como 

adicional de 10% sabre o Iuera real que exceder no exercicio R$ 240.000,00, ou 

seja, R$ 20.000,00 par mes, ou R$ 60.000,00 par trimestre. 

Para a CSLL sera calculado sabre o total do Iuera real a aliquota de 9%. 

2.7.1.2 Forma de Apura~ao Lucro Real 

0 impasto calculado com base no Iuera real podera ser apurado 

trimestralmente atraves de balanc;os encerrados em 31 de margo, 30 de junho, 30 de 

setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendario. 0 Iuera real ainda podera ser 

apurado anualmente com balanc;o encerrado no dia 31 de dezembro de cada ano

calendario, devendo recolher o impasto mensalmente atraves da estimativa. No caso 

do recolhimento par estimativa, ao final do ano-calendario e necessaria apurar o 

Iuera real e recolher a diferenc;a paga a maior ou a menor. Ainda de acordo com a 

Lei 10.637/02, art. 49, quando o impasto for pago a maior, o mesmo, podera ser 

compensado com o proprio tribute ou ate mesmo outros tributes federais atraves da 

utilizac;ao da PERDCOMP. 

Ainda, na opc;ao da estimativa, o pagamento do IRPJ pode ser suspenso ou 

reduzido desde que a empresa comprove, atraves de balancetes mensais, que o 

saldo do IRPJ e menor do que o calculado par estimativa sabre a receita. 

A forma de tributac;ao e definida atraves do primeiro pagamento, sendo 

definitive, pais a legislac;ao vigente nao permite mudanc;a do Iuera presumido para o 

Iuera real e vice-versa. 

Quando ocorrer cisao, fusao ou incorporac;ao a apurac;ao da base de calculo 

devera ser apurada na data do evento. 
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2. 7 .1.3 Livros Contabeis, Fiscais e Comerciais Obrigat6rios para o Lucro Real 

De acordo com os arts. 258 a 260 do Decreta 3.000/99, a pessoa jurfdica 

obrigada ao lucre real devera escriturar os seguintes livros: 

• Livro-diario; 

• Livro-razao; 

• Livre de registro de inventario; 

• Livre para registro de compras; 

• Livre de apurac;ao do lucre Real- LALUR; 

• Livre permanents de estoques, para pessoas jurfdicas que exercem 

atividades de compra, venda, incorporac;ao e construc;ao de im6veis, 

loteamento ou desmembramento de terrenos para venda; 

• Livre de movimentac;ao de combustfveis, a ser escriturado diariamente 

pelo posto revendedor. 

0 livre LALUR devera center as demonstrac;oes da base de calculo, 

denominada parte A e o contrele das adic;oes e exclusoes, denominada "Parte 8", 

devendo escriturar: 

• Os ajustes do lucre lfquido do perfodo base; 

• Transcrever a demonstrac;ao do lucre real; 

• Manter os registros de contrele de prejufzos fiscais a compensar em 

perfodos-base subseqOentes, do lucre inflacionario a realizar, da 

depreciac;ao acelerada incentivada, da exaustao mineral com base na 

receita bruta, bern como dos demais valores que devam influenciar a 

determinac;ao do lucre real de perfodos posteriores e que nao constem 

na escriturac;ao comercial; 

• Manter os registros de controle dos valores excedentes a serem 

utilizados no calculo das deduc;oes dos perfodos-base subsequentes, 

dos dispendios com programa de alimentac;ao do trabalhador, vale

transports e outros previstos no Decreta 3.000/99. 
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0 livro LALUR poden3 ser escriturado mediante a utilizagao de sistema 

eletronico de processamento de dados, de acordo com o art. 263 do Decreta 

3.000/99. 

2.7.1.4 Calculo do PIS e COFINS a Pessoas Juridicas Obrigadas ao Lucro Real 

As empresas optantes pelo lucro real estarao enquadradas ao regime nao 

cumulativo. 

0 PIS nao- cumulativo passou a ser considerado a partir da lei 10.637/2002, 

tendo a alfquota de 1 ,65%, possibilitando o aproveitamento de creditos relativos 

aquisigao de materiais, servigos e custos operacionais. 

Com a Lei 10.833/2003, a partir de 01/02/2004 as pessoas, tendo a alfquota 

de 7,6%, com aproveitamento de creditos relativos aquisigao de materiais, servigos e 

custos operacionais. 

Os creditos admissfveis tanto para o PIS quanto ao COFINS estao descritos 

no art. 3° da Lei 10.833/2003: 

Art. 3°. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurfdica podera descontar 
creditos calculados em relagao a: 

I - bens adquiridos para revenda, exceto em relagao as mercadorias e aos 
produtos referidos: (Redagao dada pela Lei n° 10.865, de 2004) 

a) nos incisos Ill e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e (lnclufdo pela Lei n° 
10.865, de 2004 Medida Provis6ria n° 413, de 2008) 

b) no§ 1o do art. 2o desta Lei; (lnclufdo pela Lei n° 10.865, de 2004) 
II - bens e servigos, utilizados como insumo na prestagao de servigos e na 

produgao OU fabricagao de bens OU produtos destinados a Venda, inclusive 
combustfveis e lubrificantes, exceto em relagao ao pagamento de que trata o art. 
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, 
ao concessionario, pela intermediagao ou entrega dos vefculos classificados nas 
posigoes 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redagao dada pela Lei n° 10.865, de 2004) 

Ill - energia eletrica e energia termica, inclusive sob a forma de vapor, 
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurfdica; (Redagao dada pela Lei n° 
11.488, de 2007) 

IV - alugueis de predios, maquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurfdica, 
utilizados nas atividades da empresa; 

V - valor das contraprestagoes de operagoes de arrendamento mercantil de 
pessoa jurfdica, exceto de optante pelo Sistema lntegrado de Pagamento de 
Impastos e Contribuigoes das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redagao dada pela Lei no 10.865, de 2004) 

VI - maquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo 
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locagao a terceiros, ou para utilizagao 
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na produc;ao de bens destinados a venda ou na prestac;ao de servic;os; (Redac;ao 
dada pela Lei n° 11.196, de 2005) 

VII - edificac;oes e benfeitorias em im6veis pr6prios ou de terceiros, utilizados 
nas atividades da empresa; 

VIII - bens recebidos em devoluc;ao cuja receita de venda tenha integrado 
faturamento do mes ou de mes anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei; 

IX - armazenagem de mercadoria e frete na operac;ao de venda, nos casas 
dos incisos I e II, quando o onus for suportado pelo vendedor. 

Nao integram a base de calculo nao-cumulativa de PIS e COFINS as receitas: 

I - receitas isentas ou nao alcan9adas pela incid€mcia da contribui9ao ou 

sujeitas a aliquota zero; 

II- nao-operacionais, decorrente da venda de ativo imobilizado; 

Ill - auferidas pela pessoa jurfdica revendedora, na revenda de mercadorias 

em rela9ao as quais a contribui9ao seja exigida da empresa vendedora, na condi9ao 

de substituta tributaria; 

IV- ate 31.07.2004, de acordo como art. 21 da Lei 10.865/2004, de vendas 

de produtos de que tratam as Leis n° 9.900/2000, n° 10.147/2000 e 10.560/2002, ou 

quaisquer outras submetidas a incidencia monofasica dea contribui9ao; 

V - referentes a vendas canceladas e aos descontos incondicionais 

concedidos, reversao das provisoes e recupera96es de creditos baixados como 

perdas que nao representem o ingresso de novas receitas, o resultado positivo da 

avalia9ao de investimentos pelo valor do patrimonio liquido e os lucros e dividendos 

derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisi9ao, que tenham sido 

computados como receita. 

0 PIS e a COFINS nao incidira sobre as receitas: 

I - exporta9ao de mercadorias para o exterior; 

II - presta9ao de servi9os para pessoas ffsicas ou jurfdicas domiciliadas no 

exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; 

Ill - vendas a empresa comercial exportadora com o tim especffico de 

exporta9ao; 

Vendas de materiais e equipamentos, bern assim da presta9ao de servi9os 

decorrentes destas opera96es, efetuadas diretamente a ltaipu Binacional. 
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0 pagamento do PIS e COFINS nao-cumulativo devera ser recolhido ate o 

vigesimo dia util domes subseqOente do fato gerador com OS c6digos de 6912 para 

o PIS e 5856 para a COFINS. 

2.7.2 Lucro Presumido 

De acordo com o art. 516 do Decreto 3.000/99, o lucro presumido e uma 

forma simplificada de renda das pessoas jurfdicas quando nao estao sujeitas ao 

lucro real. 

0 lucro presumido para algumas empresas visa facilitar a apuragao da base 

de calculo, pois as pessoas juridicas poderao utilizar esta forma de tributagao para 
" ~ 

obter a dispensa, no que se refere ao IRPJ e CSLL da obrigatoriedade da 

escrituragao contabil e tambem do levantamento das demonstragoes contabeis. 

As pessoas jurfdicas que podem optar pelo lucro presumido sao aquelas as 

quais possuem a receita bruta no ano-calendario anterior ate R$ 48.000,00, ou 

proporcional ao numero de meses quando inferior a 12 meses. 

A receita, atraves de seus manuais tern esclarecido quais itens integram a 

receita bruta total: 

• receita bruta auferida na atividade objeto da pessoa juridica, ou seja, 

venda de mercadorias ou prestagao de servigos; 

• receitas de quaisquer fontes nao relacionadas diretamente com o 

objetivo social da empresa; 

• os ganhos de capital; 

• ganhos dos rendimentos liquidos das operagoes de renda variavel; 

• rendimentos de participagoes societarias; 

• rendimentos auferidos em aplicag6es financeiras de renda fixa. 

Nao poderao optar pela tributagao do lucro presumido as empresas que: 
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• efetuarem pagamento mensal pela estimativa, no decorrer do ano

calendario, inclusive balanc;o ou balancete de reduc;ao ou suspensao de 

impasto; 

• atividades de instituic;oes financeiras ou equiparadas; 

• que possuirem rendimentos ou ganhos de capital do exterior. 

As pessoas juridicas que optarem pelo Iuera presumido, de acordo com a IN 

104/98 poderao, para efeito de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, adotar para o criteria de 

reconhecer suas receitas de bens ou servic;os ou prestac;ao de servic;os, com 

pagamentos a prazo ou em parcelas, o regime de caixa, desde que mantenha a 

escriturac;ao do livro Caixa ou escriturac;ao contabil. Para as pessoas juridicas que 

optarem par manterem somente o livro caixa, devera emitir nota fiscal quando da 

entrega do bern ou direito na conclusao do servic;o e tambem devera indicar no livro 

Caixa, individualmente, a nota fiscal de corresponder cada servic;o. 

Para as pessoas juridicas que optarem par manter a escriturac;ao contabil, 

devera controlar o recebimento das receitas em contas especificas, com indicac;ao 

da nota fiscal do respective servic;o. 

2. 7 .2.1 Base de Calculo Lucro Presumido 

A base de calculo correspondente ao Iuera presumido, em cada trimestre, 

devera ser determinada atraves dos percentuais dispostos no art. 223 do Decreta 

3.000/99, de acordo com as atividades da pessoa juridica sabre a receita bruta 

auferida no trimestre, sendo este resultado acrescido de outras receitas, rendimento 

e ganhos de capital, bern como os rendimentos liquidos auferidos em aplicac;oes 

financeiras de renda fixa. 

Na receita bruta nao se incluem as vendas canceladas, os d~scontos 

incondicionais concedidos e os impastos nao cumulativos, como o IPI e o ICMS em 

substituic;ao tributaria. 

0 impasto de renda retido na fonte ou pago separadamente tambem podera 

ser considerado como antecipac;ao do impasto devido no trimestre. 
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Os percentuais para determinac;ao da base de calculo do lucro presumido sao 

os seguintes: 

TABELA 01 - PERCENTUAIS DE ESTIMATIVA DA RECEITA PARA DETERMINA<;AO DO LUCRO PRESUMIDO 
ATIVIDADES PERCENTUAIS (%)A PARTIR DE 1996 

Revenda a Varejo de Combustfveis e Gas Natural 1 ,6 
Fabrica9ao Propria 
Revenda de Mercadorias 
lndustrializa9ao por Encomenda 
Transporte de Cargas 
Servi9os Hospitalares 
Atividade Rural 

Servi90 de Transporte 
Exclusivamente prestadoras de servi9os com receita 
bruta anual nao superior a R$ 120.000,00, exceto no 
transporte de cargas, servi9os hospitalares e 
sociedades civis de presta9ao de servi9os legalmente 
regulamentadas. 

Administra9ao de Cons6rcios 
Hotelaria e Estacionamento 
Servi90s Profissionais Habilitados 
Representante Comercial 
Administra9ao e Loca9ao de lm6veis 
Corretagem em Geral 
Servic;os de Construc;ao Civil 
Factoring 

2.7.2.2 Forma de Apura~ao Lucro Presumido 

8 

16 
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As pessoas juridicas de acordo a partir de 1997 deverao recolher o IRPJ e a 

CSLL por periodos de apurac;ao trimestrais, encerrados em 31 de marc;o, 30 de 

junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendario. 

Quando ocorrer evento de fusao, cisao e incorporac;ao o impasto devera ser 

apurado na data do evento, no caso de extinc;ao, a apurac;ao da base de calculo e 

do IRPJ e CSLL devido sera efetuada na data desse evento. 

A opc;ao pela tributac;ao do Iuera presumido sera manifestada com o 

pagamento da primeira ou (mica quota do impasto devido no primeiro periodo de 

apurac;ao do ano-calendario. 

Conforme Manual da DIPJ 2007: 

"As pessoas juridicas que tenham iniciado suas atividades ou que resultarem de 
incorporagao, fusao ou cisao, ocorrida a partir do segunc;:lo trimestre do ano
calendario, poderao manifestar a sua opgao por meio do pagamento da primeira 
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ou 'mica quota relativa ao trimestre <;le apuragao correspondente ao inicio de 
atividade" (Questao 3 do Capitulo XIV- Manual da DIPJ 2007) 

Com base no Decreta 3.000/99 art. 516 a partir do ano-calendario de 1999, a 

opc;:ao pelo Iuera presumido sera definitiva, nao podendo haver alterac;:ao. 

2.7.2.3 Livros Contabeis, Fiscais e Comerciais Obrigat6rios para o Lucro 

Presumido 

Com determinac;:ao da Receita Federal, a pessoa juridica com base na 

tributac;:ao do Iuera presumido, de acordo com o Decreta 3.000/99, devera manter os 

seguintes livros: 

• Manter escriturac;:ao contabil nos termos da legislac;:ao, para efeitos 

fiscais, e necessaria a escriturac;:ao quando a pessoa jurfdica dispuser 

do Livro Caixa devidamente escriturado, onde devera constar toda a 

movimentac;:ao financeira; 

• Livro Registro de lnventario, onde devera constar o registro dos 

estoques existentes no termino do ano-calendario abrangido pela 

tributac;:ao simplificada; 

• Manter boa ordem e guarda, enquanto nao decorrido o prazo 

decadencial e prescritas eventuais ac;:oes, todos os livros de escriturac;:ao 

obrigat6rios determinados pela legislac;:ao especffica, bern como 

documentos que servirem para escriturac;:ao comercial e fiscal; 

• LALUR quando tiver Iueras diferidos de perfodos de apurac;:ao anteriores 

e/ou prejufzos a compensar; 

• No caso de incorporac;:ao submetida ao regime de afetac;:ao, incumbe ao 

incorporador manter escriturac;:ao contabil completa, ainda que optante 

pelo Iuera presumido. 
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2.7.2.4 Calculo do PIS e COFINS a Pessoas Juridicas Obrigadas ao Lucro 

Presumido 

As pessoas jurfdicas tributadas pelo Iuera presumido e nao se aplica a 

pessoas jurfdicas tributadas pelo Iuera real, exceto nos casas previstos em Lei, nao 

podendo utilizar-se de creditos deverao apurar os impastos de PIS e COFINS pelo 

regime cumulative. 

A apurac;ao do PIS e da COFINS sera calculado atraves do faturamento 

mensal, que corresponde a receita bruta, ou seja, a totalidade das receitas 

auferidas, independente do tipo de atividade que exerc;a e da classificac;ao contabil 

par ela adotada. 

Deverao ser consideradas as seguintes exclusoes e isenc;oes: 

• Receitas isentas ou nao alcanc;adas pela incidencia, ou, sujeitas a 

alfquota zero; 

• Vendas canceladas; 

• Descontos incondicionais concedidos; 

• IPI; 

• ICMS, quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos 

bens ou prestador de servic;os na condic;ao de substitute tributario; 

• Reversoes das provisoes; 

• Recuperac;oes de creditos baixados como perdas, que nao represente 

ingresso de novas receitas; 

• Resultados positives da avaliac;ao de investimentos pelo valor do 

patrimonio lfquido; 

• Lueras e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de 

aquisic;ao que tenham sido computados como receita; 

• Receitas nao-operacionais, decorrentes da venda de bens do ativo 

permanente. 

As alfquotas aplicaveis a tributac;ao do PIS e COFINS Cumulative e de 0,65% 

para o PIS e 3% para a COFINS. 
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0 pagamento devera ser efetuado ate o vigesimo dia do mes subsequente ao 

da ocorrencia do fato gerador com os c6digos de 8109 para o PIS e 2172 para a 

COFINS. 
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3 ESTUDO DE CASO- REESTRUTURACAO SOCIETARIA 

3.1.1 Estrutura Funcional 

A empresa aqui intitulada como empresa "Aifa Malharias e Confecgoes Ltda.", 

possui duas atividades, as quais estao voltadas a produgao e confecgao de malhas 

e lingeri, sendo operadas sob (mica pessoa jurfdica, constitufda sob a forma de 

responsabilidade limitada que abrange o territ6rio nacional, tendo como estrutura 

societaria a produgao e comercializagao de seus produtos. 

A empresa "Aifa Malharias e Confecgoes Ltda.", esta enquadrada ao regime de 

tributagao do IRPJ e CSLL pelo lucro real e por conseqOencia PIS e COFINS pelo 

regime nao-cumulativo. 

3.1.2 Desenvolvimento do Caso Pratico 

Visando urn caso pratico contemplando a redugao da carga tributaria 

apresentamos o estudo da empresa "Aifa Malharias e Confecgoes Ltda.," que 

concentra duas atividades distintas em seu ramo de neg6cio: confecgao de malhas e 

de lingeri. 

Para minimizagao dos custos tributaries optaremos por urn desmembramento 

das atividades no qual o ramo de atividade "lingeri" passara a ser de 

responsabilidade de uma empresa denominada "A" e o ramo de atividade de 

"malhas" a uma empresa denominada "8". 

Dito desmembramento se dara atraves da operagao de cisao parcial, baseado 

na legislagao fiscal pertinente conforme preve os artigos 223 a 229 da Lei 

6.404/1976. 
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3.1.2.1 Calculo do lmposto Empresa Alfa Malharias e Confec~oes Ltda. 

Para atender o disposto deste estudo, calculamos o impasto da empresa Alfa 

Malharias e Confec<;oes Ltda. antes do evento de Cisao Parcial, o qual apura seus 

tributos com base no lucro real. 

TABELA 02- CALCULO IRPJ - LUCRO REAL- EMPRESA ALFA MALHARIAS E CONFEC<;:OES L TDA. 
Lucro Antes da Tributagao 15.975.486,48 
Adigoes 41.935,82 
Exclusoes 
Base de Calculo IRPJ 
Claculo IRPJ 15% 
AdicionaiiRPJ 10% 
Incentives Fiscais- PAT 
Total do IRPJ a Pagar 

16.017.422,30 
2.402.613,34 
1.577.742,23 

(96.1 04,53) 
3.884.251 ,04 

TABELA 03- CALCULO CSLL- LUCRO REAL- EMPRESA ALFA MALHARIAS E CONFEC<;:OES LTDA. 
Lucro Antes da Tributagao 15.975.486,48 
Adigoes 41.935,82 
Exclusoes 
Base de Calculo CSLL 
Claculo CSLL 9% 
Total do CSLL a Pagar 

16.017.422,30 
1.441.568,01 
1.441.568,01 

TABELA 04- CALCULO PIS- LUCRO REAL- EMPRESA ALFA MALHARIAS E CONFEC<;:OES LTDA. 
Receita Bruta de Venda 54.632.256,54 
Outras Receitas 3.518.064,55 
Exclusoes (5.983.024,32) 
Base de Calculo PIS 52.167.296,76 
Calculo PIS 1,65% 860.760,40 
Creditos PIS (Lei 10.833/2003) (5.937,37) 
Total do PIS a Pagar 854.823,03 

TABELA 05- CALCULO CREDITO PIS- LUCRO REAL- EMPRESA ALFA MALHARIAS E CONFEC<;:OES LTDA. 
Energia Eh§trica 298.158,13 
Servigo de Terceiros PJ 61.682,34 
Base de Calculo PIS 359.840,48 
Calculo PIS 1,65% 5.937,37 
Creditos PIS Utilizado 5.937,37 

TABELA 06- CALCULO COFINS- LUCRO REAL- EMPRESA ALFA MALHARIAS E CONFEC<;:OES LTDA. 
Receita Bruta de Venda 54.632.256,54 
Outras Receitas 3.518.064,55 
Exclusoes (5.983.024,32) 
Base de Calculo COFINS 52.167.296,76 
Calculo COFINS 7,6% 3.964.714,55 
Creditos COFINS (Lei 10.833/2003) . (27.347,88) 
Total do COFINS a Pagar 3.937.366,68 
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TABEL.A 07- CALCl)LO CREOITO COFINS- LUCRO REAL- EMPRESA ALFA MALHARIAS E CONFECCOES LTDA. 
Energia Eletrica 298.158,13 
Servi90 de Terceiros PJ 61.682,34 
Base de Calculo COFINS 359.840,48 
Calculo COFINS 7,6% 27.347,88 
Creditos COFINS Utilizado 27.347,88 

TABELA 08- RESUMO DOS IMPOSTOS- LUCRO REAL- EMPRESA ALFA MALHARIAS E CONFECCOES L TDA. 
Total do IRPJ a Pagar 3.884.251,04 
Total do CSLL a Pagar 1.441.568,01 
Total do PIS a Pagar 854.823,03 
Total do COFINS a Pagar 3.937.366,68 
Totallmpostos a Pagar 10.118.008,75 

Atraves da tributagao do lucro real, empresa apurou o total de R$ 

10.118.008,75 a ser recolhido. 

3.1.2.2 Calculo do Impasto Empresa A. 

A empresa, ora denominada como "A" na qual atendera o ramo de lingeri com 

tributagao do lucro presumido, opgao esta permitida conforme questao 3 do capitulo 

XIV, do Manual da DIPJ 2007, podera ter a opgao manifestada como pagamento da 

primeira quota ou quota (mica do imposto devido correspondente ao primeiro 

periodo de apuragao, o qual devera ser definitivo para todo ano calendario, 

apresenta os seguintes resultados: 

TABELA 09- CALCULO IRPJ- LUCRO PRESUMIDO- EMPRESA A. 

Receita Bruta de Vendas 
(-) Devolut;:oes de Mercadorias Vendidas 
Receita de Mercadoria (Presunt;:ao 8%) 
Outras Receitas 
Calculo IRPJ 15% 
AdicionaiiRPJ 10% 
Total do IRPJ a Pagar 

TABELA 10- CALCULO CSLL- LUCRO PRESUMIDO- EMPRESA A. 

Receita Bruta de Vendas 
(-) Devolut;:oes de Mercadorias Vendidas 
Receita de Mercado ria (Presunt;:ao 12%) 
Outras Receitas 
CaLculo CSLL 9% 
Total do CSLL a Pagar 

40.974.192,40 
(1.848. 719,83). 
3.130.037,81 
2.638.548,41 

865.287,93 
552.858,62 

1.418.146,55 

40.974.192,40 
(1.848. 719,83) 
4.695.056,71 
2.638.548,41 

660.024,46 
660.024,46 



TABELA 11- CALCULO PIS- LUCRO PRESUMIDO- EMPRESA A. 
Receita Bruta de Vendas 

Outras Receitas 
Exclusoes 
Base de Calculo PIS 
Calculo PIS 0,65% 
Total do PIS a Pagar 

TABELA 12- CALCULO COFINS- LUCRO PRESUMIDO- EMPRESA A. 
Receita Bruta de Vendas 

Outras Receitas 
Exclusoes 
Base de Calculo COFINS 
Calculo COFINS 3% 
Total do COFINS a Pagar 

TABELA 13- RESUMO DOS IMPOSTOS- LUCRO PRESUMIDO- EMPRESA A. 
Total do IRPJ a Pagar 
Total do CSLL a Pagar 
Total do PIS a Pagar 
Total do COFINS a Pagar 
Totallmpostos a Pagar 
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40.974.192,40 
2.638.548,41 

(1.848. 719,83) 
41.764.020,98 

271.466,14 
271.466,14 

40.97 4.192,40 
2.638.548,41 

(1.848.719,83) 
41.764.020,98 

1.252.920,63 
1.252.920,63 

1.418.146,55 
660.024,46 
271.466,14 

1.252.920,63 
3.602.557,78 

Atraves da tributac;ao do Iuera presumido, empresa apurou o total de R$ 

3.602.557,78 a ser recolhido. 

3.1.2.3 Calculo do Impasto Empresa B. 

A empresa, ora denominada como "B" na qual atendera o ramo de malhas 

continuara com a tributac;ao do Iuera real, pelo fato da cisao parcial ter ocorrido no 

ano em curso e tambem pelo fato de ja ter exercido a opc;ao pelo primeiro 

pagamento, a qual apresentara os seguintes resultados: 

TABELA 14- CALCULO IRPJ- LUCRO REAL- EMPRESA B. 
Lucro Antes da Tributac;:ao 

Adic;:oes 
Exclusoes 
Lucro Real antes das Compensac;:oes 
Aliquota de 15% 
Adicional de 1 0% 
Incentives Fiscais- PAT 
Total do IRPJ a Pagar 

3.993.871 ,62 
10.483,96 

4.004.355,57 
600.653,34 
376.435,56 
(24.026, 13) 
953.062,76 



TABELA 15- CALCULO CSLL- LUCRO REAL- EMPRESA B. 

Lucro Antes da Tributac;:ao 
Adic;:oes 
Exclusoes 
Lucro Real antes das Compensac;:oes 
Aliquota de 9% 
Total do IRPJ a Pagar 

TABELA 16- CALCULO PIS- LUCRO REAL- EMPRESA B. 

Receita Bruta de Venda 
Outras Receitas 
Exclusoes 
Base de Calculo PIS 
Calculo PIS 1 ,65% 
Creditos PIS (Lei 10.833/2003) 
Total do PIS a Pagar 

TABELA 17- CALCULO CREDITO PIS- LUCRO REAL- EMPRESA B 
Energia Eletrica 
Servic;:o de Terceiros PJ 
Base de Calculo PIS 
Calculo PIS 1 ,65% 
Creditos PIS Utilizado 

TABELA 18- CALCULO COFINS- LUCRO REAL- EMPRESA B. 

Receita Bruta de Venda 
Outras Receitas 
Exclusoes 
Base de Calculo COFINS 
Calculo COFINS 7,6% 
Creditos COFINS (Lei 10.833/2003) 
Total do COFINS a Pagar 

TABELA 19- CALCULO CREDITO COFINS- LUCRO REAL- EMPRESA B. 
Energia Eletrica 
Servic;:o de Terceiros PJ 
Base de Calculo COFINS 
Calculo COFINS 7,6% 
Creditos COFINS Utilizado 

TABELA 20- RESUMO DOS IMPOSTOS- LUCRO REAL- EMPRESA B. 
Total do IRPJ a Pagar 
Total do CSLL a Pagar 
Total do PIS a Pagar 
Total do COFINS a Pagar 
Totallmpostos a Pagar 
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3.993.871 ,62 
10.483,96 

4.004.355,57 
360.392,00 
360.392,00 

13.658.064,13 
879.516,14 

(1.495. 756,08) 
13.041.824,19 

215.190,10 
(1.484,34) 

213.705,76 

74.539,53 
15.420,59 
89.960,12 

1.484,34 
1.484,34 

13.658.064,13 
879.516,14 

(1.495. 756,08) 
13.041.824,19 

991.178,64 
(6.836,97) 

984.341,67 

74.539,53 
15.420,59 
89.960,12 
6.836,97 
6.836,97 

953.062,76 
360.392,00 
213.705,76 
984.341,67 

2.511.502,19 

Atraves da tributagao do lucro real, empresa apurou o total de R$ 2.511.502,19 

a ser recolhido. 



3.1.2.4 Planejamento Tributario - Analise dos Resultados. 

TABELA 21 - PLANEJAMENTO TRIBUTARIO- COMPARAyAO ENTRE AS EMPRESAS 

Total do I RP J a Pagar 
Total do CSLL a Pagar 
Total do PIS a Pagar 
Total do COFINS a Pagar 
Totallmpostos a Pagar 

EMPRESA MATRIZ EMPRESA A EMPRESA 8 
3.884.251 ,04 
1.441.568,01 

854.823,03 
3.937.366,68 

10.118.008,75 

1.418.146,55 
660.024,46 
271.466,14 

1.252.920,63 
3.602.557,78 

953.062,76 
360.392,00 
213.705,76 
984.341,67 

2.511.502,19 

ECONOMIA GERADA 
1.513.041,73 

421.151,55 
369.651,14 

1.700.104,38 
4.003.948, 79 
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% ECONOMIA GERADA 
-38,95% 
-29,21% 
-43,24% 
-43,18% 
-39,57% 

Em observagao a tabela acima, atraves de analises percentuais, foi possfvel 

demonstrar uma grande economia tributaria atraves da realizagao do evento de 

Cisao Parcial. 

Com a determinagao do planejamento tributario, a empresa Alfa Malharias e 

Confecgoes Ltda. atraves do desmembramento das atividades, em lingeri para a 

empresa A com tributagao no lucro presumido e a atividade de malhas com 

tributagao no lucro real, foi possfvel gerar em media 39,57% de economia tributaria. 
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4 CONCLUSAO 

A necessidade de urn planejamento tributario preventive e not6ria para a 

sobrevivencia das empresas no mercado atual, pois com altos custos e desembolso 

financeiro atraves do pagamento de tributos a empresa ve seu futuro empresarial 

possivelmente comprometido. 

No Brasil, os gastos oriundos de pagamentos de tributos afeta o 

desenvolvimento do pais, pois a carga tributaria atinge a cada ano, impressionantes 

indices no que se refere ao PI B. 

As empresas deverao buscar formas eficazes de gestao tributaria, que evite 

formas ilicitas e desembolsos desnecessarios e que possuam finalidades 

convenientes para a aplicabilidade do planejamento tributario. 

Com a aplicac;ao do correto planejamento tributario, elaborado atraves do 

conhecimento e visao do contador, ou ate mesmo atraves da contratac;ao de 

consultores especialistas, a empresa podera minimizar seus custos fiscais, gerar a 

maximizac;ao dos lucros ou postergar o pagamento do tributo, tudo baseado na 

legalidade fiscal. 

Atraves de estudos aprofundados, de acordo com o tipo da sua atividade a 

empresa podera optar por uma das formas de tributac;ao, ou seja, pelo Lucro Real, 

Lucro Presumido, Simples ou Arbitrado, aplicando a que lhe for favoravel ou que 

melhor se encaixe no planejamento tributario desenvolvido. 

Atraves de estudos na legislac;ao, contabil e literario, esta pesquisa buscou 

formas licitas que visaram a reduc;ao da carga tributaria, atraves de estudos 

aplicados ao que se refere ao planejamento tributario, reestruturac;ao societaria, 

formas de apurac;ao dos tributos e estudos aplicaveis atraves do desenvolvimento de 

urn caso pratico. 

No desenvolvimento do caso pratico, com observancia na tabela 17, foi 

possivel verificar a minimizac;ao da carga tributaria ocorrida atraves da 

reestruturac;ao societaria, com a aplicac;ao do Evento Especial de Cisao Parcial na 

empresa. E importante salientar que a empresa em questao trata-se de uma 

denominac;ao juridica ficticia, utilizada somente como forma de demonstrac;ao de urn 

planejamento tributario. 
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Como a empresa possuia duas atividades distintas e era tributada pelo Iuera 

real, havia urn consideravel desembolso com pagamento dos tributos. Verificou-se 

entao, a oportunidade da aplicagao do processo de cisao parcial, onde foi criada a 

denominagao empresarial B, a qual optou par apurar seus impastos atraves do Iuera 

presumido, sendo que a empresa denominada como empresa A, continuou com a 

tributagao pelo Iuera real, pelo fato de nao poder alterar sua forma de apuragao par 

estar no ana corrente. 

Foi possivel verificar tambem, que esta operagao trouxe a empresa uma 

economia consideravel de aproximadamente 39%, o que ira gerar uma economia 

tributaria significativa com menor desembolso financeiro. 

Par fim e evidente que as empresas em geral em nosso pais vern enfrentando 

uma alta carga tributaria, ocasionada pelo gasto publico exorbitante e tambem pelas 

altas aliquotas cobradas atraves de tributos, impastos e taxas. 

Ainda ha esperanga que atraves da concretizagao da Reforma Tributaria, o 

Brasil possa de forma justa reduzir e organizar a carga tributaria em nosso pais, 

gerando beneficiamentos para toda populagao brasileira. 
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AN EX OS 



ANEXO 01 - BALAN<;O PATRIMONIAL 

ALFA MALHARIAS E CONFEC<;OES L TDA. 

BALANCO PATRIMONIAL 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 
Caixa 
Ban cos 
Aplicac;oes Financeiras 
Titulos a Receber 
Prov.p/Credito de Liquidacao Duvidosa 
Adiantamentos 
Impastos a Recuperar 
Estoque 
Seguros a Apropriar 

A TIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 
Contrato de Mutuos 
Deposito e Cauc;ao 

ATIVO PERMANENTE 
lnvestimentos 
lmobilizado 

(-) Depreciac;oes e Amortizac;ao 
SISTEMA DE COMPENSACAO 

Contas de Compensac;ao 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 
Fornecedores 
Obrigac;oes Fiscais 
Obrigac;oes Sociais 
Outras Obrigac;oes 

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
Adiantamento de Socios 
Impastos Deposito Judicial 

PATRIMONIO LIQUIDO 
Capital Social 
Lueras ou Prejuizos Acumulados 

SISTEMA DE COMPENSACAO 
Contas de Compensac;ao 

2007- R$ 

60.951.272,46 

45.584.415,68 
4.032,00 

4.522.079,72 
26.336.768,98 
11.711.959,66 

-351.357,65 
20.802,50 
61 .244,97 

3.199. 797,42 
79.088,08 

7.821.354,34 
3.880.800,00 
3.940.554,34 
7.663.387,84 

164.038,49 
8.689.976,57 

-1 .190.627,22 
-117.885,40 
-117.885,40 

60.951.272,46 

2.807.949,82 
173.458,66 
973.388,20 
635.185,86 

1.025.917,10 
9.053.887,35 
5.113.333,01 
3.940.554,34 

49.207.320,69 
508.556,16 

48.698.764,53 
-117.885,40 
-117.885,40 
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EMPRESAA 

BALANCO PATRIMONIAL 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 
Caixa 
Ban cos 
Aplicac;oes Financeiras 
Titulos a Receber 
Prov.p/Credito de Liquidacao Duvidosa 
Adiantamentos 
lmpostos a Recuperar 
Estoque 
Seguros a Apropriar 

A TIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 
Contrato de Mutuos 
Deposito e Cauc;ao 

ATIVO PERMANENTE 
I nvestimentos 
lmobilizado 

(-) Depreciac;oes e Amortizac;ao 
SISTEMA DE COMPENSACAO 

Contas de Compensac;ao 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 
Fornecedores 
Obrigac;oes Fiscais 
Obrigac;oes Sociais 
Outras Obrigac;oes 

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
Adiantamento de Socios 
lmpostos Deposito Judicial 

PATRIMONIO LIQUIDO 
Capital Social 
Lucros ou Prejuizos Acumulados 

SISTEMA DE COMPENSACAO 
Contas de Compensac;ao 

2007- R$ 

45.713.454,34 

34.188.311,76 
3.024,00 

3.391 .559,79 
19.752.576,73 

8. 783.969,75 
-263.518,24 

15.601,87 
45.933,73 

2.399.848,06 
59.316,06 

5.866.015,76 
2.910.600,00 
2.955.415,76 
5.747.540,88 

123.028,87 
6.517.482,43 
-892.970,42 

-88.414,05 
-88.414,05 

45.713.454,34 

2.1 05.962,36 
130.093,99 
730.041,15 
476.389,39 
769.437,82 

6.790.415,51 
3.834.999,76 
2.955.415,76 

36.905.490,52 
381.417,12 

36.524.073,40 
-88.414,05 
-88.414,05 
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EMPRESA B 

BALANCO PATRIMONIAL 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 
Caixa 
Ban cos 
Aplica96es Financeiras 
Tftulos a Receber 
Prov.p/Credito de Liquidacao Duvidosa 
Ad iantamentos 
Impastos a Recuperar 
Estoque 
Seguros a Apropriar 

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 
Contrato de Mutuos 
Deposito e Cau9ao 

ATIVO PERMANENTE 
lnvestimentos 
lmobilizado 

(-) Deprecia96es e Amortiza9ao 
SISTEMA DE COMPENSACAO 

Contas de Compensa9ao 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 
Fornecedores 
Obriga96es Fiscais 
Obriga96es Sociais 
Outras Obriga96es 

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
Adiantamento de Socios 
Impastos Deposito Judicial 

PATRIMONIO LIQUIDO 
Capital Social 
Lucros ou Prejufzos Acumulados 

SISTEMA DE COMPENSACAO 
Contas de Compensa9ao 

2007- R$ 

15.237.818,11 

11.396.103,92 
1.008,00 

1.130.519,93 
6.584.192,24 
2.927.989,92 

-87.839,41 
5.200,62 

15.311,24 
799.949,35 

19.772,02 
1.955.338,59 

970.200,00 
985.138,59 

1.915.846,96 
41.009,62 

2.172.494,14 
-297.656,81 

-29.471,35 
-29.471,35 

15.237.818,11 

701.987,45 
43.364,66 

243.347,05 
158.796,46 
256.479,27 

2.263.471 ,84 
1.278.333,25 

985.138,59 
12.301.830,17 

127.139,04 
12.174.691 ,13 

-29.471,35 
-29.471,35 
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ANEXO 02- DEMONSTRA<;AO DE RESUL TADO DO EXERCiCIO 

ALFA MALHARIAS E CONFECc;OES L TDA . 

... DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2007- R$ 

RESUL TACO CREDOR 52.167.296,76 
RECEITA BRUTA DE VENDAS 54.632.256,54 

Vendas de Mercadoria 54.632.256,54 
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA -2.464.959,77 

Vendas Canceladas de Mercadorias 0,00 
Devolucoes de Mercadorias Vendidas -488.764,68 
Impastos lncidentes S/ Vendas -1 .976.195,09 

RESULTADO DEVEDOR -38.813.639,05 
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS -33.224.025,24 

Custos das Mercadorias Vendidas -33.224.025,24 
DESPESAS OPERACIONAIS -3.449.492,93 

Despesas Com Departamento Pessoal -3.200.884,85 
Receitas Financeiras 3.518.064,55 
Despesas Financeiras -503.886,20 
Despesas com Energia Eletrica -298.158,13 
Despesas com Servi90 de Terceiros -61.682,34 
Outras Despesas Administrativas -2 .902.945,95 

OUTROS RESUL TACOS OPERACIONAIS 481.707,88 
Outras Receitas Operacionais 594.254,71 
Outras Despesas Operacionais -70.611,00 
Despesas lndedutrveis -41.935,82 

PROVISOES -2.621.828,76 
Provisoes para IRPJ e CSLL -2.621.828,76 

RESULTADO DO EXERCICIO 13.353.657,71 
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EMPRESAA 

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2007- R$ 

RESULTADO CREDOR 39.125.472,57 
RECEITA BRUT A DE VENDAS 40.974.192,40 

Vendas de Mercadoria 40.974.192,40 
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA -1.848.719,83 

Vendas Canceladas de Mercadorias 0,00 
Devolucoes de Mercadorias Vendidas -366.573,51 
lmpostos lncidentes S/ Vendas -1.482.146,32 

RESUL TADO DEVEDOR -29.110.229,29 
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS -24.918.018,93 

Custos das Mercadorias Vendidas -24.918.018,93 
DESPESAS OPERACIONAIS -2.587.119,70 

Despesas Com Departamento Pessoal -2.400.663,64 
Receitas Financeiras 2.638.548,41 
Despesas Financeiras -377.914,65 
Despesas com Energia Eletrica -223.618,60 
Despesas com Servic;o de Terceiros -46.261,76 
Outras Despesas Administrativas -2.177.209,47 

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 361.280,91 
Outras Receitas Operacionais 445.691,03 
Outras Despesas Operacionais -52.958,25 
Despesas lndedutiveis -31.451,87 

PROVISOES -1.966.371 ,57 
Provisoes para IRPJ e CSLL -1.966.371,57 

RESULTADO DO EXERCICIO 10.015.243,28 
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EMPRESA B 

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2007- R$ 

RESUL TADO CREDOR 13.041.824,19 
RECEITA BRUTA DE VENDAS 13.658.064,13 

Vendas de Mercadoria 13.658.064,13 
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA -616.239,94 

Vendas Canceladas de Mercadorias 0,00 
Devolucoes de Mercadorias Vendidas -122. 191 ' 17 
Impastos lncidentes S/ Vendas -494.048,77 

RESULTADO DEVEDOR -9.703.409,76 
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS -8.306.006,31 

Custos das Mercadorias Vendidas -8.306.006,31 
DESPESAS OPERACION'AIS -862.373,23 

Despesas Com Departamento Pessoal -800.221,21 
Receitas Financeiras 879.516,14 
Despesas Financeiras -125.971,55 
Despesas com Energia Eletrica -74.539,53 
Despesas com Servic;o de Terceiros -15.420,59 
Outras Despesas Administrativas -725.736,49 

OUTROS RESUL TACOS OPERACIONAIS 120.426,97 
Outras Receitas Operacionais 148.563,68 
Outras Despesas Operacionais -17.652,75 
Despesas lndedutrveis -10.483,96 

PROVISOES -655.457' 19 
Provisoes para IRPJ e CSLL -655.457,19 

RESUL TADO DO EXERCICIO 3.338.414,43 




