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RESUMO 

BARAN, Cfntia Antunes. Pre9os de Transferencia e sua aplicabilidade na legisla9ao 

brasileira. 2009 

0 presente trabalho foi motivado pela complexidade e crfticas atribufdas, ao tema 
dos pre9os de transferencia entre empresas vinculadas multinacionais, ou sediadas 
em pafses considerados parafsos fiscais. Se os pre9os praticados, entre essas 
organiza96es estiver divergente do pre9o negociado em urn mercado livre, com 
empresas nao vinculadas, ocasionando ao pafs evasao de divisas, devera ser 
ajustado, a fim de que o fisco possa obter a receita devida proveniente de Iuera nao 
tributado. Atraves de pesquisa descritiva sera·apresentado todo hist6rico do controle 
sabre essas transa96es, sua origem, bern como o embasamento legal que originou o 
fato no Brasil, a Lei 9.430.Tambem foram analisadas as normas secundarias que 
auxiliaram na aplica9ao do controle no pafs e, apresenta-se as principais crfticas 
com rela9ao a divergencia entre essas normas secundarias e a Lei originaria. Pela 
metodologia survey com abordagem quantitativa sao apresentados exemplos 
praticos e compara96es entre os metodos de calculo disponfveis na legisla9ao 
brasileira para importa96es e exporta96es. Atraves dessas compara96es esta, 
demonstrado a possibilidade da realiza9ao de planejamento das opera96es, 
resultando em menor custo tributario para a empresa ou ate mesmo a inexistencia 
do mesmo. 

Palavras - chave: pre9os de transferencia; metodos; pessoas vinculadas; parafsos 

fiscais; evasao de divisas. 
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1 INTRODUCAO 

0 termo pre<;os de transfen3ncia tern sido utilizado, para identificar os 

controles que estao sujeitas as opera<;oes de bens, servi<;os e direitos entre 

empresas ligadas, situadas em diversas jurisdi<;oes territoriais internacionais ou, 

quando uma das partes esta localizada em algum pals codinaminado como parafso 

fiscal. 

A grande preocupa<;ao do poder ativo em razao das circunstancias, esta no 

fato de o pre<;o praticado, envolvendo empresas transnacionais, ter a possibilidade 

de ser artificialmente estipulado, divergindo do pre<;o praticado no mercado com 

empresas independentes. Se este fato ocorrer, as empresas estarao praticando a 

evasao de divisas, para pafses cuja carga tributaria seja mais favoravel para o 

grupo. 

Visando regulamentar eventuais manipula<;oes desses valores, alguns 

pafses inclusive o Brasil, estabeleceram metodos para controle, a fim de que os 

pre<;os praticados se ajustem aos pre<;os de mercado, tentando manter dessa forma 

urn equilibria economico financeiro interno, efetivando a livre concorrencia e acima 

de tudo evitando a perda na arrecada<;ao de tributos. 

0 tema teve infcio por volta de 1920 atraves de estudos da antiga Liga das 

Na<;oes, porem somente em 1963 a Organiza<;ao para Coopera<;ao e 

Desenvolvimento Economico, a OCDE, impos para todos os pafses que dela faziam 

parte, diretrizes baseadas no principia chamado Arm's Lengh que e pre<;o livre no 

mercado. A partir desse perfodo, diversos outros pafses que nao faziam parte da 

OCDE, tambem buscaram fixar bases legais visando controlar essas transa<;oes. 

No Brasil, o controle desses pre<;os entrou em vigor em 1997, atraves da Lei 

numero 9430, assegurando amparo legal para a administra<;ao fiscal brasileira, 

exercer o efetivo controle desses valores e exigir os tributos devidos. 

Na legisla<;ao supra mencionada, a forma de identificar que os valores 

constantes nos documentos de importa<;ao e/ou exporta<;ao estao em desacordo 

com as regras do Arm's Length, baseia-se no comparative com o resultado do 

calculo de urn dos diversos metodos constantes na Lei brasileira e normativos 

inferiores. 

0 presente trabalho visa realizar urn estudo sobre o surgimento do controle 

sobre os pre<;os de transferencia entre empresas vinculadas, sua aplicabilidade nas 
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organizagoes, bern como as principais mudangas ocorridas na legislagao desde sua 

publicagao, inclusive, com exemplos praticos e comparativos entre os diversos 

metodos disponiveis. 

Como objetivos especificos, serao apresentados o referencial conceitual 

sabre pregos de transferencia, seu surgimento no mundo e no Brasil. 

Serao relacionadas quais sao as operagoes realizadas em que uma 

empresa esteja obrigada a comprovar, que seus pregos estao de acordo com os 

pregos de mercado e quais sao as possibilidades de dispensa da comprovagao. 

Tambem serao apresentados os metodos disponiveis para controle desses 

pregos nas exportagoes e importagoes, com exemplos praticos e comparativos, 

visando demonstrar a diferenga obtida no resultado de cada metoda e a 

possibilidade de escolha do resultado menos oneroso para a empresa. 

Comparagoes entre os resultados obtidos atraves do calculo pela Lei 9430, 

detalhada pelas lnstrugoes Normativas 32 e 243, tambem serao demonstradas. 

Para tal realizou-se pesquisa descritiva, do tipo levantamento ou survey com 

abordagem quantitativa. 

A relevancia deste estudo justifica-se pela complexidade de entendimento e 

aplicagao da legislagao dos pregos de transferencia pelas empresas brasileiras, vista 

que houveram varias modificagoes desde sua edigao, muitas vezes contrariando a 

propria lei originaria .. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 CONCEITUA<;AO DOS PRE<;OS DE TRANSFERENCIA 

0 termo Pregos de Transferemcia tern sido utilizado para identificar o prego a 

que foi praticado a comercializagao de determinado bern, servigo ou direito entre 

empresas relacionadas, sediadas em diferentes jurisdigoes tributarias, ou quando 

uma das empresas esta sediada em pals considerado paralso fiscal. 

A expressao e originada da lingua inglesa Transfer Pricing, e seu significado 

conforme aponta Schoueri (1999, p.12) e: "valor cobrado par uma empresa na venda 

ou transfer{mcia de bens, servigos ou propriedade intangfvel, a empresa a ela 

relacionada ." 

Na administragao financeira o conceito dos pregos de transferencia segundo 

Borges (2007, p.14 ): "sao OS pregos dos produtos negociados internamente, isto e, 
entre unidades empresariais, determinados em fungao da me/haria de integragao de 

objetivos e atividades da corporagao." 

Ja em Xavier (1942, p.362): "A pratica denominada de pregos de transferencia 

consiste na polftica de pregos que vigora nas relagoes intemas de empresas 

interdependentes [ ... ]" 

Pelo exposto anteriormente nota-se que a questao territorial nao e 

mencionada nos conceitos de prego de transferencia, vista que para as empresas 

independe o fato de estar em mesmo territ6rio para serem consideradas unidades 

ligadas e realizarem a transferencia de bens entre as mesmas. 

Comenta Borges (2007, p.14) que: "A pratica dos pregos de transferencia 

pode ocorrer entre partes ligadas dentro de um mesmo pais ou com transagoes 

realizadas entre partes independentes entre si." 

Apesar da pratica dos pregos de transferencia ocorrer tambem dentro do 

mesmo territ6rio nacional, conforme demonstra a figura 1 a seguir, o controle desses 

pregos e realizado somente nas relagoes internacionais, conforme aponta Xavier 

(1942, p.369): 

0 regime de pre<;os de transferencia apenas vigora nas rela<;oes entre 
pessoas juridicas domiciliadas no Brasil e pessoas fisicas ou juridicas 
residentes ou domiciliadas no exterior, nao se aplicando, pois, as rela<;oes 
entre pessoas fisicas ou juridicas domiciliadas no Brasil. 
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A figura 1 demonstra essas transagoes entre empresa ligadas, atraves de 

importagao e exportagao quando a matriz ou filial esta no exterior, e as operagoes 

de compra e venda quando ambas estao no mesmo territ6rio nacional. 

Figura 01 - Operac;oes entre empresas vinculadas 

Como essas trocas ocorrem entre empresas do mesmo grupo, os pregos 

praticados entre elas podem desviar-se dos determinados pelas forgas livres do 

mercado, gerando para o grupo uma distorgao nos resultados individuais da unidade 

e a perda de arrecadagao fiscal para a administragao tributaria do pais. 

Segundo Zanluca e Teixeira (2005, p.312): 

Em razao das circunstfmcias peculiares existentes nas opera<;5es 
realizadas entre essas pessoas, o pre<;o praticado nessas opera<;5es pode 
ser artificialmente estipulado e consequentemente divergir do pre<;o de 
mercado negociado por empresas independentes, em condi<;5es analogas. 

Ja apontava Xavier (1942, p.362): 

"[ ... ] em virtude destas rela<;5es espec1a1s, pode conduzir a fixa<;ao de 
pre<;os artificiais, distintos dos pre<;os de mercado [ ... ] pressup5e uma 
divergemcia entre o pre<;o efetivamente estipulado e o pre<;o 'justa', 'normal' 
ou 'objetivo', entendendo-os por este o que seria fixado entre empresas 
independentes, atuando em circunstfmcias analogas [ ... ]" 

Quanto a redugao da carga fiscal pode-se notar em Fernandes (2007, p.15): 

"[ ... ] serve como instrumento de redu<;ao da carga fiscal, quer da unidade 
individualmente considerada, quer da corpora<;ao como um todo." 
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Para a administragao empresarial, a distorgao nos resultados, pode parecer 

que determinada unidade seja pouco produtiva, levando diretores a talvez fechar 

essa unidade que a pregos de mercado seria altamente competitiva, enquanto 

podera estar mantendo em atividade uma empresa cujos resultados contabeis se 

apresentam satisfat6rios, mas cujas demonstragoes financeiras revelariam a 

necessidade de profunda intervengao, ou ate mesmo o fechamento da unidade. 

Para a administragao tributaria do Estado tambem pode gerar distorgoes nos 

resultados levando a perda de arrecadagao fiscal, vista que o fenomeno pode ser 

caracterizado como transferencia indireta de Iueras, par meio de superfaturamento 

nas importagoes ou subfaturamento nas exportagoes, decorrendo posslvel evasao 

na esfera de tributos. 

A evasao fiscal e o ato de evitar o pagamento do tributo devido, par atos ou 

omissoes do sujeito passivo, posteriores a ocorrencia do fato gerador. 

0 controle fiscal dos pregos de transferencia se impoe justamente para que a 

administragao tributaria dos palses, consigam evitar a perda dessas divisas. 

Assim comenta Helena Torres, citado par SCHOUERI (1999, p.13): 

A alterac;ao dos prec;os das operac;oes patrocinadas no interior dos grupos 
de sociedades e nas relac;oes entre empresas por qualquer modo conexas, 
com a inequivoca finalidade de desfrutar das diferenc;as existentes entre os 
regimes tributarios envolvidos, otimizando a alocac;ao dos fatores tributaveis 
entre as unidades operacionais de produc;ao, com a pretensao de reduc;ao 
de custos (subvalorac;ao) ou aumento de Iueras (superfaturac;ao), 
transferindo rendas do Estado de produc;ao para paises que se utilizem de 
menos aliquotas ou oferecem isenc;oes ao elemento reditual. 

Atraves da constatagao da manipulagao dos valores negociados, entre 

empresas do mesmo grupo, diversos palses adotaram metodos e medidas para 

controle desses pregos de transferencia como medida de salvaguarda de seus 

interesses fiscais. 

A figura 2 simula uma operagao de importagao de um bern com prego 

superfaturado, atraves da negociagao entre as empresas vinculadas A e B. 

Para os exemplos que serao citados, sera considerada a aHquota gerencial de 

Impasto de Renda e Contribuigao Social de 34%, sabendo-se que a aHquota para a 

tributagao de Iuera real, e de 15% sabre o total do Iuera real, mais o adicional de 

10% sabre o Iuera real que exceder no exerclcio a R$ 240.000,00. E a all quota para 

calculo da contribuigao social e de 9%. 



Cu.stode 

lmportat;ao: 1 
R$130,00 I 

I 

Exterior Pre~o de compra: 

R$ 70,00 

EmpresaR 

(Vinculada ou I~ Fomecedor 
Paraiso Fiscal} Y1 r ·······················r 

r---------. I 
EmpresaA I 

Consumidor 1"'411-----1 

Pre~o de Venda: R$ 150)JD 

AHquota de IR: 34% 

(Brasileira) I 

t-~-~ .... :.......J Empresac 
I (lndependente) ~ fomecedor 

Pre~o de compra.: 

R$ 70,00 

Custode I Y1 

!mporta~o: I 
R.$90.,00 Aliquota de IR~ 20% 

Figura 02 - lmporta~ao com pre~o superfaturado 

Fonte: adaptado Fernandes (2007, p.15) 
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A empresa A realizou uma importagao no valor de R$ 130,00 da empresa 

vinculada B no exterior, e realizou tambem a importagao do mesmo bern de uma 

empresa nao vinculada C par urn valor de R$ 90,00, ou seja, realizou uma 

importagao de empresa vinculada R$ 40,00 acima do valor praticado no mercado 

com a empresa independente C, com objetivo especffico de recolher menor tributos 

sabre o Iuera, ja que no Brasil a carga tributaria e de 34% contra 20% no exterior .. 

Na tabela 1 a seguir pode-se fazer diversas observagoes: 

Tabela 01- lmporta~ao com pre~o superfaturado 

Fornecedor I Empresa B x Empresa C x 
lmportador Empresa A EmpresaA 

Valor de aquisigao R$ 130,00 R$ 90,00 

Valor de venda R$ 150,00 R$ 150,00 

Lucro R$ 20,00 R$ 60,00 

IR devido R$ 6,80 R$ 20,40 

Total de IR devido pelo grupo: com prego de transferencia maior 
que o prego de mercado 

TOTAL DE IR: 

Fornecedor Y1 x 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

Empresa B 

70,00 

130,00 

60,00 

12,00 

6,80 

20,40 

R$ 12,00 

R$ 39,20 

Fornecedor Y1 x 
Empresa C 

R$ 70,00 

R$ 90,00 

R$ 20,00 

R$ 4,00 
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a) A Empresa A apurou urn Iuera de R$ 20,00 na operac;ao com a empresa 

vinculada B, quando adquiriu de empresas vinculadas urn bern com 

custo de R$ 130,00 praticando a venda par R$ 150,00. Recolheu 

tributos no valor de R$ 6,80 atraves da aplicac;ao da alfquota de 34% 

vigente no Brasil. 

b) Atraves das operac;oes envolvendo a Empresa C x Empresa A o grupo 

devera recolher tributos no valor de R$ 20,40. 

c) Atraves das operac;oes envolvendo Fornecedor Y1 x Empresa B os 

tributos serao de R$ 12,00. 

d) A operac;ao entre Fornecedor Y1 e Empresa C nao interferem no calculo 

de planejamento do grupo, somente sao parametros para negociac;oes, 

e servirao de provas para comparac;oes dos prec;os praticados. 

e) Atraves dessas negociac;oes e com prec;o superfaturado para paises 

com carga tributaria maior, o resultado para o grupo com relac;ao aos 

tributos a serem recolhidos seria de R$ 39,20, mesmo que para uma 

unidade a operac;ao possa gerar prejuizos, o que nao ocorre no exemplo 

citado. 

A tabela 2 demonstra as mesmas negociac;oes realizadas na tabela 1, porem 

ajustando os prec;os praticados aos prec;os considerados de mercado: 

Tabela 02 - lmporta~ao com pre~o de mercado 

Fornecedor I Empresa B x Empresa C x Fornecedor Y1 x Fornecedor Y1 x 
lmportador Empresa A Empresa A Empresa B Empresa C 

Valor de aquisigao R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 70,00 R$ 70,00 

Valor de venda R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 130,00 R$ 90,00 

Luera R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 20,00 

IR devido R$ 20,40 R$ 20,40 R$ 12,00 R$ 4,00 

Total de IR devido pelo grupo: com prego de transferencia R$ 20,40 
igual ao prego de mercado R$ 20,40 

R$ 12,00 

TOTAL DE IR: R$ 52,80 
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Nota-se que o lucro e obtido em todas as operac;oes onde estejam envolvidas 

as unidades relacionadas ao grupo empresarial, porem os tributos totais a recolher 

aumentou para R$ 52,80. 

Atraves das operac;6es constantes na tabela 1 a administrac;ao fiscal brasileira 

deixa de arrecadar impastos sobre a base de R$ 40,00 caso nao ocorra o controle e 

ajustes dos prec;os de transferencia. 

Para a unidade produtiva se houver urn planejamento e controle desses prec;os 

que sera tratado mais adiante, e possfvel tentar minimizar esses ajustes fiscais e 

melhorar o resultado financeiro do grupo. 

Nas operac;oes de exportac;ao, o prec;o de venda do bern, servic;o ou direito se 

torna subfaturado quando ha a manipulac;ao desses valores entre empresas 

vinculadas, causando da mesma forma para a administrac;ao tributaria do pals perda 

na arrecadac;ao fiscal. 

A figura 3 demonstra uma operac;ao de exportac;ao com prec;o de venda 

subfaturado, onde o valor negociado entre as empresas vinculadas A e B esta 

inferior ao prec;o praticado no mercado nas operac;6es com empresas nao 

vinculadas. 

Brasil Exterior 

Prec;:o de I 
Prec;:o de venda: 

exportac;:ao: R$ 170,00 

R$ 90,00 I Empresa B 

I (Vinculada ou Paralso 

Prec;:o de compra: R$ 70,00 I Fiscal) ! I 
Empresa A I 

Fornecedor Yl _____. (Brasileira) I Consumidor 

I 
I Empresa C 
l (lndependente) 

Prec;:o de I Prec;:o de venda: 

exportac;:ao: R$ 170,00 

Allquota de IR: 34% R$150,00 Allquota de IR: 20% 

Figura 03 - Exporta~ao com pre~o subfaturado 

Fonte: adaptado de Fernandes (2007, p.165) 
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Atraves da tabela 3 pode-se observar assim como no caso das importa<;oes, ja 

comentado, a busca pelo melhor resultado global, representando menor impacto no 

recolhimento de tributes, atraves de remessa de valores a paises com menor 

tributagao na renda, mesmo que algumas das empresas do grupo sejam 

prejudicadas individualmente. 

A Empresa A realizou uma venda para a empresa vinculada B de determinado 

bern, por urn valor de R$ 90,00 sendo que, para empresa independente C realiza a 

mesma operagao por urn valor de R$ 150,00 aplicando, para empresa vinculada urn 

prego R$ 60,00 abaixo do valor aplicado no mercado. 

Este valor de R$ 60,00 esta deixando de entrar no Brasil, conseqOentemente o 

Brasil esta deixando de recolher os tributes devidos, sobre o mesmo. 

A seguir sera apresentada tabela comparativa de tributes a recolher para o 

grupo. 

Tabela 03- Exporta~ao com pre~o subfaturado 

Fornecedor I Fornecedor Y1 x Fornecedor Y1 x 

lmportador Empresa Ax Empresa Ax Empresa 

Empresa B c 
Valor de aquisi<;ao R$ 70,00 R$ 70,00 

Valor de venda R$ 90,00 R$ 150,00 

Luera R$ 20,00 R$ 80,00 

IR devido R$ 6,80 R$ 27,20 

Total de IR devido pelo grupo: com pre<;o de transferencia 

menor que o pre<;o de mercado 

TOTAL DE IR: 

Empresa Ax 

Empresa B x 

Consumidor 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

130,00 

170,00 

40,00 

8,00 

6,80 

27,20 

8,00 

42,00 

Empresa Ax 

Empresa C x 

Consumidor 

R$ 150,00 

R$ 170,00 

R$ 20,00 

R$ 4,00 

Atraves das operagoes realizadas com prego subfaturado, o grupo teria que 

recolher tributes no valor total de R$ 42,00. Porem, atraves do controle dos pregos 

de transferencia, verifica-se que o prego praticado entre as empresas A e B estao 

abaixo do valor praticado com empresas independentes sendo necessaria realizar o 

ajuste na base de calculo dos tributes brasileiros, resultando num total de R$ 62,40 e 

nao R$ 42,00. 

A tabela 4 demonstra as mesmas negociagoes realizadas na tabela 3, porem 

ajustando os pregos praticados aos pregos considerados de mercado. 



Tabela 04- Exporta~ao com pre~o de mercado 

Fornecedor I Fornecedor Y1 x Fornecedor Y1 x Empresa Ax 

lmportador Empresa Ax Empresa Ax Empresa B x 

Empresa B Empresa C Consumidor 

Valor de aquisic;:ao R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 130,00 

Valor de venda R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 170,00 

Luera R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 40,00 

IR devido R$ 27,20 R$ 27,20 R$ 8,00 

Total de IR devido pelo grupo: com prec;:o de transferencia R$ 27,20 

menor que o prec;:o de mercado 

TOTAL DE IR: 

R$ 

R$ 

R$ 

27,20 

8,00 

62,40 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

2.2 CONTROLE DOS PRE<;OS DE TRANSFERENCIA NO MUNDO 
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Empresa Ax 

Empresa C x 

Consumidor 

150,00 

170,00 

20,00 

4,00 

Com o advento da internacionalizagao das empresas e o aumento das 

transagoes entre elas, envolvendo diversas jurisdigoes, os paises mais 

desenvolvidos constataram a possibilidade de estar ocorrendo, a manipulagao dos 

pregos praticados nessas relagoes comerciais, com objetivo de usufruir de regimes 

tributarios menos onerosos. A partir desse momento, estudos em busca de controle 

desses pregos artificialmente fixados foram iniciados, visando evitar a perda dessas 

divisas, ja que a manipulagao desses valores, influencia diretamente o lucro da 

empresa, ocasionando para o Fisco menor arrecadagao dos tributos e contribuigoes 

incidentes sobre tal. 

lnicialmente esses paises, procuraram obter controle atraves de normas para 

determinagao do prego pelo qual se deveria proceder as operagoes de transferencia 

entre empresas vinculadas, visando coibir as empresas de furtarem-se as normas de 

controle cambial e de remessa de lucros, bern como a imposigao de tributos sobre 

seus rendimentos em paises diversos daqueles onde se situa a sua residencia. 

0 tema Pregos de Transferencia somente comegou a ter enfoque de certa 

forma ainda indireta, a partir de 1929, em estudos e encontros das Nagoes Unidas, 

porem ja eram encontrados registros sobre o tema em 1903, atraves de registros da 

Universidade de Colonia na Alemanha, segundo Schoueri (1999, p.21 ): "Valendo 



16 

notar neste lema, lese de doc{mcia apresentada a Universidade de Colonia, em 

1903 por Schmalenbach." 

Nesse periodo de 1929, o assunto relativo aos valores de transfer€mcia 

confundia-se com a tematica da repartigao dos lucros entre as empresas do mesmo 

grupo e somente em 1932 os estudos relativos a repartigao de lucros de uma 

empresa onde ocorre a venda e a produgao, confrontando com os pregos de 

transferencias foram finalizados, constatando a utilizagao desses pregos como urn 

instrumento de alocagao de riquezas entre filiais e matriz. 

Atraves de urn relat6rio o comite fiscal da Antiga Liga das Nagoes relatava a 

transferencia de lucros para paises com tributagao favorecida, conforme aponta 

PINHEIRO (2001, p.54): 

Os coletos fiscais reclamam que as vezes as empresas levam em conta a 
carga tributaria de varios paises e fixam os prec;:os de transferencia da 
matriz para o estabelecimento vendedor em nivel tao elevado ou nenhum 
lucro na contabilidade da filial [ ... ] os lucros pod em ser mud ados de um local 
para outro e o objetivo e quase sempre transferi-los para os paises de baixa 
exigencia fiscal. 

A partir das conclusoes desse estudo, em 1933 urn novo modelo de visao das 

empresas interdependentes, denominado separate accounting theory onde cada 

unidade e considerada autonomamente, inclusive para determinagao de lucro, 

superou o modelo unitary entity theory onde diversas empresas ligadas por vinculo 

de carater financeiro ou de capital sao consideradas como urn unico sujeito, e o 

lucro global e repartido entre as varias unidades. Nesse momenta o principia 

chamado Arm's Lengh que e o prego livre no mercado, comegou a ganhar forgas em 

meio aos controles e fiscalizagoes das negociagoes internacionais. 

0 Mexico e lnglaterra confirmaram ja nas suas convengoes em 1943 a 

adogao do metodo separate accounting theory, exigindo assim, que lhes atribuissem 

os lucros que teriam conseguido, se exercessem atividades similares nas mesmas 

condigoes. 

Em 1963 as diretrizes baseadas no principia Arm's Lengh foram impostas 

, , pelo comite de Estudos Fiscais da Organizagao para a Cooperagao e 

Desenvolvimento Economico, a OCDE, atraves do artigo 9 da convengao modelo 

para todos os paises que dela faziam parte. 
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A OCDE e urn organismo internacional, criado em 14 de fevereiro de 1960, 

com objetivo de estabelecer polfticas uniformes de conduta dos pafses membros. 

Com a criagao dessas diretrizes baseadas no prego livre de mercado, o prego 

praticado entre empresas interdependentes deveria ter o mesmo criteria como se as 

companhias envolvidas fossem independentes, adotando o principia do prego sem 

interfer€mcia. 

Na definigao de Schoueri (1999, p. 26.), o principia Arm's Length: 

Consiste, em tratar os membros de um grupo multinacional como se eles 
atuassem como entidades separadas, nao como partes inseparaveis de um 
neg6cio (mico. Devendo-se trata-los como entidades separadas 'separate 
entity approach', a atenc;ao volta-se a natureza dos neg6cios celebrados 
entre os membros daquele grupo. 

A OCDE acredita que, ao oferecer as empresas multinacionais e aos 

governos urn (mica padrao internacional de acordos, possibilita aos diferentes 

governos envolvidos a sua correta parte da tributagao devida pelas empresas em 

sua jurisdigao, bern como veneer os desafios atuais, quais sejam a tributagao do 

comercio internacional e do comercio eletronico. 

Na ltalia nao existe regra escrita sabre o principia arm's length, porem no 

Decreta Lei numero 917 de 1986 que define as regras do impasto de renda, em seu 

artigo 76 define que a renda derivada de operagoes com companhias nao residentes 

controladas direta ou indiretamente pela mesma companhia deve ser avaliada com 

base no valor normal dos bens ou servigos envolvidos se esta avaliagao levar a urn 

au menta do valor da renda. 

Define-se valor normal como o prego media pago par bens e servigos iguais 

ou similares em condigoes de livre mercado e no mesmo nfvel de comercio. 

Admite-se, tambem, que podera haver uma redugao do valor em virtude de 

acordos internacionais de bi-tributagao. A norma define formas de calculo para a 

transferencia de bens tangiveis e intangiveis como transferencia de tecnologia, 

emprestimos e servigos, sempre dentro do principia Arm's Length. 

Na Alemanha o assunto nao foi tratado na forma de lei, porem ha aplicagao 

de normas de comparagao com terceiros, denominadas de Fremdvergleich. 

Os aspectos fiscais dos pregos de transferencia nos EUA sao tratados na 

segao 482 do c6digo tributario americana denominado Internal Revenue Code, de 

1928. 0 mesmo cede amplos poderes para a administragao fiscal americana, o IRS, 
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fazer retificagoes para alcangar o lucro tributavel sobre qualquer transagao que 

possa ter impacto sobre o imposto de renda dos EUA. 

Os termos da segao segundo Schoueri (1999, p.30): 

Duas ou mais organiza96es, comercios ou neg6cios [ ... ] pertencentes ou 
controlados direta ou indiretamente pelos mesmos interesses, o servi9o de 
Rendas lnterna pode distribuir, atribuir ou alocar a renda bruta, dedu96es, 
creditos ou outros direitos se entender que tal distribui9ao, apropria9ao ou 
aloca9ao e necessaria para afastar a evasao tributaria ou para refletir com 
clareza a renda de qualquer delas. 

Em Pinheiro (2001, p.68): 

A se9ao 482 do C6digo autoriza o IRS a redeterminar o impasto de uma 
entidade sujeita a jurisdi9ao tributaria norte-americana quando verificar que 
um impr6prio deslocamento de itens entre a entidade e uma entidade 
comumente controlada fora da jurisdi9ao tributaria norte americana tenha 
ocorrido. 

Em 1968 o IRS editou normas interpretativas com forga de lei, para o controle 

dos pregos de transferencia e uma das principais regulamentagoes foi a definigao de 

que o prego praticado entre empresas relacionadas deveria ser o mesmo que o 

praticado com terceiros em urn mercado competitivo. 

0 artigo 57 do C6digo Geral de impostos da Franga preve uma regra geral 

para o tema onde se estende ao controle nao s6 a transagoes com pessoas ligadas, 

como tambem para pessoas nao ligadas, localizadas em parafsos fiscais. 

Em 1979, o Comite de Assuntos Fiscais da OCDE tendo como objetivo 

aprofundar os estudos especfficos sobre o tema, publicou urn informe sob o titulo 

Transfer Pricing and Multinational Enterprises que em portugues seria Prego de 

Transferencia e Empresas Multinacionais, foi o primeiro relat6rio com os metodos 

para estabelecer o prego de livre mercado e teve ampla aceitagao internacional. 

0 parlamento Japones em 1986 adotou a Lei de Medidas Tributarias 

Especiais tratando das transferencias de rendas para o exterior considerando 

tambem os parafsos fiscais, colocando o sistema tributario japones em consonancia 

com os de outros pafses. 

Em 1995, a OCDE publicou o Transfer Pricing guidelines for Multinacional 

Enterprises and tax administrations, o guia de pregos de transferencias para as 
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empresas multinacionais e administragoes tributarias, o qual teve muita influ€mcia 

para todos os pafses a fim de regularizar o controle dos pregos de transferencia. 

Em 1996 as publicagoes sobre o tema, ficaram a cerca de intangfveis e 

servigos, visto que os mesmos nao foram tratados anteriormente. 

Os custos de contribuigoes destinados a pesquisa e desenvolvimento 

obtiveram publicagao em 1997 e em 1999, os acordos previos de pregos foram 

publicados em urn anexo chamado mutual agreement procedure. 

No Mexico, houve uma reforma do lmposto de Renda e do C6digo Fiscal 

Federal que tratou do controle dos Pregos de Transferencia em 1997. As entidades 

relacionadas deveriam determinar renda e dedugoes para o imposto de renda 

considerando pregos que teriam sido praticados com terceiros. 

A determinagao de qual deveria ser o prego correto de transferencia se faz 

pela comparagao com transagoes com terceiros, aplicando-se o princfpio do Arm's 

Length. 

No ambito do Mercosul apenas o Brasil possui legislagao especffica sobre 

pregos de transferencia, nos demais pafses, sao utilizadas leis esparsas sobre o 

valor de mercado nos moldes previstos no artigo 9 da Convengao Modelo da OCDE 

ou a legislagao interna sobre valoragao aduaneira. 

Apesar de na Argentina, Paraguai e Uruguai nao haver legislagao especffica 

sobre o tema, ha observancias ao princfpio Arm's Lengh atraves da lei do imposto 

de renda, sempre observando se o prego entre as empresas ligadas 

economicamente esta de acordo com o prego de atacado no referido pals. 

0 prego Arm's Lengh fica denominado como prego parametro, pois sera a 

base de comparagao com o prego praticado pela empresa com empresas vinculadas 

ou consideradas vinculadas. 

Constata-se a grande influencia Americana e os estudos da OCDE nas 

legislagoes de diversos pafses inclusive do Brasil. 

2.3 CONTROLE DOS PRECOS DE TRANSFERENCIA NO BRASIL 

No Brasil o controle dos Pregos de Transferencia de bens, servigos, direitos e 

juros, somente foi regulado em 27 de Dezembro de 1996 com o advento da lei 

numero 9.430 atraves dos artigos 18 a 24. 
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Neste momenta o Brasil inicia de fato o processo de controle fiscal dos pregos 

praticados nas negociagoes internacionais entre empresas vinculadas, a fim de 

diminuir a ocorrencia de superfaturamento nas importagoes e subfaturamento nas 

exportagoes, tentando evitar perdas nas arrecadagoes fiscais. 

Essas perdas ocorrem em virtude da tributagao do Impasto de Renda de 

Pessoa Juridica, o IRPJ, e da Contribuigao Social sabre Luera Liquido, a CSLL, 

estarem sendo realizadas com base em urn Iuera inferior ao real, se de fato estiver 

ocorrendo a manipulagao dos pregos, nas operagoes de importagao e exportagao 

entre empresas vinculadas. 

Apesar do Brasil nao ser membra da OCDE inspirou-se em suas diretrizes e 

recomendagoes assim como diversos outros paises, visando obter tambem o 

controle sabre tais operagoes. 

Na exposigao de motivos do projeto de lei, que veio a se tornar a Lei n° 9.430 

de 1996 o Ministro da Fazenda ja se manifestava considerando as diretrizes da 

OCDE conforme aponta Pinheiro (2001, p.1 00): 

As normas contidas nos artigos 18 a 24 representam significativo avanc;o da 
legislac;ao nacional face ao ingente processo de globalizac;ao 
experimentado pelas economias contemporaneas. No caso especifico, em 
conformidade com as regras adotadas da OCDE. Sao propostas normas 
que possibilitem o controle dos denominados "Prec;os de Transferemcia", de 
forma a evitar a pratica, lesiva aos interesses nacionais, de transferencias 
de recursos para o Exterior, mediante a manipulac;ao dos prec;os pactuados 
nas importac;oes ou exportac;oes de bens, servic;os ou direitos, em 
operac;oes com pessoas vinculadas, residentes ou domiciliadas no Exterior. 

A legislagao ordinaria introduziu metodos de controle que podem resultar na 

retificagao das bases de calculo do IRPJ e da CSLL nos casas de transferencia 

indireta de Iueras em operagoes realizadas entre partes vinculadas. 

Para as operagoes de importagao de empresas vinculadas, foram definidos tres 

metodos para calculo do prego arm's lenght a ser comparado com o prego efetivo 

praticado: 

a) PIC- Metoda dos Pregos lndependentes Comparados; 

b) PRL - Metoda do Prego de Revenda Menos Luera - PRL 20% ; 

c) CPL- Metoda do Gusto de Produgao Mais Luera. 
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0 metodo PRL com margem de lucro de 60% somente foi regulado em 2000 

com a lei 9.959 que sera relacionada mais adiante. 

Para as exportac;oes OS metodos definidos foram quatro: 

a) PVEx- Metodo do Prec;o de Venda nas Exportac;oes; 

b) PVA - Metodo do Prec;o de Venda por Atacado no Pais de Destino, 

diminuido do Lucro 

c) PVV - Metodo do Prec;o de Venda a Varejo no Pais de Destino, 

Diminuido do Lucro 

d) CAP - Metodo do Custo de Aquisic;ao ou de Produc;ao mais Tributos e 

Lucro. 

Nas justificativas da criac;ao da lei 9.430, o Ministro da fazenda faz referencia 

as regras criadas pela OCDE, porem vale salientar que o conceito de vinculac;ao e 

inovador e tambem a aplicac;ao do regime de controle as operac;oes realizadas entre 

pessoas residentes no Brasil e pessoas domiciliadas em paises com tributac;ao 

favorecida ou que oponham sigilo a composic;ao societaria, independentemente da 

efetiva existencia de vinculac;ao. 

Em 1997 atraves da instruc;ao normativa 38, a administrac;ao tributaria 

brasileira procurou em urn contexto de economia globalizada, assegurar amparo 

legal para que a secretaria da Receita Federal pudesse exercer o devido controle e 

exigir o imposto sobre os prec;os de transferencias, impedindo mediante dispositivos 

da referida norma, para o exterior, de lucros e rendimentos aqui gerados, 

submetendo-os, conseqOentemente, a tributac;ao conforme a legislac;ao vigente. 

No ano 2000 a lei 9.959 modificou a lei 9.430 estabelecendo a aplicac;ao de 

mais urn metodo para as importac;oes, chamado de PRL 60%, ou seja, prec;o de 

revenda menos lucro de sessenta por cento. Esse metodo devera ser usado nos 

casos de importac;ao de materia prima e produc;ao de bens no Brasil, pois o fato da 

materia prima importada passar por urn processo de transformac;ao impedia que as 

empresas brasileiras se utilizassem do metodo PRL 20%, especifico para bens 

importados para revenda, forc;ando-as na utilizac;ao do metodo PIC ou CPL de dificil 

aplicac;ao. 

Em 30 de marc;o de 2001 foi editada a lnstruc;ao Normativa 32 (IN 32), a qual 

regulou os dispostos nas referidas leis. Entretanto no mesmo ano, a instruc;ao 
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normativa foi revogada sendo publicada a lnstruc;ao Normativa 243 (IN 243), 

consolidando e disciplinando o controle dos prec;os de transferencias. 

Ainda ha muita discussao sobre a ilegalidade da IN 243 com relac;ao a lei 9.430 

e a IN 32, visto que a mesma alterou a forma de calculo do metodo PRL 60%, porem 

o assunto sera abordado e demonstrado mais adiante. 

Em 2002 atraves da IN 188 a secretaria da Receita Federal relaciona os paises 

ou dependencias com tributac;ao favorecida ou que oponha sigilo relativo a 
composic;ao societaria de pessoas jurfdicas. 

As regras para conversao dos prec;os em reais foi estabelecida para IN 321 em 

2003 onde a empresa deve utilizar a taxa de cambio correspondente ao segundo dia 

util imediatamente anterior ao da ocorrencia do registro da Declarac;ao de 

lmportac;ao, a Dl, submetida a despacho e do reconhecimento de custos, despesas 

correspondente a prestac;ao de servic;os considerando o regime de competencia. 

A IN 382 do mesmo ano alterou o artigo 35 da IN 243 de 2002 o qual trata da 

dispensa de comprovac;ao de prec;os praticados. 

0 artigo 35 da IN 243 permitia a dispensa do calculo para as empresas que 

comprovassem lucro liquido das receitas de vendas para empresas vinculadas, 

antes da apurac;ao dos impastos a no minimo cinco por cento do total dessas 

receitas, mas a IN 382 traz a nova redac;ao de que nao somente a media do perfodo 

em analise basta para comprovar a conformidade dos prec;os, mas a empresa 

devera utilizar o mesmo criteria para mais dois anos anteriores, somente assim 

podera comprovar a adequac;ao dos prec;os. 

A Lei 11.196 de 2005 autorizou o Ministro da fazenda, a instituir mecanismos 

de ajuste, para mitigar os impactos relativos a apreciac;ao da moeda nacional frente 

a outras moedas, o qual ja foi regulamentado pela Portaria MF 436 de 2005 e IN 

SRF 602 de 2005. 

Em 2006 a lei 11.281 em seu artigo 14, estendeu ao importador e ao 

encomendante as regras de prec;os de transferencia. 

Na figura 4 ha urn breve resumo do hist6rico do surgimento do controle dos 

prec;os de transferencia no Brasil. 
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Figura 04- Hist6rico dos Pre~os de Transferencia no Brasil 

Os contribuintes podem fazer acordos com o Fisco que lhes permitam praticar 

certa politica de prec;os por periodos de ate quatro anos. 

A seguir demonstra-se quadro comparativo entre os metodos de apurac;ao do 

prec;o-parametro adotados no Brasil e que guardam semelhanc;a com os metodos 

adotados pelos paises da OCDE. 
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OCDE BRASIL 
CUP PVEx 

EXPORTACAO RPM PVA,PW 

CCPM CAP 
CUP PIC 

IMPORTACAO RPM PRL 

COM CPL 

Figura 05 - Compara~ao entre metodos Brasil e OCDE 

2.3.1 Fiscalizagao dos Pregos de Transferemcia 

As fiscalizagoes ou verificagoes dos pregos de transferencia entre empresas 

vinculadas serao efetuadas em periodos anuais exceto em hip6teses de inicio e 

encerramento de atividades e de suspeitas de fraude. 

A empresa submetida a fiscalizagao devera fornecer aos Auditores Fiscais do 

Tesouro Nacional: 

a) informagao de empresas relacionadas dando o tipo de vinculagao; 

b) relagao de todas as importagoes de empresas vinculadas ou de paraisos 

fiscais do periodo base fornecendo todos OS itens necessaries a sua 

identificagao, comprovando, por memoria de calculo o atendimento aos 

metodos legais; 

c) relagao de todas as exportagoes da mesma forma que para as 

importagoes; 

d) relagao de pagamentos de royalties, assistencia tecnica, cientifica, 

administrativa ou assemelhados; 

e) Relagao de juros pagos ou creditados; 

f) Recolhimento de imposto relative a ajustes de pregos ja langados ou 

declarados: caso contrario, lavram auto de infragao. 

Nao sendo apresentadas provas satisfat6rias dos pregos praticados ou se 

forem insuficientes, os auditores fiscais poderao determinar o prego, aplicando urn 

dos metodos previstos e utilizando os documentos disponiveis na empresa. 

A intimagao determina que as informagoes devem ser entregues em planilhas 

excel e em listagens impressas. 
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Devem manter e exibir a documentagao das transagoes feitas com entidades 

relacionadas que poderao ser revisadas pelo Fisco que, porem, s6 pode fiscalizar 

exercicios ja encerrados. 

2.3.2 Acordos de Bitributagao 

Em caso de acordos tributarios existentes entre o Brasil e outros parses, 

sempre ira prevalecer os acordos sobre a lei interna brasileira, neste caso, destaca

se o fato de que nos parses em que o Brasil nao tern acordos de bitributagao como e 

o caso dos EUA, se houver operagoes com empresas situadas nestes parses 

ocorrera a bitributagao do lucro se aplicados os criterios dos pregos de transferencia, 

ou no sentido inverso. 

Ou seja, caso apurado pelos metodos dos pregos de transferencia lucro a ser 

adicionado a base de calculo do IRPJ e da CSLL, o grupo empresarial estara 

pagando duas vezes impasto sobre o lucro, uma vez que na transferencia de divisas 

ja comporte o mesmo valor. 

Na tabela a seguir e demonstrado urn exemplo de bitributagao em parses que 

nao possuem acordos para tal. 

Tabela 05 - Exemplo de Bitributagao 

BRASIL 

lmporta~ao de empresas vinculadas R$ 20.000,00 

• pre~o parametro apurado via metodos -R$ 19.000,00 

Ajuste a ser adicionado a base do IRPJ e da CSLL R$ 1.000,00 

EXTERIOR- EUA 

Receita de Venda para o Brasil R$ 20.000,00 

Custos e despesas -R$ 17.500,00 

Luera a ser tributado R$ 2.500,00 

0 lucro a ser tributado no exterior contempla o valor de R$ 1.000,00 a ser 

tributado no Brasil via calculo dos pregos de transferencia. 



26 

2.4 OBRIGATORIEDADE DO CALCULO 

Pela legislagao brasileira e em observancia as regras de pregos de 

transferencia, estao obrigadas a efetuar o calculo dos pregos de transferencia 

somente relagoes internacionais entre: 

a) As pessoas fisicas ou jurfdicas residentes ou domiciliadas no Brasil que 

praticarem operagoes com pessoas fisicas ou jurfdicas, residentes ou 

domiciliadas no exterior, consideradas vinculadas, mesmo que por 

intermedio de interposta pessoa. 

A hip6tese da interposta pessoa somente foi estabelecida em 2002 atraves da 

lnstrugao Normativa 243, onde o regime de pregos de transferencia tambem se 

aplica as operagoes efetuadas por meio de pessoa pela qual nao se caracteriza 

como vinculada, mas que opere com outra, no exterior, caracterizada como 

vinculada. 

A figura 6 demonstra uma operagao onde ha presenga de interposta pessoa 

atraves da Sociedade X. 

Sociedade A 
vinculada a 
sociedade B 

Compra 

Nacional 

Sociedade X nao ._ 
vinculada a 

Venda 

Nacional 

B 
Aou 

' ' ' ' ' 
lmporitac;ao 

Exterior 

Sociedade B 
vinculada a 
sociedade A 

Exporjtac;ao 

Figura 06 - Operac;ao com lnterposta Pessoa 

b) As pessoas fisicas ou jurfdicas residentes ou domiciliadas no Brasil que 

realizem operagoes com qualquer pessoa ffsica ou jurfdica, ainda que 

nao vinculada, residente ou domiciliada em pals que nao tribute a renda 

ou que a tribute a alfquota inferior a vinte por cento, ou cuja legislagao 
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interna oponha sigilo relativo a composic;ao societaria de pessoas 

jurfdicas ou a sua titularidade. 

Conforme comentado anteriormente, somente estao obrigadas a efetuar o 

calculo as pessoas jurfdicas que mantem operac;oes internacionais, sendo que a 

transferencia entre empresas vinculadas no Brasil nao estao obrigadas. 

As pessoas jurfdicas tributadas pelo Lucro Real estao obrigadas a efetuar o 

calculo dos prec;os de transferencia nas operac;oes entre vinculadas de exportac;ao e 

importac;ao, porem as pessoas jurfdicas tributadas pelo Lucro Presumido estao 

sujeitas ao controle somente das exportac;oes. 

Essa sistematica deve-se ao fato de que no calculo do lucro presumido nao 

ser considerado as despesas e custos, somente as receitas auferidas. 

2.4.1 Operac;oes sujeitas ao calculo dos Prec;os de Transferencia 

As operac;oes que estao sujeitas ao controle dos prec;os de transferencia, 

quando realizadas com pessoas ffsicas ou jurfdicas residentes ou domiciliadas no 

exterior consideradas como vinculadas, inclusive realizado atraves de interposta 

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

dependencias consideradas como parafso fiscal sao: 

a) lmportac;oes de bens, servic;os e direitos; 

b) Exportac;oes de bens, servic;os e direitos; 

c) Juros pagos ou creditados em operac;oes financeiras, quando 

decorrentes de contrato nao registrado no Banco Central do Brasil; 

d) Juros auferidos em operac;oes financeiras, quando decorrentes de 

contrato nao registrado no Banco Central do Brasil. 

Segundo Xavier (1999, p.375) "o referido regime e aplicavel em dais tipos de 

transac;oes: operac;oes comerciais e operac;oes financeiras [. .. ] tanto ativas como 

passivas." 

Existem algumas transac;oes que nao estao obrigadas ao calculo, sao as 

transferencias de tecnologia, royalties e assistencia tecnica, cientffica, administrativa 
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ou assemelhada, porem na experiencia internacional os outros paises submetem 

tais operagoes ao controle fiscal. 

2.4.2 Conceito de Pessoa Vinculada 

0 conceito de pessoa vinculada na legislagao brasileira abrange 

primeiramente matriz, filial ou sucursal, porem varias outras formas de vinculagao 

sao citadas no artigo 23 da Lei 9430 e no artigo 2 da lnstrugao Normativa 243 de 

2002. 

E considerada pessoa vinculada, a pessoa juridica domiciliada no Brasil: 

a) I- a matriz desta, quando domiciliada no exterior; 

b) II- a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior; 

c) Ill -a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, cuja 

participagao societaria no seu capital social a caracterize como a sua 

controladora ou coligada, na forma definida nos §§ 1° e 2° do art. 243 da 

Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 

Segundo o artigo 243 da lei 6404/1076 sao consideradas empresas coligadas, 

as sociedades quando uma participa com dez por cento ou mais do capital da outra 

sem controla-la. 

E controlada e a sociedade na qual a controladora, direta ou indiretamente e 

titular de direitos de s6cio que lhe assegurem de modo permanente preponderancia 

nas deliberagoes sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. 

d) IV - a pessoa juridica domiciliada no exterior que seja caracterizada 

como sua controlada ou coligada, na forma definida nos §§ 1° e 2° do 

art. 243 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 

e) V- a pessoa juridica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa 

domiciliada no Brasil estiverem sob controle societario ou administrative 

comum ou quando pelo menos dez por cento do capital social de cada 

uma pertencer a uma mesma pessoa fisica ou juridica; 
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Para considerar que a empresa domiciliada no Brasil e a domiciliada no 

exterior estao sob controle societario ·comum, e necessaria que uma mesma pessoa 

fisica ou juridica, independentemente da localidade de sua residencia ou domicilio, 

seja titular de direitos de s6cio em cada uma das referidas empresas, que lhe 

assegurem, de modo permanente, preponderancia nas deliberac;oes sociais 

daquelas e o poder de eleger a maioria dos seus administradores. Ja o case de 

estar sob controle administrative comum quando e necessaria que o cargo de 

presidente do conselho de administrac;ao ou de diretor-presidente de ambas tenha 

por titular a mesma pessoa, ou o cargo de presidente do conselho de administrac;ao 

de uma e o de diretor-presidente de outra sejam exercidos pela mesma pessoa ou 

ainda uma mesma pessoa exercer cargo de direc;ao, com poder de decisao, em 

ambas as empresas. 

f) VI - a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, que, 

em conjunto com a pessoa juridica domiciliada no Brasil, tiver 

participac;ao societaria no capital social de uma terceira pessoa juridica, 

cuja soma as caracterizem como controladoras ou coligadas desta, na 

forma definida nos §§ 1° e 2° do art. 243 da Lei n° 6.404, de 15 de 

dezembro 1976; 

g) VII -a pessoa fisica ou juridica residente ou domiciliada no exterior, que 

seja sua associada, na forma de cons6rcio ou condominio, conforme 

definido na legislac;ao brasileira, em qualquer empreendimento; 

Na hip6tese de cons6rcio ou condominio, as empresas serao consideradas 

vinculadas somente durante o periodo de associac;ao. 

h) VIII -a pessoa fisica residente no exterior que for parente ou afim ate o 

terceiro grau, conjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores ou 

de seu s6cio ou acionista controlador em participac;ao direta ou indireta; 

i) IX - a pessoa fisica residente ou domiciliada no exterior, que goze de 

exclusividade, como seu agente, distribuidor ou concessionario, para a 

compra e venda de bens, servic;os ou direitos; 

j) X - a pessoa fisica ou juridica, residente ou domiciliada no exterior, em 

relac;ao a qual a pessoa juridica domiciliada no Brasil goze de 



30 

exclusividade, como agente, distribuidora ou concessionaria, para a 

compra e venda de bens, servigos ou direitos. 

Para os dais ultimos itens a vinculagao somente sera aplicada as operagoes 

onde se constate a exclusividade, atraves de contrato par escrito ou na falta dele 

pela pratica das operagoes. 

As operagoes entre pessoa juridica domiciliada no Brasil com a intermediagao 

de uma trading company, domiciliada ou nao no Pais, estarao sujeitas ao controle 

dos pregos de transfen3ncia, devido ao exposto do paragrafo 5 do artigo 2 da IN 243 

de 2002 ao relacionar em sua redagao a interposta pessoa. 

Em se tratando de lnstrugao Normativa parece impassive! que a mesma 

altere o alcance da Lei, conforme aponta SCHOUERI (1999, p.47): "parece 

impassive! o alargamento do aspecto subjetivo ora comentado [ ... ] nao pode norma 

administrativa ampliar o alcance da lei." 

Na legislagao Brasileira ainda presume-se a participagao entre as partes na 

transagao comercial quando, em razao de legislac;ao do pais do vendedor ou da 

pratica de artificio tendente a ocultar informagoes, nao for possivel: 

a) Conhecer ou confirmar a composigao societaria do vendedor, de seus 

responsaveis ou dirigentes; ou 

b) Verificar a existencia de fato do vendedor. 

No modelo da convengao da OCDE o conceito de vinculagao nao se da 

somente pela participagao no controle, mas pela mera participagao no capital sem 

se referir ao montante, no caso brasileiro pressupoe uma participagao minima de 

dez par cento no capital social para se considerar empresa vinculada. 

Na Alemanha com relagao a aplicagao das normas de Transfer Pricing como a 

OCDE, leva-se em consideragao participagoes societarias diretas e indiretas, nao se 

mencionando percentuais. 

Na legislagao francesa nao esta definido que seriam empresas associadas o 

que levou a administragao do referido pais expressar o entendimento de que uma 

empresa francesa se entende controlada par uma empresa estrangeira quando esta 
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detem maioria de votos em assembleia, possui maior parte de agoes ou quando 

exerce fungoes com poder de decisao. 

No Japao adota-se o criteria societario como uma das formas para definir 

empresas associadas. 

Os EUA com urn alcance mais largo definem como empresas associadas 

quando duas ou mais organizagoes tern o mesmo interesse possuindo controle ou 

propriedade comum. 

No conceito Italiano a questao fundamental para identificar empresas ligadas e 

a expressao controle, influemcia dominante de uma empresa sabre a outra. 

A vinculagao no caso brasileiro pode ocorrer por estarem sob controle 

societario comum ou administrativo comum, mas tambem considera pessoa 

vinculada distribuidor ou concessionario exclusivo. 

Na Alemanha, Mexico, India e na Espanha tambem ha a preocupagao com 

pessoas pr6ximas aos s6cios. 

2.4.3 Conceito de Paraisos Fiscais 

Sao considerados paraisos fiscais os paises que oferecem vantagens fiscais 

significativas e permanentes para individuos e empresas que Ia operem. 

Sao paises com tributagao favorecida, que segundo o artigo 24 da Lei 9.430 de 

1996, com as alteragoes introduzidas pelos artigos 3 e 4 da Lei 10.451 de 2002, eo 

pais ou a depend€mcia: 

a) Que nao tribute a renda ou que a tribute a alfquota inferior a 20%. 

Devendo ser considerada a legislagao tributaria do referido pais, 

aplicavel as pessoas fisicas ou as pessoas juridicas, conforme a 

natureza do ente com o qual houver sido praticada a operagao, 

considerando-se separadamente a tributagao do trabalho e do capital, 

bern como as dependencias do pais de residencia ou domicilio, e 

b) Cuja legislagao intern a oponha sigilo relativo a composigao societaria de 

pessoas juridicas ou a sua titularidade. 
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0 conceito de pafs de tributagao favorecida deve ser aplicado ao contribuinte 

individualmente considerado conforme paragrafo 1, artigo 24 da Lei no 9.430 de 

1996 e paragrafo 1, artigo 39 da IN 243 de 2002. 

Na alfquota de 20%, deve-se considerar a alfquota efetiva do impasto, 

determinada mediante a comparagao da soma do impasto pago sabre o Iuera, na 

pessoa jurfdica e na sua distribuigao, com o Iuera apurado em conformidade com a 

legislagao brasileira, antes dessas incidencias, considerando-se separadamente a 

tributagao do rendimento do trabalho e do capital. 

No conceito de pafs com tributagao favorecida o legislador abriu mao do 

conceito de pessoa vinculada substituindo-o por urn criteria territorial conforme nota

seem SCHOUERI (1999, p.46): 

Sao aplicaveis as normas de transfer pricing as opera goes efetuadas 
por pessoa fisica ou jurfdica residente ou domiciliada no Brasil, com 
qualquer pessoa fisica ou jurfdica, ainda que nao vinculada, 
residente ou domiciliado em pafs que nao tribute a renda ou que a 
tribute a alfquota maxima inferior a vinte por cento. 

A Franga e o Mexico sao pafses que tambem preveem em suas legislagoes 

regimes para o controle de transagoes com empresas situadas em pafses com 

tributagao favorecida. 

Segundo a lei 11.727 de 2008 considera-se tambem pafs ou dependencia com 

tributagao favorecida aquele cuja legislagao nao permita o acesso a informagoes 

relativas a composigao societaria de pessoas jurfdicas, a sua titularidade ou a 
identificagao do beneficiario efetivo de rendimentos atribufdos a nao residentes, a 

partir de 01 de janeiro de 2009. 

A figura 7 relaciona a lista dos pafses considerados parafsos fiscais segundo a 

lnstrugao Normativa 188. 
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PAiSES COM TRIBUTACAO FAVORECIDA 

I- Andorra 
II -Anguilla 
Ill - Antigua e Barbuda 
IV - Antilhas Holandesas 
V- Aruba 

XXVIII- Luxemburgo (no que respeita as sociedades 
holding regidas, na leglslagao luxemburguesa, pela Lei 
de 31 de julho de 1929) 

VI - Comunidade das Bahamas 
VII - Bahrein 
VIII -Barbados 
IX- Belize 
X - l!has Bermudas 
X! -Campione D'ltalia 
XII - llhas do Canal (Aiderney, 
Guernsey, Jersey e Sark) 
XIII - llhas Cayman 
XIV- Chipre 
XV - Cingapura 
XVI - llhas Cook 
XVII - Republica da Costa Rica 
XVIII - Djibouti 
XIX- Dominica 
XX - Emirados Arabes Unidos 
XXI - Gibraltar 
XXII - Granada 
XXIII- Hong Kong 
XXIV - Lebuan 
XXV- Libano 
XXVI - Liberia 
XXVII - Liechtenstein 

XXIX- Macau 
XXX - llha da Madeira 
XXXI- Maldivas 
XXXII - Malta 
XXXIII- llha de Man 
XXXIV- llhas Marshall 
XXXV - llhas Mauricio 
XXXVI - Monaco 
XXXVII- llhas Montserrat 
XXXVIII - Nauru 
XXXIX - llha Niue 
XL - Sultanate de Oma 
XU- Panama 
XLII- Federagao de Sao Crist6vao e Nevis 
XLIII- Samoa Americana 
XLIV - Samoa Ocidental 
XLV - San Marino 
XL VI - Sao Vicente e Granadinas 
XL VII - Santa Lucia 
XL VIII - Seychelles 
XLIX- Tonga 
L - llhas Turks e Caicos 
U- Vanuatu 
Lll - llhas Virgens Americanas 
Llll - llhas Virgens Britanicas. 

Figura 07 · Paises considerados Paraisos Fiscais 
FONTE: BRASIL (2002) 

2.4.4 Conceito de Prego Parametro 

0 prego parametro e 0 prego apurado por meio dos metodos de pregos de 

transfer€mcia constantes da legislagao brasileira que servira de referenda na 

comparagao com o prego que foi efetivamente praticado pela organizagao com 

empresas vinculadas, este prego e determinado com base nas premissas do 

conceito arm's length. 

Conforme aponta ZANLUCA E TEIXEIRA (2005, p.315): 

E o prego apurado por meio dos metodos de prego de transferencia 
constantes na legislagao brasileira que servira de referencia na 
comparayao com o prego que foi efetivamente praticado pela 
empresa. 
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Se o prec;;o encontrado como parametro for menor que o prec;;o praticado nas 

operac;;oes de importac;;oes a operac;;ao certamente tera ajuste, e no caso das 

exportac;;oes ocorrera ajuste se o prec;;o parametro encontrado for maior que o prec;;o 

praticado. 

Na figura 8 pode-se notar a regra geral para ocorrencia do ajuste fiscal na base 

de calculo do impasto de renda e da contribuic;;ao social. 

Prego Parametro 
Prego Praticado 

Calculado conforme um dos AJUSTE lmportagoes 
metodos de Pregos de < Praticado efetivamente nas = FISCAL 

Transferencia. 
operagoes de importagoes 

Prego Parametro 
Prego Praticado 

Calculado conforme um dos AJUSTE Exportagoes 
metodos de Pregos de > Praticado efetivamente nas = FISCAL 

Transferencia. 
operagoes de exportagoes 

Figura 08 - Parametro para realiza~ao de Ajuste Fiscal 

Para fins de calculo do custo total de aquisic;;ao a ser considerado, a excec;;ao 

do metoda que abre OS custos de produc;;ao originais dos bens, 0 metoda CPL, deve

se considerar como prec;;o de aquisic;;ao o valor do produto, as despesas de 

transporte e o seguro, quando suportados pelo importador, e os tributos nao 

recuperaveis devidos na importac;;ao. 

Ao considerar os gastos com frete e seguro como integrantes do prec;;o de 

compra para fins de comparac;;ao, sera necessaria que os mesmos sejam 

considerados tambem no prec;;o de venda. 

As conversoes de valores conforme ja mencionado devera ser realizado pela 

taxa de cambia do segundo dia util imediatamente anterior ao da ocorrencia do 

registro da Dl. 

Para o calculo do prego parametro, OS pregos apurados dos insumos deverao 

ser multiplicados pelas quantidades relativas a respectiva operac;;ao e os resultados 

serao somados e divididos pela quantidade total, encontrando dessa forma o prec;;o 

media ponderado a ser comparado com aquele registrado nos custos de produc;;ao. 

A diferenc;;a entre os prec;;os praticados nas operac;;oes entre coligadas e os 

prec;;os apurados par urn dos metodos admitidos pela lei brasileira devera ter o 

seguinte procedimento: 
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a) Exportac;ao: quando o prec;o parametro for superior ao prec;o praticado 

na exportac;ao, a diferenc;a devera ser adicionada ao Iuera liquido e na 

base de calculo da CSLL para o calculo do impasto sabre renda e para o 

calculo da contribuic;ao social. E se a diferenc;a for menor a empresa nao 

necessita fazer pracedimento algum. 

b) lmportac;ao: quando o prec;o parametro for inferior ao prec;o praticado na 

importac;ao, a diferenc;a devera ser adicionada ao Iuera real e a base de 

calculo da CSLL. 

Esclarece a IN no artigo 31 que os prec;os praticados em liquidac;oes de 

estoque, encerramentos de atividades ou vendas com subsfdios governamentais 

nao poderao ser utilizados como parametros. 

Se o prec;o praticado na aquisic;ao pela empresa vinculada domiciliada no Brasil 

for superior aquele utilizado como parametro, decorrente da diferenc;a entre os 

prec;os comparados, o valor resultante do excesso de custo, de despesas ou 

encargos sera considerado indedutfvel na determinac;ao do Iuera real e da base de 

calculo da CSLL e sera ajustado contabilmente por meio de lanc;amento a debito de 

conta de resultados acumulados do patrimonio liquido e a credito de: 

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

servic;os e que permanecerem ali registrados ao final do perfodo de 

apurac;ao; ou 

b) Conta propria de custo ou de despesa do perfodo de apurac;ao, que 

registre o valor dos bens, direitos ou servic;os, no caso de ja terem sido 

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

Neste caso a diferenc;a encontrada e ja ajustada contabilmente devera ser 

considerada como parte da base de calculo do IRPJ e da CSLL eo impasto sabre a 

diferenc;a devera ser recolhido. 

Quanta ao perfodo de apurac;ao do calculo, devera ser considerado sempre o 

periodo anual, encerrado em 31 de dezembro, ainda que a empresa apure o Iuera 

real trimestral, ou o periodo compreendido entre o inicio do ano-calendario e a data 
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de encerramento de atividades. 0 eventual ajuste sera, em conseqOencia, efetuado 

em 31 de dezembro ou na data de encerramento das atividades, exceto nos casos 

de suspeita de fraude. 

2.4.5 Documentos aceitos como forma de comprovagao dos metodos PIC e CPL 

Para alguns metodos sao exigidos pela legislagao brasileira documentos de 

prova para aceitagao do calculo, como no caso do metodo PIC e CPL. 

Esses documentos podem ser as c6pias dos que serviram para composigao de 

custos dos produtos no exterior, planilhas com demonstrativos de custo, c6pias de 

folha de pagamento, bern como c6pia da declaragao sobre a renda entregue ao fisco 

de outro pais, equivalente a DIPJ no Brasil, no caso do CPL. 

Para os documentos provenientes em lingua estrangeira deve-se observar o 

exposto na lei 10.406 de 2002, artigo 224: "os documentos redigidos em lingua 

estrangeira serao traduzidos para o portugues para ter efeitos /ega is no Pais" 

Tambem pode ser citado o C6digo de Processo Civil, que preve em seu artigo 

157: "s6 podera ser junto aos autos documento redigido em lingua estrangeira, 

quando acompanhado de versao em vemaculo, firmada por tradutor juramentado." 

De acordo com a Lei no 6.015 que e a Lei de Registros Publicos, em seus 

artigos 129 paragrafo 6 e 148: 

Os documentos escritos em lingua estrangeira deverao ser sempre 
traduzidos e, acompanhados das respectivas tradu96es, registrados no 
Registro de Titulos e Documentos para surtir efeitos em rela9ao a terceiros 
e para produzirem efeitos em reparti96es da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territ6rios e dos Municipios ou em qualquer instancia, juizo ou 
tribunal. 

Desta forma, para que urn documento produzido no exterior, em lingua 

estrangeira, tenha validade no Brasil, deve estar legalizado em seu pais de origem, 

ou seja, notarizado, consularizado, traduzido para o portugues, por Tradutor Publico, 

com sua firma reconhecida e registrada em Cart6rio de Titulos e Documentos. 

Referente a quantidade de documentos que deve-se apresentar como prova, 

nao e mencionado na legislagao brasileira, somente trata de operagoes em 

condigoes de negociagoes semelhantes, desta forma acredita-se que seja uma 

quantidade de faturas que representem em proporcionalidade a movimentagao 

efetiva de importagoes da vinculada no Brasil, no periodo. 
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2.5 DISPENSA DA REALIZA<;AO DOS CALCULOS 

A possibilidade de dispensa da comprovac;ao dos prec;os praticados, chamada 

de safe harbour, foi trazida pela IN 243 de 2002. 

Estipula a instruc;ao normativa a possibilidade de dispensa do calculo quando o 

lucro lfquido antes do IRPJ e da CSLL, for maior ou igual a 5% do total destas 

receitas considerando a media anual do periodo de apurac;ao e dos dois anos 

precedentes. 

Pode-se notar o exposto anterior atraves do exemplo a seguir na tabela 6, onde 

a empresa possui urn lucro lfquido de exportac;oes para vinculadas de 29% com 

relac;ao ao total dessas mesmas receitas. 

Oeste modo esta dispensada da realizac;ao dos calculos para exportac;ao. 

Tabela 06 - Dispensa dos calculos para Exporta~ao 01 

mercado interno 
exportac;oes para 

Receita operacional Bruta 

Venda de produtos/mercadorias R$ 2.000.000,00 R$ 

Deduc;oes 

lmpostos sobre as vendas -R$ 800.000,00 R$ 

Receita operacional Uquida R$ 1.200.000,00 R$ 

Custo dos produtos vendidos/mercadorias 
-R$ 500.000,00 -R$ 

revendidas 

Lucro Bruto R$ 700.000,00 R$ 

Despesas Operacionais 1-R$ 300.000,00 1-R$ 

Lucro Operacional I R$ 400.000,00 I R$ 

Resultao nao Operacional 1-R$ 20.000,00 1-R$ 

Lucro antes IRPJ e CSLL I R$ 380.000,00 I R$ 

% Lucro liquido exportac;oes com relac;ao ao total de receitas para 

vinculadas 

vinculadas 

600.000,00 

-
600.000,00 

200.000,00 

400.000,00 

220.000,00 

180.000,00 

5.000,00 

175.000,00 

29% 

Outra possibilidade de dispensa do calculo esta no artigo 36 da IN 243 de 2002 

onde dispensa todas as pessoas juridicas cuja receita lfquida das exportac;oes no 

ano calendario nao exceder 5% do total da receita lfquida do mesmo periodo, e 

podera comprovar a adequac;ao dos prec;os praticados nessas exportac;oes, 

exclusivamente com os documentos relacionados com a propria operac;ao, desde 
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que essas operagoes nao tenham sido realizadas com pessoas jurfdicas residentes 

ou domiciliadas em parafsos fiscais ou que oponham a quebra do sigilo societario. 

Na tabela a seguir e demonstrado urn exemplo. 

Tabela 07 - Dispensa dos cillculos para Exporta~ao 02 

mercado interno exportac;:ao 

Receita operacional Bruta 

Venda de produtos/mercadorias R$ 2.000.000,00 R$ 60.000,00 

Deduc;:oes 

Impastos sabre as vendas -R$ 800.000,00 R$ -
Receita operacional Uquida R$ 1.200.000,00 R$ 60.000,00 

Receita operacionallfquida total R$ 1.260.000,00 

% das receitas de exportac;:ao 4,76% 

Tambem ha outra possibilidade de dispensa dos calculos, a Receita Federal 

considera satisfat6ria a comprovagao de operagoes com empresas vinculadas, 

quando o prego parametro apurado divergir em ate cinco por cento, para mais ou 

para menos, daquele constante dos documentos de importagao, ou exportagao, 

independentemente do metodo utilizado. 

Na tabela 8 e possfvel observar que apesar do custo dos produtos importados 

XX-01A e XX-01 B estarem acima do prego parametro determinado pela sistematica 

do PRL 20% o mesmo nao sofreram ajuste, por estarem dentro da margem de 5% 

estabelecida pela legislagao. 

Tabela 08 - Exemplo de calculo dentro da margem de 5% do pre~o parametro 

Produto Metodo 
Pre~o 

Custo lmporta~ao 
valor excedente margem de 5% - Ajuste aser 

parametro - pa.ra ajuste pr~o parametro realizado 

XX-01A PRL20'* R$ 658,22 R$ 673,91 RS 15,69 R$ 32.,91 RS ·-
XX-018 PRL 20'% R$ 297,97 R$ 300,26 R$ 2,29 R$ 14,90 R$ -

XX-D1C PRL 20'l{ RS 17,83 R$ 21,44 R$ 3,60 R$ 0,89 R$ 3,60 

0 produto XX-01A foi importado de empresa vinculada a urn custo de R$ 15,69 

acima do prego que seria de mercado, logo essa diferenga teria que ser adicionada 

a base de calculo do lmposto de Renda e da Contribuigao Social, porem a margem 

de 5% sob o prego parametro ficou acima dessa diferenga, dispensando o valor de 

ajuste do produto. 
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0 mesmo pode ser observado no XX-01 B onde a margem de 5% e de R$ 

14,89, ou seja, a empresa poderia ter adquirido urn bern ate o valor de R$ 14,89 

acima do prec;o praticado no mercado que nao teria ajuste na base de calculo do 

I RP J e nem da CSLL. 

Ja o produto XX-01 C teve uma diferenc;a de R$ 3,60 acima do prec;o 

parametro, e a margem de 5% foi de R$ 0,89, ficou abaixo da diferenc;a, sendo 

necessaria realizar o ajuste fiscal. 

Com relac;ao as operac;oes que nao estao sujeitas ao calculo dos prec;os de 

transferemcia lista-se: 

a) Royalties; 

b) Assistencia tecnica; 

c) Assistencia cientifica; 

d) Assistencia administrativa; 

e) Assemelhados. 

Ainda existe possibilidade de dispensa do calculo as empresas que estao 

envolvidas em operac;oes que englobem a questao de conquista de novos 

mercados, desde que: 

a) Sejam bens, servic;os ou direitos ineditos no pais de destino; 

b) Sejam revendidos no pais de destino por prec;o inferior ao praticado no 

mercado em questao; 

c) Tenham plano de exportac;ao aprovado no Cosit; 

d) Fique provado que a empresa no exterior nao tera lucro na operac;ao, e 

se a empresa brasileira tiver prejuizo, qual o prazo para recuperac;ao. 

2.6 METODOS DE CONTROLE NAS EXPORTA<;OES 

Para as operac;oes de exportac;ao, a legislac;ao brasileira preve cinco metodos 

para calculo do prec;o parametro, onde e determinada a receita minima que a 

empresa brasileira deve obter nas relac;oes comerciais com empresas relacionadas. 

Os metodos disponfveis estao listados na figura 9: 



EXPORT A<;OES 

PVEx 
Prec;o de venda nas Exportac;oes para 

terceiros 

CAP 
Custo de aquisic;aolproduc;ao mais 

lucro de 15% 

PW 
Prec;o de Venda a varejo I atacado 

menos lucro de 15% 

PVA 
Prec;o de Venda a varejo I atacado 

menos lucro de 30% 

40 

Figura 09 - Metodos de Exportac;ao 

Somente ficam sujeitas ao arbitramento as receitas das exportac;oes para 

pessoa vinculada, quando o prec;o medio de venda dos bens, servic;os ou direitos for 

inferior a 90°/o do prec;o medio praticado na venda dos mesmos bens, servigos ou 

direitos no mercado brasileiro, durante o mesmo periodo, em condigoes de 

pagamentos semelhantes. 

Tem-se entao a seguinte regra conforme a figura 10: se o prec;o de venda e 

menor ou igual a 90°/o do prego medio no Brasil deve-se aplicar urn dos metodos 

previsto na legislagao brasileira, e se o prec;o de venda e maior que 90°/o do prec;o 

medio no Brasil a empresa esta dispensada da realizac;ao do calculo. 

Pre~o media de vendas < nas exporta~oes 

Pre~o media de vendas > nas exporta~oes 

90% do pre~o media de vendas 

raticado no Brasil 

90% do pre~o media de vendas 

ticado no Brasil 

Calculo dos pre~os de 

transferencia 

Dispensa dos calculos 

Figura 1 0 - Dispensa e Obrigatoriedade dos calculos nas exportac;oes 

Na tabela 9 e possivel observar exemplos de operac;oes de exportac;ao com 

obrigatoriedade da realizac;ao do calculo e com dispensa da realizac;ao do mesmo. 
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Tabela 09 - Exemplos de dispensa dos calculos na exporta~ao 

J---------------------------v---------------------------.---------------------------.---------------------------. 
: l , . l . l Empresa obrigada a l 
l prec;:o medio de ! prec;:o med10 de l % abaiXO do prec;:o l l 
) N I l , , laplicar um metodo del 
l exportac;:ao para l venda para empresas l med1o de venda no : : 
: · 1 d l b ·1 · l d b .1 . l calculo para : : empresas vmcu a as : ras1 e1ras : merca o ras1 e1ro 1 N : 

l l : 1 exportac;:oes : 
r ....................................................... ~ ....................................................... L ...................................................... ~ ................................................... ~ 

Operac;:ao 1 ! R$ 15,00 ! R$ 30,00 ! 50% ! SIM ! _________________ ... ___________________________ . ___________________________ ... _________________________ ...., _________________________ ... 
Operac;:ao 2 ! R$ 25,00 ! R$ 30,00 ! 17% i SIM ! _________________ ... ___________________________ . ___________________________ .., _________________________ .,.. _________________________ .,. 
Operac;:ao 3 ! R$ 28,00 ! R$ 30,00 ! 7% ! NAO l ---------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------..! 

A comparac;ao com o prec;o media praticado entre empresas ligadas e 

realizada atraves do prec;o media de vendas para empresas brasileiras. Caso a 

pessoa juridica nao· efetue vend a no me rca do interno, o prec;o de comparac;ao sera 

obtido com dados de outras empresas que pratiquem a venda dos mesmos bens, 

servic;os ou direitos, identicos ou similares no mercado brasileiro entre compradores 

e vendedores nao vinculados. 

Com relac;ao ao aspecto mercadol6gico da conquista de novas mercados, a 

IN 243 de 2002 trouxe no artigo 30 possibilidades para a empresa desconsiderar a 

regra dos prec;os medios inferiores a 90% dos prec;os medios aplicados no mercado 

brasileiro, porem teriam que estar condicionadas a excec;ao aos seguintes requisitos: 

a) lnexistencia de comercializac;ao anterior dos bens, servic;os ou direitos no 

pais de destino, seja pela propria empresa exportadora, seja por 

qualquer outra empresa vinculada, em qualquer parte do mundo; 

b) Prec;o de vend a ao consumidor, no pais de destino, inferior ao prec;o de 

bern, servic;o ou direito identico ou similar ali comercializado; 

c) Plano especifico de exportac;ao aprovado pela administrac;ao fiscal, que 

devera ter prazo maximo de execuc;ao de 12 meses e obedecer ainda as 

condic;oes previstas na IN; 

d) Demonstrac;ao da inexistencia de Iueras da empresa vinculada no pais de 

destino, e previsao do prazo de recuperac;ao de prejuizos previsto pela 

empresa brasileira; 

Na figura 11 e demonstrado resumidamente o processo de verificac;ao da 

obrigatoriedade ou nao da realizac;ao do calculo dos prec;os de transferencia na 

exportac;ao para pessoas vinculadas ou que estejam sediadas em paraisos fiscais. 



Empresa Brasileira realiza exporta~oes para 
empresa vinculada ou empresa de parafso fiscal 

·it 
Gomparar o pre90 rnedio praticado com o prec,;o 

medio praticado no mercado brasi!eiro 

-v 

Realizaro calculo dos Pf€\:OS de transfe~ncia 
con forme urn dos metodos: 

-PVEx 
-PVA 
-PW 
-CAP 

Adotar como pre<::o pam metro o menor valor 
apurado e comparar como pret;o efetivo de 

exporta<;ao 

Adicionarnaapurac;flodo Lucro Reale da CSLL 
a insuficiencia de receita registrada e recolher o 

imposto devido 

Nadaafazer 

Nadaa fazer 

Figura 11 - Esquema para calculo dos pre~os de transferencia na exporta~ao 

2.6.1 Metodo do Pre9o de Venda nas Exporta96es- PVEx 
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Este metodo esta previsto no artigo 19, paragrafo 3, da lei 9430 de 1996, cuja 

reda9ao traz que corresponde a media aritmetica ponderada dos pre9os de venda 

de bens, id€mticos ou similares, durante o mesmo perfodo de apura9ao da base de 

calculo do imposto de renda, em condi96es semelhantes de pagamentos, nas 
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exportar;oes efetuadas pela propria empresa, para outros clientes nao vinculados, ou 

por outra exportadora nacional. 

Serao consideradas apenas, as vendas para outros clientes nao vinculados a 
empresa no Brasil, mais adiante sera exposto o metodo PIC para importar;oes, cujo 

metodo se assemelha ao PVEx, porem a comparar;ao para obtenr;ao do prer;o 

parametro e possivel tambem atraves de operar;oes de terceiros independentes. 

Ja no metodo PVEX em questao o parametro interne se limita a comparar;oes 

de dados do exportador nacional e na comparar;ao externa leva-seem conta dados 

de outra exportadora nacional, nao sendo possivel a utilizar;ao de dados a partir do 

mercado internacional. 

Sera permitido o ajuste dos valores quanto aos itens: 

a) Prazos de pagamento: As diferenr;as nos prazos de pagamento deverao 

ser ajustados, trazidos para data presente com base na taxa praticada 

pela propria empresa, quando for possivel comprovar sua aplicar;ao para 

todas as vendas a prazo, caso nao se consiga comprovar a consist€mcia 

da taxa, o ajuste devera ser realizado com base na taxa Selic quando o 

comprador e vendedor estiverem domiciliados no Brasil e com base na 

taxa Libor, para depositos em dolares americanos, pelo prazo de seis 

meses, acrescida de 3% anuais a titulo de spread. 

b) Quantidades negociadas: ajuste de quantidades de vera ser realizada 

com base nos documentos de emissao da empresa vendedora, que 

demonstre a pratica dos prer;os menores quanto maiores as quantidades 

adquiridas por urn mesmo comprador. 

c) Produtos com garantia: 0 valor integrante ao prer;o a titulo de garantia, 

nao podera exceder o resultante da divisao do total de gastos efetuados 

pela quantidade de bens no mercado nacional , no periodo de apurar;ao 

anterior. 

d) Propaganda e Publicidade: 0 prer;o do bern, servir;o ou direito vendido a 

uma empresa que suporte o onus de propaganda e publicidade, devera 

ser comparado com o de outra que nao suporte o mesmo onus, sendo 

que assim devera ser equiparado e igualado os prer;os. No caso de uso 

de marca ou nome, os gastos deverao ser rateados entre as unidades, 

em funr;ao das quantidades e respectivos valores de venda. 
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e) Gusto de fiscalizagao de qualidade e intermediagao nas opera goes de 

compra e venda: da mesma forma que propaganda e publicidade, o 

prego do bern, servigo ou direito vendido a uma empresa que suporte o 

onus de propaganda e publicidade, devera ser comparado com o de 

outra que nao suporte o mesmo onus, sendo que assim devera ser 

equiparado e igualado os pregos. 

f) Embalagem, frete e seguro: Sendo os produtos idemticos, mas 

acondicionados de forma diferentes, 0 procedimento e que deve-se 

descontar as diferengas de custos dos materiais utilizados em cada 

caso. Esse acondicionamento diz respeito ao transporte. Poderao ser 

somados ao prego parametro a fim de compara-lo ao prego praticado 

dos bens, servigos e direitos, os valores de transporte, seguro cujo onus 

tenham sido da empresa importadora, e os tributos nao recuperaveis 

devidos na importagao desde que, da mesma forma, sejam 

considerados no prego praticado 

Assim como nos demais metodos se comprovado que o prego de venda e 

menor que o prego de venda para outros clientes nao ligados deve-se tributar a 

diferenga, caso contrario nao havera ajuste. 

A tabela 1 0 traz urn exemplo de calculo atraves desse metodo, onde chega-se 

no valor do prego parametro atraves das medias de vendas realizadas para 

empresas nao vinculadas. 

A relagao de vendas para empresas vinculadas totaliza a mesma quantidade 

de vendas para nao vinculadas visando facilitar a exposigao do exemplo, chegando 

no valor do prego praticado para comparagao com o prego parametro. 

Tabela 10- Exemplo de calculo atraves do metodo PVEx 

venda para terceiros 

Total de Exportagoes R$ 500.000,00 

Descontos lncondicionais R$ 5.000,00 

Frete e seguro por conta do exportador R$ 5.000,00 

ajuste de prazo de pagamento R$ 10.000,00 

ajuste de quantidade negociada R$ 5.000,00 

garantia do produto R$ 1.000,00 

propaganda R$ 500,00 

qualidade e condigoes de higiene R$ 500,00 

Total de Exportagoes ajustada R$ 473.000,00 

quantidade exportada 2.500 

Prego Parametro R$ 189,20 



45 

venda para vinculadas 

Total de Exporta~6es R$ 500.000,00 
Descontos lncondicionais 

Frete e seguro por conta do exportador 

ajuste de prazo de pagamento R$ 5.000,00 
ajuste de quantidade negociada 

garantia do produto 

propaganda 

qualidade e condi~6es de higiene 

Total de Exporta~6es ajustada R$ 495.000,00 
quantidade exportada 2.500 
Pre~o praticado R$ 198,00 

ajuste unitario R$ -
quantidade exportada para vinculadas 2.500 
Ajuste Total R$ -

Conclui-se pela nao necessidade de tributar a diferenga, pois o prego 

parametro praticado para empresas nao vinculadas e inferior ao prego praticado 

entre as vinculadas. 

Ou seja, a empresa esta realizando venda de bens a urn prego acima da media 

do mercado, o que para o Brasil e positivo, esta entrando mais divisas no pais. 

2.6.2 Metoda Prego de Venda por atacado no Pais de destino, diminuido do Lucro -

PVA 

Neste metoda a receita de venda correspondera a media aritmetica ponderada 

dos pregos de venda de bens identicos ou similares, praticados no mercado 

atacadista do pais de destino, em condigoes de pagamento semelhantes, diminuidos 

dos tributos incluidos no prego, cobrados no referido pais, e de margem de lucro de 

15% sobre o prego bruto de venda no atacado. 

Adicionando a IN 243 em seu artigo 24, verifica-se que os tributos cobrados no 

pais de destino e que poderao ser diminuidos do prego sao aqueles semelhantes 

aos tributos brasileiros e contribuigoes, tambem nota-se na mesma IN que a margem 

de lucro devera ser calculada sobre o prego bruto de venda, no mercado de atacado. 
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Permitidos os ajustes que menciona e que se consideram tributos incluidos no 

pre9o aqueles que guardem semelhan9a com o ICMS e o ISS e com as 

contribui96es PIS e COFINS. 

Se o pre9o de venda para empresas vinculadas, for menor que o pre9o 

parametro calculado atraves do metoda PVA menos impastos mais quinze por 

centro do Iuera deve-se tributar a diferen9a, caso contrario nao ha nada a fazer. 

A tabela 11 contem urn exemplo de calculo a partir do metoda PVA, onde 

notas-se a necessidade de ajuste, ja que o pre9o parametro ficou superior em R$ 

32,00 ao pre9o praticado entre as empresas vinculadas. 

Tabela 11 - Exemplo de calculo atraves do metodo PVA 

Media dos pre9os de venda no mercado atacadista no 
pais de destino R$ 280,00 

Descontos lncondicionais R$ 5,00 

ajuste de prazo de pagamento R$ 2,00 

ajuste de quantidade negociada R$ 1,00 

margem de lucro de 15% R$ 42,00 

Pre9o de Venda ajustado : pre9o parametro R$ 230,00 

Total de Exportac;:oes R$ 500.000,00 

Descontos lncondicionais 

Frete e seguro por conta do exportador 

ajuste de prazo de pagamento R$ 5.000,00 

ajuste de quantidade negociada 

garantia do produto 

propaganda 

qualidade e condic;:oes de higiene 

Total de Exportac;:oes ajustada R$ 495.000,00 

quantidade exportada 2.500 

Prec;:o praticado R$ 198,00 

ajuste unitario (230 - 198) R$ 32,00 

quantidade exportada para vinculadas 2.500 

Ajuste Total (2500 * 32) R$ 80.000,00 

0 ajuste total sera de R$ 80.000,00 se a empresa optar por realizar o calculo 

com base no metoda PVA. 
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2.6.3 Metoda do Prego de Venda a Varejo no pafs de destino, diminufdo do Luera -

PW 

A receita de venda das exportagoes determinada por este metoda 

correspondera a media aritmetica ponderada dos pregos de venda de bens, 

identicos ou similares, praticados no mercado varejista no pafs de destino, e de 

margem de Iuera de 30% sabre o prego bruto de venda no varejo. 

Os tributes a diminuir sao aqueles que guardem semelhanga com o ICMS, ISS 

e com as contribuigoes PIS e COFINS. 

Tambem se deve fazer os ajustes referente a prazo de pagamento, 

quantidades negociadas, propagandas, mencionadas no metoda PVEx. 

Se o prego de venda for menor que o prego parametro calculado atraves do 

metoda PVV menos impastos mais trinta por centro do Iuera deve-se tributar a 

diferenga, caso contrario nao ha nada a fazer. 

Na tabela 10 e possivel visualizar exemplo de calculo a partir do metoda PW. 

Tabela 12- Exemplo de calculo atraves do metodo PW 

Media dos prec;os de venda no mercado varejista no pais 
de destine R$ 320,00 

Descontos lncondicionais R$ 5,00 

ajuste de prazo de pagamento R$ 2,00 

ajuste de quantidade negociada R$ 1,00 

margem de lucre de 30% R$ 96,00 

Prec;o de Venda no atacado ajustado : prec;o parametro R$ 216,00 

Total de Exporta~5es R$ 500.000,00 

Descontos lncondicionais 

Frete e seguro por conta do exportador 

ajuste de prazo de pagamento R$ 5.000,00 

ajuste de quantidade negociada 

garantia do produto 

propaganda 

qualidade e condi~5es de higiene 

Total de Exporta~5es ajustada R$ 495.000,00 

quantidade exportada 2.500 

Pre~o praticado R$ 198,00 
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ajuste unitario (216- 198) R$ 18,00 

quantidade exportada para vinculadas 2.500 

Ajuste Total (2500 * 18) R$ 45.000,00 

2.6.4 Metoda do Gusto de aquisigao ou de produgao mais tributos e Iueras- CAP 

Neste metoda a receita de vendas para compor o prego parametro 

correspondera a media aritmetica ponderada dos custos de aquisigao ou de 

produgao de bens exportados, acrescidos dos impastos e contribuigoes cobradas no 

Brasil e de margem de lucro de 15% sobre a soma dos custos mais impastos e 

contribuigoes. 

Pela referida instrugao normativa integram o custo de aquisigao ·O frete e o 

seguro pagos pela empresa adquirente em seu artigo 26, paragrafo 1. 

Devendo ser exclufda do custo de aquisigao a parcela do credito presumido do 

IPI, como ressarcimento das contribuigoes PIS e COFINS, correspondente aos 

produtos exportados, ap6s cuja exclusao sera aplicada a margem de lucro sobre o 

restante. 

Resumo: 

Gusto de aquisigao ou produgao 

( + ) impastos e contribuigoes 

( + ) frete e o seguro pagos pela empresa adquirente 

(-) parcela do credito presumido do IPI, como ressarcimento das contribuigoes 

PIS e COFINS. 

Se o prego de venda for menor que o prego parametro calculado atraves do 

metoda CAP mais impastos mais quinze por centro do lucro deve-se tributar a 

diferenga, caso contrario nao ha nada a fazer. 

No exemplo da tabela 13 nota-se que nao ha ajustes a serem realizados, uma 

vez que o prego parametro apurado esta inferior ao prego praticado no mercado, ou 

seja, esta entrando no pais urn valor de receitas acima do valor previsto no mercado, 

o que significa fator positivo para a area fiscal do pais. 
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Tabela 13- Exemplo de calculo atraves do metodo CAP 

Gusto de aquisic;:ao ou produc;:ao dos produtos exportados 
R$ 140,00 

credito presumido do ipi R$ 1,00 

tributes incluidos no prec;:o R$ -
margem de Iuera de 15% R$ 21,00 

Prec;:o Parametro (140 + 1 + 21) R$ 160,00 

Total de Exportac;oes R$ 500.000,00 

Descontos lncondicionais 

Frete e seguro par conta do exportador 

ajuste de prazo de pagamento R$ 5.000,00 

ajuste de quantidade negociada 

garantia do produto 

propaganda 

qualidade e condic;oes de higiene 

Total de Exportac;oes ajustada R$ 495.000,00 

quantidade exportada 2.500 

Prec;o praticado R$ 198,00 

ajuste unitario R$ -
quantidade exportada para vinculadas 2.500 

Ajuste Total R$ -

2.6.5 Escolha do metoda de arbitramento 

A legislagao brasileira permite que o contribuinte faga a escolha cujo 

represente para a empresa menor impacto, ou seja, cujo menor prego parametro 

seja apurado. 

Automaticamente sera o que mais ira se aproximar do prego praticado 

efetivamente na exportagao. 

Nao deixa de ser urn planejamento tributario para a empresa, apurar todos os 

metodos permitidos pela legislagao, assim podera optar por aquele cujo onus seja 

menor ou inexistente. 

Na tabela 14 e demonstrado o resumo de todos os valores apurados permitidos 

pela legislagao para compor o quadro comparativo de avaliagao do melhor metoda. 

No exemplo nota-se que atraves do metoda PVEx e do metoda CAP nao 

havera ajuste a ser realizado, logo nao havera diferenga de impasto a recolher. 

Para a empresa exemplo o melhor metoda seriam dois, o PVEx e o CAP. 
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Tabela 14- Tabela comparativa dos metodos de exportac;ao 

Metodo Prec;:o de Venda Prec;:o parametro Ajuste quantidade vendida Ajuste Total 

PVEx R$ 198,00 R$ 189,20 R$ - R$ 2.500,00 R$ -
PVA R$ 198,00 R$ 230,00 R$ 32,00 R$ 2.500,00 R$ 80.000,00 

PW R$ 198,00 R$ 216,00 R$ 18,00 R$ 2.500,00 R$ 45.000,00 

CAP R$ 198,00 R$ 160,00 R$ - R$ 2.500,00 R$ -

Criar rotinas de apuragao mensal dos efeitos dos pregos de transferencia para 

fins de gerenciamento torna-se planejamento tributario, uma vez que pode-se evitar 

a bitributagao como mostrado no exemplo da tabela 5 e evitar escolha de metoda 

cujo resultado seja oneroso para a empresa. 

2.7 METODOS DE CONTROLE NAS IMPORTA<;OES 

A OCDE recomenda metodos de apuragao do prego Arm's Length nas 

transagoes entre as partes vinculadas, devido a necessidade de orientagao das 

empresas com medidas mais objetivas e eficazes do que a mera previsao de 

clausulas gerais antielisivas. 

0 objetivo dos metodos e retirar todos OS efeitos de vinculagao das partes 

sabre os pregos das operagoes efetuadas entre si. 

A legislagao brasileira sabre pregos de transferencia admite a aplicagao de 

diversos metodos para o calculo do prego Arm's Length, assim como nas 

exportagoes, onde provavelmente retornara urn resultado diverso em cada metoda 

aplicado, porem o contribuinte pode utilizar-se do metoda que lhe for mais favoravel, 

ou seja, o metoda cujo resultado do prego parametro retornado seja o maior no caso 

das importagoes. 

0 legislador brasileiro contemplou tres metodos para a apuragao de 

parametros para as importagoes com o prop6sito de assegurar que os pregos 

considerados para apurar o Iuera real, e a base de calculo da contribuigao social 

sabre o Iuera liquido se aproximem o quanta for possivel dos pregos de mercado. 

Na figura 11 esta a relagao de quais sao os metodos para determinagao dos 

pregos parametros nas importagoes, sendo que tais metodos visam determinar o 

custo maximo permitido fiscalmente. 



IMPORTA<;OES 

PIC 
Prec;os lndependentes 

Comparados 

CPL 
Custo de Produc;ao mais Lucro 

de 20o/o 

PRL 
Prec;o de Revenda menos 

Lucro de 20°/o ou 60°/o 

Figura 12 - Metodos para as lmportac;oes 
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Os americanos possuiam uma ordem de prioridades para os calculos, se o 

primeiro metoda chamado CUP - Metodo do prec;o comparavel nao controlado nao 

se aplicasse deveria ser usado o RPM - metodo do prec;o de revenda, da mesma 

forma se ambos fossem inaplicaveis poderia ser usado o CPM - metoda do custo 

adicionado a margem de Iuera. 

Porem ainda assim havia urn quarto metoda, o metoda dos fatos e 

circunstancias - metoda da Razoabilidade, quando seria mais apropriado algum 

outro metoda para esclarecer 0 prec;o praticado. 

Abaixo breve descritivo sabre os metodos americanos: 

a) CUP - Metoda do prec;o comparavel: neste metoda leva-se em conta a 

semelhanc;a entre as transac;oes com transac;oes realizadas por 

empresas nao coligadas, bern assim a similaridade dos itens 

negociados. 

b) RPM - metoda do prec;o de revenda: este metoda consiste na subtrac;ao 

de urn percentual de Iuera do prec;o de revenda a uma empresa nao 

coligada, e somente seria aplicado se o metoda CUP nao fosse possivel. 

c) CPM - metodo do custo adicionado a margem de Iuera: consiste na 

aferic;ao do prec;o de transferencia atraves da adic;ao de urn percentual 

de lucro aos custos da produc;ao. 
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d) Metodo da Razoabilidade: este metodo somente seria usado se nenhum 

dos anteriores fosse possfvel, e urn metodo que se desdobra nos 

seguintes metodos: 

~ Lucros comparaveis: comparagao do lucro total da empresa com 

os lucros de empresas nao coligadas 

~ Taxa de retorno sobre ativos: comparagao das taxas de retorno 

sobre ativos das empresas com as taxas de retorno das 

empresas nao coligadas do mesmo setor e sob as mesmas 

circunstancias 

~ Divisao de lucros: divisao do lucro total do grupo entre as diversas 

unidades da corporagao transnacional. 

Ainda com relagao aos EUA ha o controle das transferencias de bens 

intangfveis que sao as distribuigoes dos custos com marcas e patentes, taxa de 

servigos, fundo mutuo de despesas e pela participagao direta em determinado 

servigo, assistencia tecnica, emprestimos financeiros, seguros e comissoes sobre 

projetos. 

A primeira hip6tese descartada pela segao 482 do Internal Revenue Code e de 

que nenhum servigo pode ser gratuito, deve sempre ser remunerado, caso ocorra 

prestagao de servigos gratuitos a administragao tributaria devera fazer os ajustes. 

Atualmente os EUA substitufram a regra comentada de prioridade de calculo 

pela regra do melhor metodo- Best method rule, assim como os brasileiros. 

Porem a escolha de melhor metodo devera ser avaliada com criterio pelo 

contribuinte, uma vez que diante de uma possfvel fiscalizagao ficar comprovado que 

havia nas circunstancias outros metodos que possufam medidas mais confiaveis 

para se chegar a urn prego arm's length mais confiavel, o mesmo devera ser usado 

e a empresa devera assumir as penalidades impostas pela rna escolha do metodo. 

No Brasil os custos, despesas e encargos relativos a bens, servigos e direitos 

constantes dos documentos de importagao ou aquisigao, nas operagoes efetuadas 

com pessoa ffsica ou jurfdica vinculada, residente ou domiciliada em qualquer pals, 

ou com pessoa ffsica ou jurfdica residente ou domiciliada em parafso fiscal, somente 

serao dedutfveis na determinagao do lucro real e da CSLL ate o valor que nao 



53 

exceda ao prec;o determinado par urn dos metodos determinados na sistematica dos 

calculos. 

A apurac;ao do prec;o parametro devera ser realizada par bern, servic;o ou 

direito durante todo o perfodo de apurac;ao. 

Como nao ha no artigo 18 da lei 9430 restric;6es ao comentado anteriormente, 

pode-se utilizar de varios metodos durante 6 perfodo de apurac;ao, ou seja, cada 

item pode ser calculado com base em urn melhor metoda para o mesmo. 

Tambem deve-se comentar o fato de que a instruc;ao de ser realizado o 

calculo item a item venha da IN 38 de 1997 e nao de uma Lei, abrindo a 

possibilidade da realizac;ao da analise par pacotes de transac;6es, como funciona 

nos EUA e na Alemanha com os referidos basket approach e Palenttenbetrachtung 

respectivamente. 

A analise dos metodos previstos pela legislac;ao brasileira permite que sejam 

estes divididos em dais grupos: 

a) Essencia e para comparac;ao 

b) Levantamento de margens fixas 

Os primeiros sao os que se referem a comparac;ao direta de prec;os, ou seja, os 

prec;os independentes comparados na importac;ao e prec;o de venda nas 

exportac;6es. 

Como em muitos casas nao ha possibilidade de comparac;oes com os prec;os 

de mercado, ocorre quase sempre as comparac;oes com margens pre-estabelecidas 

pela legislac;ao brasileira, margens de Iuera estas que atraves do artigo 20 da lei 

9430 podem ser diversas das estabelecidas nos artigos 18 e 19 daquela lei. 

A alterac;ao destes percentuais se da somente em casas especiais e par ato do 

Ministro de Estado da Fazenda, devem ser acompanhadas de diversos documentos, 

relat6rios e ter motivos ligados com a realidade do mercado e atuais circunstancias, 

conforme artigo 32 da IN 38 de 1997. 

Em SCHOUERI (1999, p.73): "o Ministro da Fazenda nao tem a opgao, mas o 

dever, de alterar os percentuais quando o contribuinte demonstra serem eles 

incompativeis com o principia arms's lenght." 

A figura 13 representa a identificac;ao da necessidade em realizar o calculo dos 

prec;os de transferencia nas importac;6es de empresas vinculadas. 



Empresa Brasileira realiza importa~o,es de 
empresa vinculada ou empresa de parafso fiscal 

~· 
Realizar o calculo dos pre<;os parametros porum 

dos metodos: 
-PIC 
- PRL (20%ou 60%) 
-CPL 

~ 
Adotar como pre<;o parametro o maior valor 

apurado e comparar como pre~o medio efetivo 
de importa~ao 

t 

Adicionar na apura<;ao do Lucro Real e da CSLL 
o excesso de custo ~ despesas para fins de 

recolhimento de imposto 

Nadaa fazerl 
pois a despesa e 
dedutivel do lR e 

daCSLL 

Figura 13 · Esquema para calculo dos pre~os de transferencia na importa~ao 

2. 7.1 Metoda dos Pre9os lndependentes Comparados- PIC 
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Dos metodos para calculo do pre9o parametro este e o unico que efetivamente 

compara uma transa9ao entre pessoas ligadas com transa96es efetivamente 

ocorridas entre pessoas independentes, ja que nos demais metodos a investiga9ao 

sempre parte da indaga9ao de como teriam agido pessoas independentes em igual 

situa9ao. 
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Este metoda e aplicavel somente para as atividades de importagao para 

posterior revenda, e semelhante ao Comparable Uncontrolled Price Method (CUP) 

utilizado pelos paises membros da OCDE. 

0 prego de comparagao determinado por esse metoda esta previsto no artigo 

18 da Lei 9430 de 1996 e corresponds a media aritmetica ponderada dos pregos de 

bens, servigos e direitos, identicos ou similares apurados no mercado brasileiro ou 

de outros paises em operagoes de compra e venda, em condigoes de pagamento 

semelhantes. 

0 conceito de similaridade esta no c6digo de valoragao aduaneira e consiste 

em descrever que sao similares produtos identicos fisicamente, na qualidade e 

reputagao comercial. Foi neste c6digo que a IN 38 veio buscar conceitos para que 

dois ou mais produtos sejam considerados semelhantes devem: 

a) Ter a mesma natureza e a mesma fungao 

b) Substituir-se mutua mente na fun gao a que se destinem 

c) Ter especificagoes semelhantes 

Para a media proposta pelo legislador, a IN 38/97 determinou que se 

tomassem os pregos de bens, servigos ou direitos, identicos ou similares: 

a) Vendidos pela mesma empresa exportadora, a pessoas juridicas nao 

vinculadas, residentes ou nao residentes; 

b) Adquiridos pela mesma importadora, de pessoas juridicas nao 

vinculadas, residentes ou nao residentes; 

c) Em operagoes de compra e venda, praticadas entre outras pessoas 

juridicas nao vinculadas, residentes ou nao residentes. 

Atraves da figura 14 podem-se esclarecer os meios de relacionamentos que 

podem ser utilizados para calculo das medias dos pregos parametros para 

comparagao com o prego praticado. 
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Metodo dos Pre~os lndependentes Comparados - PIC 

I 

Brasil 

__ _,_ __ 
~----

/ Exterior 

Is- Vinculada 

C- Terceiros 

l 
IE - Terceiros IF -Terceiros 

,,, - - Compra de vinculadas 

Venda de Vinculadas para terceiros 

Compra de terceiros 

Operac;:oes entre terceiros 

Figura 14- Opera~oes cujos documentos servem de prova para o metodo PIC 

Tendo em vista o citado anterior, nos dais primeiros casas a compara<;ao e 
interna e no ultimo caso externa. Para compara<;ao de pre<;o entre duas empresas 

juridicas nao vinculadas somente podem ser utilizados relat6rios e publica<;oes de 

conhecimento publico, pais ha existencia de sigilo fiscal. 

Para que seja possivel a compara<;ao dos pre<;os praticados com pre<;os 

calculados como parametres, as autoridades fiscais determinam que sejam 

realizados ajustes nos pre<;os praticados considerando: 

a) Prazos para pagamento: As diferen<;as nos prazos de pagamento 

devem ser ajustadas pelo valor dos juros correspondentes ao intervale 

entre os prazos concedidos para o pagamento das obriga<;oes sob 

analise, com base nas taxas praticadas pela propria empresa 

fornecedora. 
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Nao se conseguindo determinar uma aplicagao consistente de uma mesma 

taxa, em relagao a todas as vendas a prazo praticadas pela mesma empresa, o 

ajuste deve ser efetuado com base na variagao da taxa referencia do Sistema 

Especial de Liquidagao e Custodia - Selic quando compradores e vendedores forem 

domiciliados no Brasil ou Libor (London Interbank Offered Rate), para depositos em 

dolares pelo prazo de seis meses, acrescida de tres por cento anuais a titulo de 

spread, quando uma das partes for domiciliada no Brasil. 

b) Quantidades negociadas: Dependendo da quantidade negociada a 

empresa pode ter tido beneffcio no prego do produto item a item, porem 

e urn efeito que deve ser anulado na aplicagao do PIC. As autoridades 

so aceitarao este ajuste se demonstrarem documentos de emissao da 

empresa vendedora a pratica de pregos menores, quanto maiores as 

quantidades adquiridas por urn mesmo comprador. 

c) Garantia de funcionamento ou aplicabilidade do servigo ou direito: As 

autoridades acreditam que o fato de o produto possuir ou nao garantia 

influencia o prego do mesmo. Desta forma para afastar a influencia da 

garantia os administradores fiscais limitam o ajuste ao valor resultante 

da divisao do total dos gastos efetuados, no perfodo de apuragao 

anterior, pela quantidade de bens, servigos ou direitos, com garantia em 

vigor, no mercado nacional no mesmo perfodo. 

d) Promogao por publicidade e propaganda e fiscalizagao de qualidade: 

Tambem devem ser adaptados os pregos caso a empresa exportadora 

no exterior, assumir a obrigagao pela promogao junto ao publico do bern, 

servigo ou direito, por meio de propaganda e publicidade. 

No caso de promogao do nome ou marca da empresa, entao os 

gastos se rateiam para todos os bens, servigos ou direitos 

proporcionalmente em fungao das quantidades e valores. 

Os custos com fiscalizagao da qualidade tambem devera ser 

verificado quanto a empresa estrangeira vinculada gastou com dividindo

se o resultado obtido por unidade de produto exportado. 
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e) Acondicionamento, frete e seguro: Sendo os produtos identicos, mas 

acondicionados de forma diferentes entao deve-se descontar as 

diferenc;as de custos dos materiais utilizados em cada caso. Esse 

acondicionamento diz respeito ao transporte. 

Poderao ser somados ao prec;o parametro a fim de compara-lo 

ao prec;o praticado dos bens, servic;os e direitos, os valores de 

transporte, seguro cujo onus tenham sido da empresa importadora, e os 

tributos nao recuperaveis devidos na importac;ao desde que, da mesma 

forma, sejam considerados no prec;o praticado. 

Se comprovado atraves dos calculos pelo metoda PIC que o prec;o de compra 

e maior que prec;o media praticado no mercado deve-se tributar a diferenc;a atraves 

de ajuste na base de calculo do IRPJ e se o prec;o de compra e menor do que o 

prec;o media de mercado nao ha ajustes a se fazer. 

A IN 243 em exame, apresenta ilegalidade no metoda PIC na medida em que 

limita os ajustes a serem feitos, em func;ao da quantidade, promoc;ao e outros 

anteriormente ja mencionados. Essa limitac;ao nao existe na lei sendo possfvel 

tambem realizar ajuste de prec;os decorrentes de diferenc;as de natureza ffsica e de 

conteudo do bern, conforme o artigo 10 da IN 32. 

Para que a empresa comprove os prec;os praticados pela empresa vinculada 

com terceiros nao vinculados, deve obter documentos eletronicos atraves dos quais 

seja possfvel comprovar analiticamente os prec;os praticados durante os perfodos 

considerados como notas fiscais de venda, commercial Invoices, emitidas pelas 

empresas estrangeiras fornecedoras. 

A documentac;ao necessaria para a comprovac;ao dos prec;os parametro, 

nessa metodologia, nao e normatizada pela legislac;ao dos prec;os de transferencia, 

porem conforme c6digo civil lei 10.406 de 2002, artigo 224 os documentos redigidos 

em lingua estrangeira deverao ser traduzidos para o portugues para ter efeitos 

legais no Pals. 0 C6digo de Processo Civil artigo 157 traz em sua redac;ao que alem 

do documento redigido em lingua estrangeira estar traduzida, deve ser firmada por 

tradutor juramentado. 

De acordo com a Lei no 6.015 a Lei de Registros Publicos artigos 129 

paragrafo 6 e 148, os documentos escritos em lingua estrangeira deverao ser 
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sempre traduzidos e, acompanhados das respectivas tradu96es, registrados no 

Registro de Tftulos e Documentos para surtir efeitos em rela9ao a terceiros e para 

produzirem efeitos em reparti96es da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territ6rios e dos Municfpios ou em qualquer instancia, jufzo ou tribunal. 

Dessa forma, para que urn documento produzido no exterior, em lingua 

estrangeira, tenha validade no Brasil, deve estar legalizado em seu pals de origem, 

ou seja, notarizado, consularizado, traduzido para o portugues, por tradutor publico, 

com sua firma reconhecida e registrada em Cart6rio de Tftulos e Documentos. 

Referente a quantidade que deve-se apresentar como prova, nao e 

mencionado na legisla9ao brasileira, somente trata de opera96es em condi96es de 

negocia96es semelhantes, desta orienta-se que seja uma quantidade de faturas que 

representem em proporcionalidade a movimenta9ao efetiva de importa96es no 

perfodo. 

Na tabela 15 observa-se urn exemplo do calculo de pre9o parametro tendo 

como base o metodo PIC. 

0 produto XY -001 B foi importado de empresa vinculada em tres datas 

distintas no ano calendario, e ainda possufa em estoque uma quantidade do item. 0 

custo total FOB desse item para empresa foi de R$ 855,34 que para analise do 

Pre9o de Transferencia e o pre90 praticado total, para obter o pre9o praticado 

unitario faz-se a media entre o pre9o total e quantidade de compra do item de 

empresa vinculada, sendo o resultado R$ 0,2904. 

0 mesmo item foi adquirido em mercado nacional de empresas nao 

vinculadas, por urn custo total de R$ 180,59, sendo que a quantidade total foi de 802 

unidades, 0 calculo do pre90 parametro unitario e partir da media aritmetica 

ponderada, resultando em urn valor de R$ 0, 2252. 

Considerando a margem de 5% sobre o pre9o parametro chega-se a urn valor 

de R$ 0,0113, ou seja, o pre9o praticado unitario poderia chegar no maximo em R$ 

0,2364 e foi realizado entre as opera96es com vinculadas no valor de R$ 0,2904. 

Realizando a subtra9ao entre o pre9o parametro e o pre9o praticado, chega

se a conclusao de que o pre9o praticado entre as empresas vinculadas foi de R$ 

0,0653 acima do pre9o parametro, do pre9o que seria o praticado no mercado. 

Neste caso, deve-se realizar o ajuste unitario de R$ 0,0653 na base de 

calculo do IRPJ e da CSLL, considerando que a quantidade vendida do item foi de 

2.392 unidades, o ajuste total a ser realizado devera ser de R$ 156,11. 
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Tabela 15- Exemplo de calculo do pre~o de transferencia pelo metodo PIC 

Total de lmportac;:oes do produto XY-001B de empresa vinculada e saldo de estoque inicial 

Produto Quantidade Custo Fob 
Impasto de 

lmoortaciio 
Frete Seguro Aduaneiras custo total 

XY-001B 645 R$ 158,43 R$ 158,43 
XY-OOlB 300 R$ 86,14 R$ 15,27 R$ 8,90 R$ 0,41 R$ 0,60 R$ 111,32 
XY-001B 1.000 R$ 291,85 R$ 48,66 R$ 10,32 R$ 1,10 R$ 3,62 R$ 355,55 
XY-001B 1.000 R$ 318,92 R$ 52,71 R$ 8,88 R$ 1,06 R$ 3,08 R$ 384,65 
totais: 2.945 R$ 855,34 R$ 116,64 R$ 28,10 R$ 2,57 R$ 7,30 R$ 1.009,95 

Prec;:o praticado total para comparac;:ao com prec;:o parametro PIC= R$ 855,34 
Pre~o medio ponderado praticado unitario (855,34 I 2945) = R$ 0,2904 

Total de compras do produto XY-001B de empresas nao vinculada no mercado nacional 

Produto Quantidade CustoFob 
Impasto de 

Frete Seguro Aduaneiras custo total 
lmportaciio 

XY-001B 800 R$ 178,50 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 178,50 
XY-001B 1 R$ 0,92 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 0,92 
XY-001B 1 R$ 1,17 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,17 
totais: 802 R$ 180,59 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 180,59 

Prec;:o para metro total para comparac;:ao com prec;:o praticado PIC= R$ 180,59 

Pre~o medio ponderado parametro unitario (180,59 I 802) = R$ 0,2252 

diferenc;:a entre prec;:o praticado e prec;:o parametro unitario (0,2904- 0,2252) = R$ 0,0653 
Margem de 5% (0,2252 x 0,05) = R$ 0,0113 
Valor maximo que poderia ser o prec;:o praticado unitario (0,2252 + 0,0113) = R$ 0,2364 

lquantidade de venda do produto no ano calendario = 23921 

IAjuste unitario a ser realizado = R$ 156,1102 I 

2.7.2Metodo do Prego de Revenda menos Luera- PRL 

A aplicagao desse metoda consiste em decompor o prego de venda do 

produto final, deduzido de outros custos nao recuperaveis assumidos pelo 

importador, como fretes e impasto de importagao e, de resultado, identificar a 

parcela referente ao prego do bern importado. 

Do valor resultante devera ser deduzido o valor agregado no pais e margem 

de Iuera definida pela legislagao. 

Este metoda e definido como a media aritmetica dos pregos de revenda dos 

bens ou direitos, diminuidos: 
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a) Dos descontos incondicionais concedidos: 

Sao os descontos concedidos que nao dependam de eventos futuros, 

ou seja, os que forem concedidos no ato de cada revenda e constar da 

respectiva nota fiscal 

b) Dos impastos e contribuigoes incidentes sobre as vendas; 

c) Das comissoes e corretagens pagas; 

d) Da margem de lucro de: 

a) 20% (vinte por cento), calculada sobre o prego de revenda, nas 

operagoes de importagao para revenda onde nao ocorra agregagao 

de valor ao custo dos bens, servigos ou direitos. 

A margem de 20% sera aplicada sobre o valor de revenda 

constante na nota fiscal de revenda, excluldos os descontos 

incondicionais concedidos. 

b) 60%(sessenta por cento ), calculada sobre o prego de revenda, nas 

operagoes de importagao para revenda onde ocorra agregagao de 

valor ao custo dos bens, servigos ou direitos. 

A aplicagao do percentual de 60% sera sobre a participagao do bern 

importado no prego de venda do bern produzido. 

Se comprovado atraves dos calculos pelo metodo PRL que o prego de 

compra e maior que prego medio de revenda diminuldo dos descontos, dos impastos 

e dos vinte por cento ou sessenta por cento do lucro, deve-se tributar a diferenga 

atraves de ajuste na base de calculo do IRPJ. E se o prego de compra e menor ou 

igual ao prego medio de revenda, diminuldo dos descontos, dos impastos e de vinte 

por cento de lucro nao ha ajustes a se fazer. 

A principal vantagem sobre esse metodo e o fato de nao haver necessidade 

de documentos externos para sua comprovagao, basta que a empresa apresente as 

notas fiscais emitidas para tais operagoes, juntamente com as planilhas de calculo 

utilizadas para obter os valores em questao. 

Quanto a crltica existente sobre esse metodo e o fato Das margens de lucro 

pre-fixadas, via de regra, as margens de lucro variam de empresa para empresa e 

de setor para setor, variando de acordo com suas estrategias de mercado, 

concorn3ncia, entre outros fatores que provavelmente nao seguem o padrao 
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estipulado pela legislac;ao resultando a interpretac;ao oficial em reduc;ao da margem 

de lucro a ser utilizada. 

Na figura 15 e apresentado exemplo de como ocorre uma operac;ao de 

compra e revenda do bern importado de empresas ligadas e compra e venda de 

bern importado e industrializado para posterior venda com valor agregado no pais. 

Filial Brasileira Vinculada 

produtos 

importados para 

revenda 

produtos importados e 

com valor agregado 

(industrializado) 

Empresa A- nao vinculada 

Matriz 

Vinculada 

Empresa B - nao 

vinculada 

Compra de materia prima ou produto acabado de vinculada 

Venda de produto industrializado ou revenda de produto 

Figura 15 • Opera4;6es para calculo pelo PRL 

Na tabela 16 e apresentado urn exemplo de realizac;ao do calculo dos prec;os 

de transferemcia para o mesmo item calculado com base no PIC, porem agora com 

base no PRL 20%. 

0 prec;o praticado unitario com base na media aritmetica ponderada e de R$ 

0,3429 para este metodo, sendo que para compor o prec;o parametro e necessaria 

saber o valor total de revenda e a quantidade total revendida do item, dando o 

resultado de R$ 0,5497. 
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Realizando a subtragao dos descontos condicionais, comissoes, juros, 

impastos recuperaveis e margem de 20% chega-se ao prego parametro total R$ 

1314,96. 

Considerando a diferenga entre o prego praticado unitario e prego parametro 

unitario chega-se a urn resultado de - R$ 0,2068, ou seja o prego praticado foi 

abaixo em R$ 0,2068 do prego parametro, neste caso nao ha necessidade de ajuste 

do item. 

Ainda existe a margem de 5% sabre o prego parametro que poderia ser 

considerada para dispensa do ajuste, sendo que o prego praticado poderia ser de no 

maximo R$ 0,5772. 

Tabela 16- Exemplo de calculo pelo metodo PRL 20%: sem ajuste 

Total de lmporta!;6es do produto XY-001B de empresa vinculada e saldo de estoque inicial 

Produto Quantidade Custo Fob 
Impasto de 
/moortaciio 

Frete Segura Aduaneiras custo total 

XY-001B 645 R$ 158,43 R$ 158,43 
XY-001B 300 R$ 86,14 R$ 15,27 R$ 8,90 R$ 0,41 R$ 0,60 R$ 111,32 
XY-001B 1.000 R$ 291,85 R$ 48,66 R$ 10,32 R$ 1,10 R$ 3,62 R$ 355,55 
XY-001B 1.000 R$ 318,92 R$ 52,71 R$ 8,88 R$ 1,06 R$ 3,08 R$ 384,65 
totais: 2.945 R$ 855,34 R$ 116,64 R$ 28,10 R$ 2,57 R$ 7,30 R$ 1.009,95 

Pre!;o praticado total para compara!;ao com pre!;O para metro PRL 20%= R$ 1.009,95 

Pre!;O medio ponderado praticado unitario (1.009,95 I 2945) = R$ 0,3429 

Calculo do Pre~o Para metro I 
Valor total de revenda: R$ 2.315,29 
Margem de 20% (2315,29 x 0,05) = R$ 463,06 

Descontos lncondicionais: R$ -

Comissoes: R$ -

Juros: R$ -

ICMS: R$ 323,00 

PIS: R$ 38,22 

COFINS: R$ 176,05 

Pre!;O Parametro Total (2315,29- 463,06- 323,00- 38,22- 176,05} = R$ 1.314,96 

Quantidade Vendida: 2.392 

Pre~o Parametro Unitario (1314,96 I 2392) : R$ 0,5497 

Planilha de Ajuste 

diferen!;a entre pre!;o praticado e pre!;o para metro (0,3429- 0,5497} = -R$ 0,2068 

Margem de 5% (0,5497 x 0,05} = R$ 0,0275 

Valor maximo que poderia ser o pre!;o praticado unitario {0,5497 + 0,0275) R$ 0,5772 

lquantidade de venda do produto no ano calendario = 23921 

IAjuste unitario a ser realizado = R$ 
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Na tabela 17 ha urn outro exemplo de calculo de PRL 20% porem com ajuste 

a ser adicionado na base de calculo do IRPJ e da CSLL, pois o prec;o praticado ficou 

em R$ 9,0323 acima do prec;o parametro e a margem de 5% para a dispensa do 

calculo ficou em R$ 0,8109. 0 prec;o maximo que poderia ser aplicado entre as 

empresas vinculadas deveria ser de R$ 17,029 e o mesmo foi de R$ 25,25. 

Tabela 17- Exemplo de calculo pelo metodo PRL 20%: com ajuste 

Total de lmporta~oes do produto XY-001C de empresa vinculada e saldo de estoque inicial 

Produto Quanti dade CustoFOB 
tmpostode Frete Segura Aduaneiras custo total 
tmoortaclio 

XY-001C 32 R$ 342,88 R$ 342,88 
XY-001C 30 R$ 303,48 R$ 49,14 R$ 2,11 R$ 1,36 R$ 0,76 R$ 356,85 
XY-001C 150 R$ 198,69 R$ 237,34 R$ - R$ - R$ 0,93 R$ 436,96 
XY-001C 20 R$ 1.482,35 R$ 38,13 R$ 38,67 R$ 0,98 R$ 1,24 R$ 1.561,38 

300 R$ 9.011,31 R$ 1.478,77 R$ 197,45 R$ 33,55 R$ 14,19 R$ 10.735,27 
totais: 532 R$ 11.338,71 R$ 1.803,39 R$ 238,23 R$ 35,89 R$ 17,13 R$ 13.433,34 

Pre~o praticado total para compara~ao com pre~o para metro PRL 20%= R$ 13.433,34 

Pre~o medio ponderado praticado unitario (13.433,34 I 532) = R$ 25,2506 

Calculo do Pre~o Parametro 

Valor total de revenda: R$ 4.324,94 

Margem de 20% (4324,94 x 0,05) = R$ 864,99 

Descontos lncondicionais: R$ -
Comissoes: R$ -
Juras: R$ -
ICMS: R$ 675,80 
PIS: R$ 71,36 

COFINS: R$ 328,70 

Pre~o Parametro Total (4324,94- 864,99-675,80-71,36- 328,70) = R$ 2.384,10 

Quantidade Vend ida: 147 

Pre~o Para metro Unitario (2384,10 I 147): R$ 16,2183 

Planilha de Ajuste 

diferen~a entre pre~o praticado e pre~o parametro (25,2506- 16,2183) = R$ 9,0323 

Margem de 5% (16,2183 x 0,05) = R$ 0,8109 

Valor maximo que poderia ser o pre~o praticado unitario (16,2183 + 0,8109) R$ 17,0293 

lquantidade de venda do produto no ano calendario = 

IAjuste unitario a ser realizado = R$ 1.327,7499 I 

Ja para o calculo do metoda PRL 60% utilizado na hip6tese de bens, servigos 

ou direitos aplicados a produc;ao, ha uma maior dificuldade na realizagao do mesmo, 

isso devido a sua complexidade que sera analisada adiante. 

0 prec;o parametro dos bens, servigos ou direitos importados sera apurado 

excluindo-se o valor agregado no Pais e a margem de lucro de sessenta por cento, 

conforme metodologia a seguir: 
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a) Prec;o liquido de venda: a media aritmetica ponderada dos prec;os de 

venda do bern produzido, diminuidos dos descontos incondicionais 

concedidos, dos impastos e contribuic;oes sobre as vendas e das 

comissoes e corretagens pagas; 

b) Percentual de participac;ao dos bens, servic;os ou direitos importados no 

custo total do bern produzido: a relac;ao percentual entre o valor do bern, 

servic;o ou direito importado e o custo total do bern produzido, calculada 

em conformidade com a planilha de custos da empresa; 

c) Participac;ao dos bens, servic;os ou direitos importados no prec;o de 

venda do bern produzido: a aplicac;ao do percentual de participac;ao do 

bern, servic;o ou direito importado no custo total, apurado conforme a 

letra "b", sobre o prec;o liquido de venda calculado de acordo com a letra 

"a"; 

d) Margem de lucro: a aplicac;ao do percentual de sessenta por cento sobre 

a participac;ao do bern, servic;o ou direito importado no prec;o de venda do 

bern produzido, calculado de acordo com a letra "c"; 

e) Prec;o parametro: a diferenc;a entre o valor da participac;ao do bern, 

servic;o ou direito importado no prec;o de venda do bern produzido, 

calculado conforme a letra "c", e a margem de lucro de sessenta por 

cento, calculada de acordo com a letra "d". 

Para calculo do Prl 60% deve-se ter o produto acabado selecionado para 

realizac;ao do calculo do prec;o de transferencia. 

Abre-se sua composic;ao para identificar a quantidade de itens que sao 

materias-primas importadas de ligadas, pois e a partir delas que forma-se 0 prec;o 

praticado e prec;o parametro do calculo. 

Na tabela 18 esta relacionada a composic;ao do produto YY-001, o mesmo 

contem uma materia prima importada de empresa vinculada e cinco itens adquiridos 

de terceiros, tambem e relacionado OS gastos gerais de fabricac;ao do produto. 
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Tabela 18 - Composi~ao do produto Acabado 

Produto Acabado Materia Prima 

XY-001N NAO 1 

XY-002N NAO 0,0041 
YY-001 XY-003N NAO 1 

XY-004N NAO 1 
XY-OOSN NAO 1 

YY-001GG GGF 1 

Na tabela 19 relaciona-se o total de importac;oes realizadas durante todo o 

ano calendario da materia prima que compoe o produto acabado em questao. 

A partir dessa tabela obtem-se o custo total de importac;ao da materia prima e 

atraves da media aritmetica chega-se no prec;o praticado unitario de R$ 0,0585. 

Tabela 19- Calculo do pre~o praticado PRL 60% 

Total de lmporta~oes da Materia Prima XY-001E de empresa vinculada e saldo de estoque inicial 

Materia 
Quantidade Custo FOB 

Impasto de 
Frete Segura Aduaneiras custo total 

Prima lmporta~oo 

XY-001E 117800 R$ 7.437,77 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 7.437,77 

XY-001E 50000 R$ 1.890,43 R$ - R$ - R$ 92,51 R$ 399,93 R$ 2.382,87 

totais: 167.800 R$ 9.328,20 R$ - R$ - R$ 92,51 R$ 399,93 R$ 9.820,64 

Pre~o praticado total para compara~ao com pre~o para metro PRL 60%= 

Pre~o medio ponderado praticado unitario (9.820,64 I 167 .800) = R$ 0,0585 

Realizado o calculado do prec;o media praticado da materia prima importada 

de empresas vinculadas, calcula-se tambem o custo das outras materias primas 

adquiridas de terceiros e encontra-se o custo total do produto acabado, e a partir da 

relac;ao com o custo da materia prima vinculada encontra-se o percentual de 

participac;ao de itens vinculados na produc;ao. 

No exemplo citado chega-se a urn percentual de 3,34°/o, demonstrado na 

tabela 20, ou seja, o custo da materia prima importada de empresas vinculadas 

representa 3,34°/o no custo total do produto acabado. 

Com relac;ao ao valor agregado no pais chega-se ao resultado de R$ 1 ,6915. 
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Tabela 20- Calculo da participa~ao daMP no PA 

Materia Prima 
vinculada qtde custo unitario Custo Total 

XY-001N NAO 1 0,1849 0,1849 

XY-002N NAO 0,0041 22,1450 0,0907945 

XY-003N NAO 1 0,8400 0,84 
XY-004N NAO 1 0,3587 0,3587 

XY-005N NAO 1 0656 0,0656 

YY-001GG GGF 1 0,1515 0,1515 

Total de Custo do Produto Acabado = 1,7500 

Total de Custo para Produ~ao doPA de MP Ligadas = 0,0585 
Percentual de Participa~ao daMP no PA (0,0585 I 1,75 )= 3,34% 
Valor Agregado no pals para o PA (1,75- 0,0585)= 1,6915 

Assim como o metoda PRL 20°/o o metoda PRL 60o/o parte do valor de 

revenda do Produto acabado para compor o prec;o parametro do bern. 

Como mostra a tabela 21 obtem-se um valor liquido de revenda de 462,66 

descontando-se os descontos incondicionais, juros, comissoes e impastos 

recuperaveis. Considerando-se a quantidade revendida de 235 resulta-se em um 

valor liquido unitario de revenda de R$ 1 ,97. 

Deve-se descontar do prec;o liquido de venda o valor da participac;ao da 

materia prima no prec;o de venda que e de R$ 0,0658 e a margem de 60°/o sabre 

essa participac;ao sendo o resultado de R$ 0,0263, este e o valor do prec;o 

parametro unitario. 

Realizando a comparac;ao entre o prec;o parametro e prec;o praticado verifica

se que ficou acima da margem de 5°/o permitida pela legislac;ao para dispensa do 

calculo e ficando em R$ 0,0322 o valor de ajuste unitario a ser realizado. 

Como o valor de ajuste deve ser multiplicado pela quantidade de venda do 

produto acabado, chega-se a um ajuste total no valor de R$ 7,5671. 
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Tabela 21 • Exemplo de Calculo pelo metodo PRL 60% 

Valor de Revenda do Produto Acabado = R$ 587,50 
Descontos lncondicionais = R$ -
ICMS R$ 70,50 
PIS R$ 9,69 
CO FINS R$ 44,65 
Comissoes R$ -
Pre~o de Venda Uquido R$ 462,66 

Quantidade Vendida de Produto Acabado = 235 
Pre~o liquido de Venda Unitario = R$ 1,97 
Participa~ao da Materia Prima no pre~o de venda (1,97 x 3,34%)= R$ 0,0658 
Margem de 60% sobre a participa~ao daMP (0,0658 x 0,6) = R$ 0,0395 
Pre~o Unitario Parametro = R$ 0,0263 

Diferen~a entre pre~o para metro e Custo de lmporta~ao = R$ 0,0322 
Margem de 5% ( 0,0263 x 0,05) = R$ 0,0016 

I Pre~o maximo de importa~ao que poderia ser praticado = I R$ 0,03381 

IAjuste Total a ser considerado = I R$ 7,5671 I 

2.7.3 Metoda do Custo de Pradugao mais Luera- CPL 

0 Prego de comparagao determinado par esse metoda corresponde ao custo 

media de produgao de bens, servigos ou direitos, id€mticos ou similares, no pais 

onde tiverem sido produzidos, acrescidos de: 

a) Impastos e taxas cobrados pelo referido pais, na exportagao; 

b) Margem de Iuera de 20% calculada sabre o custo apurado. 

A margem de Iuera deve ser aplicada ao custo de produgao antes da 

incidencia de impastos e taxas cobrados sabre o valor dos bens, no pais de origem 

sendo que o percentual nao muda em fungao do tipo de produto ou neg6cio da 

empresa fornecedora. 

Sao considerados como custo de produgao neste metoda: 

a) Custos de materias primas, materiais de embalagem e produtos 

intermediarios. 
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b) Custos de pessoal aplicados a produgao, incluindo supervisao. 

c) Custos de locagao, manutengao e reparo e depreciagao de bens 

aplicados a produgao. 

d) Valores de perdas e de quebras razoaveis, ocorridas no processo 

produtivo. 

Se comprovado atraves dos calculos pelo metoda CPL que o prego de 

compra e maior que o custo medio mais impastos, mais vinte por cento de lucro 

deve-se tributar a diferenga atraves de ajuste na base de calculo do IRPJ, e se o 

prego de compra e menor ou igual ao custo medio mais impastos mais vinte por 

centro do lucro nao ha ajustes a se fazer. 

Ha urn fator complicador neste metoda, pois o mesmo requer a informagao 

dos custos de produgao da empresa fornecedora vinculada, ou de empresas nao 

vinculadas que produzam bens similares, demonstrados discriminadamente, por 

componente, inclusive com a lista de fornecedores, algo que as vezes se torna 

impossfvel. 

Como os documentos para comprovagao da utilizagao do metoda serao de 

origem estrangeira, assim como no caso do PIC, sera necessaria a tradugao do 

mesmo para portugues, devem estar legalizados no pals de origem e ser registrado 

em Cart6rio de Registro de Tftulos e Documentos. 

A principal crftica para este metoda assim como no caso do PRL e o fato da 

margem pre estabelecida, nao considerando as diferengas entre os diversos setores 

da economia, diferengas de plano de marketing, entre outros. 

Outro fato e da abertura de custos da empresa exportadora, os custos sao 

tidos como informagoes estrategicas, portanto sigilosas tornando diffcil conseguir 

qualquer tipo de informagao. 

A tabela 22 contempla urn exemplo de calculo utilizando o metoda CPL, 

porem pouco utilizado pela diffcil comprovagao e obtengao dos dados. 
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Tabela 22 • Exemplo de calculo pelo metodo CPL 

Custo media de produ~ao no pafs exportador R$ 0,25 
Impastos cobrados no pafs exportador R$ -
Custo apurado R$ 0,25 

Margem de Iuera de 20% R$ 0,05 

Pre~o parametro R$ 0,30 

Pre~o parametro + margem de 5% = R$ 0,32 

Quantidades importadas de vinculadas 2.945 

Custo total das importa~oes de vinculadas R$ 1.009,95 

Media aritmetica dos pre~os de importa~ao R$ 0,34 

Ajuste uniario R$ 0,03 

Quantidade importada e revendida R$ 2.500,00 

Ajuste total da opera~ao (10.000 x 5,00) R$ 69,84 

2. 7.4 Escolha do metodo de arbitramento nas importagoes 

Assim como nas exportagoes e necessaria que a empresa realize o calculo do 

prego parametro dos itens em todos os metodos possiveis para que a melhor 

escolha seja realizada, representando para a empresa menor impacto financeiro e 

fiscal. 

Na tabela 23 e demonstrado resumo do calculo do prego parametro atraves 

dos metodos disponiveis para calculo dos bens importados para revenda, compondo 

o quadro para avaliagao e escolha do melhor metoda para a empresa. 

Tabela 23 • Tabela comparativa dos metodos de importa~ao 

Metoda Prec;o de Compra Prec;o parametro Ajuste quantidade vendida Ajuste Total 

PIC R$ 0,29 R$ 0,23 R$ 0,07 2500 R$ 163,16 

PRL 20% R$ 0,34 R$ 0,55 R$ - 2500 R$ -
CPL R$ 0,34 R$ 0,32 R$ 0,03 2500 R$ 69,84 

Nota-se atraves do exemplo que o metoda PRL 20% para esta operagao foi o 

melhor metoda, pais nao ha ajuste a ser realizado, diferentemente dos demais 

metod as. 

Cabe observar que esse metoda somente podera ser utilizado na importagao 

de produtos revendidos pela empresa. Para os produtos importados e depois 

industrializados pela empresa, o metoda que melhor se aplica e o CPL, pais, com 

ele, a carga tributaria e menor que o pelo PIC. 
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3 COMPARACOES ENTRE IN 32 E IN 243 

Sao varias as alteragoes trazidas pela lnstrugao Normativa 243, que no 

decorrer do trabalho foram apresentados, porem a principal alteragao que merece 

maior destaque e o fato de provocar alteragoes na forma de calculo pelo PRL 60% 

provocando maior ajuste nos produtos que sao calculados com essa base legal. 

A utilizagao desse metoda somente foi posslvel com a introdugao da referida IN 

243 em novembro de 2002. Anteriormente a esta data somente era posslvel a 

utilizagao do PRL 20%, PIC e CPL para o calculo do prego parametro para 

comparagao com o prego praticado nas importagoes. 

Como a utilizagao do metoda PRL 20% somente e permitida para bens 

adquiridos no exterior e revendidos no mercado nacional, as empresas teriam como 

opgao somente os metodos PIC e CPL, ambos de diflcil utilizagao, devido a 

dificuldade em obter documentagao de prova. 

A IN 243 de 2002 revogou a IN 32 do mesmo ana e para os contribuintes que 

se utilizam do metoda de calculo PRL 60%, representou elevagao na carga 

tributaria. 

A tabela 24 traz urn comparativo de urn item cujo calculo foi realizado com base 

na IN 32 e tambem na IN 243, demonstrando que pela IN 32 a empresa nao teria 

ajuste a recolher, diferentemente da IN 243. 

Tabela 24 • Compara~ao do calculo PRL 60% pela IN 32 e 243 

CALCULO PRL 60% PELA IN 243 CALCULO PRL 60% PELA IN 32 

Quantidade Vendida de Produto 
235 

Quantidade Vendida de Produto 
235 

Acabado = Acabado = 

Prego liquido de Venda Unitario = R$ 1,9688 Prego liquido de Venda Unitario = R$ 1,9688 

Participagao da Materia Prima no prego 
R$ 0,0658 valor agregado= R$ 1,6915 

de venda (1 ,97 x 3,34%)= 

Margem de 60% sobre a participagao 
R$ 0,0395 

Margem de 60% sobre a participagao 
R$ 0,1664 

da MP (0,0658 x 0,6) = daMP ((1 ,97- 1 ,6915) x 0,6) = 

Prego Unitario Parametro 
R$ 0,0263 

Prego Unitario Parametro 
R$ 1,8024 

(0,0658 - 0,0395) = (1,97- 0,1664) = 

prego praticado de importagao = R$ 0,0585 prego praticado de importagao = R$ 0,0585 

Ajuste a ser realizado = R$ 0,0322 Ajuste a ser realizado = R$ -

Ajuste total = R$ 7,5611 Ajuste total = R$ -
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A IN 32 estando de acordo com lei 9.430 determinou no paragrafo 11 do seu 

artigo 12 que a margem de Iuera seria o resultado da aplicagao do percentual de 

60% sabre a media dos pregos de venda do bern produzido, diminuidos dos 

descontos incondicionais concedidos, dos impastos e contribuigoes incidentes sabre 

as vendas, comissoes e corretagens pagas, e do valor agregado ao bern produzido 

no Pais. 

Ja a IN 243 no mesmo paragrafo e artigo que a IN 32 discorre que a margem 

de 60% devera ser aplicada sabre a participagao do bern importado no prego de 

venda do bern produzido. 

Esta participagao par sua vez deve ser calculada com relagao aos custos do 

bern importado em relagao ao custo total do produto, o qual pode comportar alem do 

bern importado outros bens e custos de produgao havidos no Brasil. 

Vale lembrar que uma lnstrugao Normativa e uma norma complementar atraves 

da qual a Receita Federal visa manifestar seu entendimento a respeito da Lei, 

jamais podendo alterar seus dispositivos. 

De acordo com a nova regra, as empresas devem considerar uma margem de 

60% para o prego de transferencia de produtos entre empresas do Brasil e suas 

subsidiarias no exterior. 

0 usa de margens de Iuera predeterminadas tern sido objeto de severas 

criticas, pais consistem em margens artificiais, estipulando urn Iuera minima a ser 

tributado, nao refletindo as condigoes atuais de mercado. 

A Lei 9.430 de 1996, bern como a IN 32, determinam que o calculo de margem 

de contribuigao bruta seja indireto, sendo que o calculo e feito depois da dedugao do 

valor agregado no Brasil, o que representa menor impacto no prego parametro.No 

entanto, a IN 243 transformou essa forma de calculo em calculo direto sabre a 

receita liquida proporcional do produto para todos os importados, representando 

maior impacto no parametro de prego. 

A discussao devera chegar ao conselho de contribuintes e eventualmente ao 

judiciario a quem cabera avaliar a legalidade da IN 243. 

Na tabela 25 apresenta-se urn exemplo do total de ajuste a ser considerado 

considerando todos os produtos de uma empresa e nao somente urn produto para 

comparagao entre o calculo pela instrugao normativa 32 e a 243, com objetivo de 

demonstrar a titulo de quantidade de itens a diferenga ente uma e outra torna-se 

extremamente alta. 



73 

Tabela 25 - Comparac;ao entre IN 32 e 243 em industria alimenticia 

Exemplo de produtos com calculo PRL 60% IN 243 

produto Prego Parametro Gusto Ajuste uniatio quantidade consumida Ajuste 

A1 R$ 124,39 R$ 1S4,44 R$ 30,05 12.397 R$ 372.S21,17 

A2 R$ 6,66 R$ 10,43 R$ 3,77 190.400 R$ 717.S22,40 

A3 R$ 23,41 R$ 3S,21 R$ 11,80 21.312 R$ 2S1.S62,S9 

A4 R$ S,63 R$ 8,42 R$ 2,78 76.100 R$ 211.8S4,79 

AS R$ 0,11 R$ 0,19 R$ 0,07 68.400 R$ 4.986,36 

ajuste total dos produtos importados que fazem parte da produ~ao = R$ 1.558.447,31 

Exemplo de produtos com calculo PRL 60% IN 32 

produto Prego Parametro Gusto Ajuste quantidade consumida Ajuste 

A1 R$ 342,37 R$ 1S4,44 R$ - 12.397 R$ -
A2 R$ 26,60 R$ 10,43 R$ - 190.400 R$ -
A3 R$ 7S,36 R$ 3S,21 R$ - 21.312 R$ -
A4 R$ 22,98 R$ 8,42 R$ - 76.100 R$ -
AS R$ 0,49 R$ 0,19 R$ - 68.400 R$ -

ajuste total dos produtos importados que fazem parte da produ~ao = R$ -

Outro importante fato trazido pela IN 243, e que o calculo do prec;o parametro 

deve ser realizado por servic;o, produto individual, sendo vedada a apurac;ao com 

base em conjunto ou familia de bens. Nao existe, porem respaldo expresso na Lei 

9.430/96, sendo esta exigencia em muitas vezes alva de crfticas. 

Pode-se dizer entao que a aplicagao da IN 243 e passive! de questionamentos, 

tendo em vista que, sendo a lnstruc;ao Normativa um instrumento infralegal, nao lhe 

e permitido instituir ou majorar tributos, em respeito ao principia da estrita legalidade. 

Sendo assim e necessaria medida judicial baseada nos argumentos mencionados. 
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4 CONSIDERACOES FINAlS 

Atraves do estudo realizado observou-se que desde a criagao da Lei 9.430, 

que normatizou no Brasil metodos de controle dos pregos de transferemcia, 

ocorreram varias modificagoes na legislagao pertinentes ao tema. 

Os metodos definidos para calculo dos pregos de transferencia no Brasil sao 

relativamente simples, flexiveis e permitem as empresas multinacionais domiciliadas 

no Brasil, a realizagao de planejamentos tributarios, como tambem induzem quando 

nao definem adequadamente os pregos das suas operagoes de importagao e 

exportagao, a custos elevados, com a tributagao em duplicidade e como 

conseqOencia desperdicio dos recursos financeiros. 

Alguns aspectos deverao ser considerados na escolha da metodologia a ser 

utilizada pela empresa, como os dispendios e dificuldades que urn outro metodo 

exigem na sua aplicagao, a facilidade em se obter documentagao comprobatoria, as 

diferentes legislagoes e o nivel de engajamento das pessoas que, na organizagao, 

estao ligadas ao estabelecimento do prego de transferencia. 

Notou-se nos exemplos citados que para as exportagoes o melhor metodo para 

calculo e o CAP, pois alem de dificilmente ocorrer ajuste, nao necessita de 

documentos do exterior e tao pouco para comprovagao do mesmo. Todos os dados 

e documentos necessarios, tern origem na propria companhia. 

0 metodo PVEx por sua vez, tambem nao gerou ajuste para a empresa, e 

tambem dificilmente ira gerar, porem havera dispendios e dificuldades na obtengao 

da documentagao comprobatoria. 

Ja os metodos PVA e PW geralmente trarao em seus resultados ajustes, pois 

trazem em suas metodologias margens pre-fixadas de lucro minimo a ser obtido 

pel a exportadora brasileira. 

No caso das importagoes o melhor resultado obtido e atraves do metodo PRL, 

de facil aplicagao e comprovagao, sendo que todos os documentos e dados sao de 

posse da propria unidade como no caso do CAP. 

0 metodo PIC, tern se mostrado muito mais acessivel quando comparado com 

o metodo PRL 60%, pois a margem de lucro do PRL e relativamente alta, nao 

levando em consideragao as condigoes reais de mercado nas circunstancias da 

geragao do mesmo. 
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0 metodo CPL, torna-se de dificil aplicagao por ser necessaria uma serie de 

documentagao comprobat6ria exigida, como notas fiscais, planilhas de formagao de 

custos, e documento equivalente a Declaragao de lmposto de Renda de Pessoa 

Juridica no exterior, ja que tais dados devem ser obtidos no pais exportador. 

A aplicagao e a apuragao dos pregos de transferencia mostram-se numa 

primeira fase, de facil levantamento e aplicagao. No entanto devido a uma serie de 

detalhes a serem observados, torna-se uma tarefa delicada, devendo os 

profissionais envolvidos empenhar-se ao maximo para buscar o atendimento tanto 

da legislagao quanto da menor carga tributaria para a empresa. 
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