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RESUMO 

BATISTA J.V.- Tributacao federal: Lucro presumido ou lucro real? Estudo de 
caso em empresa revendedora de material eh~trico. A atividade empresarial, para 
atuar no mercado de maneira competitiva, se ve as voltas com a constante busca de 
reduc;ao de custos e se depara com a realidade da alta carga tributaria no Brasil e 
uma gama de obrigac;oes acess6rias decorrentes de uma vasta legislac;ao. Frente a 
isso ha que se envidar esforc;os no sentido de urn planejamento tributario que 
comec;a pela escolha do regime a ser adotado se isto lhe for facultado. Com o 
objetivo de responder a questao de qual regime tributario seria mais vantajoso para 
uma empresa comercial, foi efetuada a revisao da literatura, principalmente a 
legislac;ao e abordou-se os principais elementos pertinentes a questao tributaria. A 
realizac;ao do trabalho teve uma abordagem metodol6gica qualitativa e objetivo 
explorat6rio-descritivo. 0 precedimento adotado e o estudo de caso de uma 
empresa distribuidora de materiais eletricos localizada em Curitiba, com tradic;ao no 
ramo e particularmente interessada em analisar a sua situac;ao tributaria. 0 trabalho 
realizado se ateve aos tributes que impactam financeiramente a empresa pela 
alterac;ao de regime. Parte-se da realidade da empresa, sua organizac;ao, situac;ao 
economica, participac;ao no mercado e estruturac;ao tributaria. A proposta de 
alterac;ao do regime e o calculo dos tributes pertinentes atraves de comparac;oes 
com o regime atual da empresa ensejam responder a questao de pesquisa. 0 
resultado do estudo aponta para uma vantagem significativa na hip6tese de 
alterac;ao do regime para Lucre real em contrapartida ao regime atual com opc;ao 
pelo Lucre presumido. As vantagens advindas de tal alterac;ao vao alem da simples 
reduc;ao de despesas, impactando positivamente no resultado e no fluxo de caixa. 

PALAVRAS-CHAVE: Materiais eletricos, Tributes, Planejamento tributario, Lucre 
Real, Lucre Presumido. 
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1 INTRODUCAO 

Quando o assunto e atividade empresarial a tonica normal e a alta carga 

tributaria que recai sabre as empresas de um modo geral, e nao e para menos, 

segundo o Institute Brasileiro de Planejamento Tributario (IBPT) a carga tributaria 

bruta em 2009 chega a 35,02% do PIB. Aliado a isso, ha o fato da impossibilidade 

pratica de se ter conhecimento da legisla<;ao tributaria. Segundo o levantamento 

efetuado pelo IBPT, "foram editadas nos ultimos 16 anos 23.916 normas tributarias 

federais, 65.986 estaduais e 129.893 municipais. Em media foram editadas no Pals 

56 normas tributarias por dia, ou 2,3 normas tributarias por hora". Para o presidente 

do Institute, Gilberta Amaral, "nem mesmo os governantes e juristas conseguem 

guardar tantas leis na memoria". lsso ainda sem falar na enorme gama de 

obriga<;oes acessorias que exigem aten<;ao, tempo e pessoal preparado para 

executa-las. Basta uma rapida visita ao site da Receita Federal do Brasil para se ter 

uma ideia da quantidade de declara<;oes a que uma empresa pode estar sujeita. 

Essa realidade que afeta de fora para dentro a atividade empresarial, e 

agravada pela realidade interna das empresas. Essa realidade se configura muitas 

vezes em descasamento entre a contabilidade e a gestao tributaria. A propria falta 

de uma contabilidade confiavel ou permeada de vfcios redunda em dificuldades que 

nao poucas vezes oneram a atividade empresarial, seja pela falta de utiliza<;ao de 

beneffcios, seja pela gera<;ao de passives tributaries. lsso revela uma falta de 

planejamento e gestao que leve em conta a dimensao tributaria. Nesse sentido o 

Servi<;o brasileiro de apoio a micro e pequena empresa (SEBRAE) destaca, apos 

monitoramento de dez anos sabre a sobrevivencia e mortalidade das empresas, que 

68% dos empresarios de empresa extintas apontam falhas gerenciais como causa 

da mortalidade das mesmas (SEBRAE, 2008). Assim se faz necessaria cada vez 

mais uma aten<;ao a esta realidade tributaria em uma atividade empresarial, no 

sentido de se envidar esfor<;os em termos de gestao tributaria, que envolva 

planejamento e controle de tudo o que e pertinente ao assunto. 

0 planejamento tributario implica primeiramente na determina<;ao do regime 

tributario a ser adotado, porem deve-se ter presente que a lei determina limites para 

que esta escolha seja opcional, ou seja, ha empresas que sao obrigadas a op<;ao 

pelo regime de apura<;ao pelo Luera Real, outras nao. Assim, a delimita<;ao de um 
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estudo como este, se faz necessaria nao s6 pela amplitude do assunto, como 

tambem para se objetivar resultados que tenham implica<;oes praticas. Nesse 

sentido este trabalho pretende ser urn estudo que, tendo como pano de fundo a 

contabilidade tributaria, busque responder a seguinte questao: Qual o regime 

tributario mais vantajoso para uma empresa comercial nao obrigada ao Lucro real? 

Com o intuito de responder a essa questao se propoe como objetivo geral: 

Detectar a op<;ao mais vantajosa para uma empresa comercial em termos de regime 

tributario, e como objetivos especificos: abordar a questao tributaria; delinear a 

legisla<;ao tributaria inerente; descrever os regimes tributaries; calcular os tributos 

pertinentes ao estudo; e comparar o resultado da apura<;ao de tributos em regimes 

opcionais diferentes. 

0 presente estudo se justifica primeiramente em razao da sua exigencia 

academica, como requisito para a consecu<;ao do titulo de especialista no curso de 

Contabilidade e Finan<;as. No entanto o interesse no assunto e a realiza<;ao da 

monografia na area de contabilidade tributaria tem sua razao de ser pelas 

implica<;oes praticas em termos profissionais. A atividade profissional por dez anos 

na area tributaria em escrit6rio de contabilidade suscita o ensejo de superar a mera 

presta<;ao de servi<;o em termos de apura<;ao de impastos, atividades e orienta<;oes 

esparsas para cumprir obriga<;oes acess6rias e assim, buscar agregar maior 

conhecimento e valor ao profissional da contabilidade. 

Este estudo se direciona a uma empresa comercial do ramo de material 

eletrico, nao obrigada ao regime de apura<;ao do impasto de renda pelo lucro real, 

tomando por base suas demonstra<;oes contabeis referentes aos anos de 2007, 

2008 e 2009. Assim os tributos a serem analisados foram apenas aqueles que 

impactam, pela sua sistematica e aliquotas previstas, no resultado em termos de 

onus ou economia tributaria. 

No que tange aos aspectos metodol6gicos a abordagem se classifica como 

qualitativa. Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2006, p.19) apud Scherer (2009), tal 

enfoque: 

e baseado em urn esquema indutivo, e expansivo e em geral nao busca 
criar questOes de pesquisa anteriormente nem provar hip6teses 
preconcebidas, e sim deixar que essas surjam durante o desenvolvimento 
do estudo. E individual, nao mede numericamente os fen6menos estudados 
nem tampouco tern como finalidade generalizar os resultados de sua 
pesquisa; nao realiza analise estatfstica, seu metoda de analise e 



12 

interpretativo, contextual e etnografico. (SAMPIERI, COLLADO E LUCIO, 
2006, p.19, apud SCHERER, 2009). 

Quanto ao objetivo o estudo e explorat6rio-descritivo, visto que e um assunto 

ainda pouco estudado e o estudo de caso realizado das praticas de apurac;ao de 

tributos por um e por outro regime, aponta correlac;ao entre estas e resultados em 

termos de economia tributaria. Para a realizac;ao da pesquisa e obtenc;ao dos dados, 

o procedimento adotado se constitui num estudo de caso que e definido por YIN 

(1990), apud CAMPOMAR (1991) como: 

[ ... ] uma forma de se fazer pesquisa social empfrica ao investigar-se um 
fen6meno atual dentro de seu contexto de vida-real, onde as fronteiras 
dentre o fenomeno e o contexto nao sao claramente definidas e na situac;ao 
em que multiplas fontes de evidencias sao usadas. (YIN, 1990, apud 
CAMPOMAR, 1991, p. 96). 

0 trabalho esta organizado em quatro capltulos, a saber: introduc;ao, 

referencial te6rico, relato do estudo de caso e conclusao. No primeiro capitulo se 

contextualiza o tema, determinando a questao de pesquisa, o objetivo geral e os 

especfficos, bern como a abordagem metodol6gica. 

No segundo capitulo comec;ando por situar historicamente de maneira 

sucinta os tributos no Brasil, se apresenta os conceitos dos elementos mais 

relevantes do tema tributario, bern como a descric;ao a partir da legislac;ao das 

caracterlsticas dos regimes tributaries aplicaveis ao estudo de caso realizado. 

0 estudo de caso propriamente dito e apresentado no terceiro capitulo. A 

partir das informac;oes hist6ricas e economicas da empresa e do setor a que ela 

pertence, procede-se, valendo-se das demonstrac;oes financeiras da empresa, a 

uma simulac;ao de calculo dos tributos e contribuic;oes que representam diferenc;a na 

opc;ao entre os dois regimes tributaries. Apresenta-se tambem o resultado dessa 

simulac;ao e o impacto financeiro, apontando qual a melhor opc;ao para o caso. 

Por tim, no ultimo capitulo, se apresenta as considerac;oes finais, bern como 

as recomendac;oes para futuras pesquisas sobre o tema. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 HISTORICO DA TRIBUTA<;AO NO BRASIL 

Embora a contabilidade tributaria nao tenha sua origem no Brasil, interessa 

aqui vislumbrar como ela surgiu e se desenvolveu em nosso Pais. Martins (2007, 

p.21) apud Soares (2008) faz uma retrospectiva interessante sobre a tributagao no 

Brasil tomando por base as Cartas Constitucionais do Pais, podendo-se resumir 

conforme segue. 

A Constituigao de 1824 foi a que delegou poderes ao Legislative, para 

instituir impastos o suficiente para cobrir as despesas do Estado, consoante o 

disposto em seu art. 15, incise X, que diz: "[ ... ] Fixar, anualmente, as despesas 

publicas, e repartir a contribuigao direta. Ninguem sera isento de contribuir para as 

despesas do Estado em proporgao dos seus haveres." Com a constituigao de 1891 

veio acontecer a distribuigao dos tributes entre a uniao e os estados mantendo-se os 

municfpios dependessem destes para fixagao de seus impastos. Havia uniformidade 

para os impastos federais havendo distingoes em relagao a urn estado ou municipio 

estabelecidas pela uniao. No que se refere aos bens, servigos e rendas publicas 

havia imunidade recfproca. 

Os municfpios passaram a ter impastos pr6prios a partir da constituigao de 

1934. Nesse periodo a legislagao tributaria passa a abranger tres esferas: Uniao, 

Estados e Municfpios. Houve uma partilha de atribuigoes em relagao aos impastos. 

A constituigao de 1937 manteve em linhas gerais o mesmo sistema tributario 

da constituigao anterior, eliminando alguns impastos estaduais e municipais. Com 

essa alteragao parte dos impastos estaduais passa a ser destinado aos municfpios. 

Com a carta magna de 1946 se estabelece nova discriminagao de rendas 

tributarias. Mantiveram-se os tributes da Uniao ja existentes, alguns recebendo 

denominagoes novas e foram criados outros como as taxas de contribuigoes de 

melhoria. Nessas contribuigoes havia participagao comum entre as esferas 

tributantes. Consolida-se assim a existencia de tres sistemas tributaries autonomos. 

Com a emenda constitucional n°. 18 de 1965 se deu a aprovagao de nova 

discriminagao de rendas tributarias. lnstitui-se uma classificagao de impastos nao 

mais baseada na doutrina juridica como foi utilizado nas constituigoes anteriores e 
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passa-se a se ter uma nomenclatura economica. 0 sistema tributario deixa de ser 

independente e autonomo para se tornar unico e nacional. Acontece uma 

distribuic;ao de competencias entre as esferas governamentais em relac;ao aos 

impastos. 

A constituic;ao de 1967 mantE~m o sistema tributario anterior e estabelece a 

competencia exclusiva da Uniao em instituir contribuic;oes e emprestimos 

compuls6rios. Determina tambem que as taxas nao poderiam tomar por base de 

calculo a mesma que a prevista para os impastos. Por lei complementar poderia se 

estabelece normas gerais de direito tributario, tratar sobre conflitos de competencia 

tributaria e regulamentar as limitac;oes constitucionais ao poder de tributar. Mediante 

lei complementar ainda, a Uniao teria poder de estabelecer isenc;oes de impastos 

estaduais e municipais. 

A constituic;ao em vigor (1988) manteve o sistema anterior considerando 

como tributes os impastos, taxas e contribuic;ao de melhoria. Por meio de lei 

complementar a Uniao pode entao instituir emprestimos compuls6rios. A limitac;ao do 

poder de tributar do Estado passou a fazer parte do texto constitucional. 

Assim o poder de instituir impasto, por parte da Uniao, vai ser sobre: a 

lmportac;ao e exportac;ao de produtos, renda e proventos de qualquer natureza, 

produtos industrializados, operac;oes de credito, cambio, seguro ou relativas a 

titulos ou valores mobiliarios e ainda sobre propriedade rural e grandes fortunas. Os 

estados ficam com a competencia de instituir imposto sobre: transmissao causa 

mortis e doac;oes de bens ou direitos; operac;oes em que haja circulac;ao de 

mercadorias; e sobre a prestac;ao de servic;os de transporte interestadual e 

intermunicipal e tambem de comunicac;ao, entre outros. A competemcia de instituir 

imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, servic;os de qualquer natureza, 

venda a varejo de combustiveis liquidos e gasosos, exceto 61eo diesel cabera aos 

Municipios. 
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2.2 CONCEITOS E CLASSIFICA<;AO DE TRIBUTOS 

2.2.1 Conceito de tribute 

0 sistema tributario no Brasil para Oliveira (2005), 

encontra sua pedra angular nos artigos 145 a 162 da Constituic;ao Federal 
(CF) , onde estao definidos os principios gerais da tributac;ao nacional (arts. 
145 a 149), a limitac;oes do poder de tributar (arts. 150 a 152) e os impastos 
dos entes federativos (arts. 153 a 156), bem como a repartic;ao das receitas 
tributarias arrecadadas( arts 157 a 162).(0LIVEIRA, 2005, p. 51). 

No entanto e o C6digo Tributario Nacional (CTN) que vai se constituir na 

fonte principal de pesquisa em materia tributaria vista que "regula [ ... ] o Sistema 

Tributario Nacional e estabelece as normas gerais de direito tributario aplicaveis a 
Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios" (CTN, art. 1°). 

0 CTN determina o conceito de tribute no seu art. 3° que diz: "Tribute e toda 

prestagao pecuniaria compuls6ria, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 

que nao constitua sangao de ato ilicito, instituida em lei a cobranga mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada." 

A despeito das crfticas por muitos autores ao conceito apresentado pelo 

CTN, lchihara (2006) entende que cabe ressaltar nele as seguintes caracterfsticas: 

a) a prestagao em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir deve ser 

compuls6ria; 

b) nao deve ser decorrente de sangao de ato ilfcito; 

c) deve ser institufdo ou decorrente de lei; 

d) deve ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada a vontade legal. 

Essa definigao mereceu uma analise de seus elementos por Ataliba (1996), 

apud Melo (2004) que evidenciou seus elementos e que sao descritos no quadro 1: 



Obriga<;ao 

Pecuniaria 

Ex lege 

Nao decorrente 
de san<;ao de 

ato ilicito 

Sujeito ativo=> 
pessoa publica 

Sujeito passive 
designado por 

lei 

Quadro 1- Caracteristicas de tributo no conceito do CTN 

Vinculo juridico transit6rio, de conteudo economico, que atribui ao sujeito ativo o 
direito de exigir do passivo determinado comportamento que a este poe na 
contin ncia de ratica-lo em beneficia do su· ito ativo. 
Circunscreve-se, por este adjetivo, o objeto da obriga<;ao tributaria: para que esta 
se caracterize, no direito constitucional brasileiro, ha necessidade de que seu 
objeto seja: o comportamento do sujeito passivo consistente em levar dinheiro ao 
su"eito ativo. 
A obriga<;ao tributaria nasce da vontade da lei , mediante a ocorrencia de um fato 
(fato imponivel) nela descrito. Nao nasce, como as obriga<;oes voluntarias (ex 
voluntate) , da vontade das partes. Esta e irrelevante para determinar o 
nascimento deste vinculo obri acional. 
0 dever de levar dinheiro aos cofres (tesouro=fisco) do sujeito ativo decorre do 
fato imponivel. Este, por defini<;ao, e fato juridico constitucionalmente qualificado 
e legalmente definido, com conteudo economico - por imperative da isonomia -
nao qualificado como ilicito. Dos fatos ilicitos nascem multas e outras 
consequencias punitivas, que nao configuram tribute, por isso nao integrando o 
seu conceito nem se submetendo a seu ime uridico 
Regra geral ou o sujeito ativo e uma pessoa politica ou meramente 
administrativa, em bora excepcionalmente a lei possa atribuir a capacidade de ser 
su·eito ativo a ssoas ·vadas. 
A lei qualifica o sujeito passive explicito, o destinatario constitucional tributario. 
Geralmente sao pessoas privadas as colocadas na posi<;ao de sujeito passive, 
sempre de plena acordo como os designios constitucionais. Em se tratando de 
impastos, as pessoas publicas nao podem ser sujeito passive, devido ao 
principia constitucional da imunidade tributaria. No que se refere a tributes 
vinculados nada im as ublicas deles seam contribuintes. 

Fonte: Adaptado de Ataliba (1996) , apud Melo (2004) 

2.2.2 Especies de Tributes 

16 

Para lchihara (2006 p.B0-95) a maioria dos doutrinadores, entre os quais ele 

se inclui, prefere a classifica<;ao tripartida de Impastos, Taxas e Contribui<;oes de 

melhoria definidas no Art. 145 da Constitui<;ao Federal. No entanto na maioria das 

bibliografias se encontra alem destes tres tributes tambem o Emprestimo 

compuls6rio e as Contribui<;oes sociais. 

2.2.2.1 Impasto 

0 conceito legal de impasto e apresentado no CTN no seu artigo 16: 

"Impasto e o tributo cuja obriga<;ao tem por fato gerador uma situa<;ao independente 

de qualquer atividade estatal especifica, relativa ao contribuinte". 
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Nesse sentido sempre que se estiver de fronte a urn tributo que nao 

dependa de uma atividade especifica do estado, como por exemplo, circular 

mercadoria, fabricar urn produto, importar mercadorias etc. se estara diante de uma 

especie tributaria chamada "Impasto". 

A ideia de ser independente de atividade estatal especffica, denota o sentido 

de que a finalidade desta especie tributaria estaria vinculada a servigos universais. 

lsso vale dizer que esses servigos seriam aqueles que deveriam beneficiar a 

coletividade indistintamente, no entanto e a ausencia de atividade especifica por 

parte do estado em relagao ao contribuinte que constitui elemento de distingao de 

outras especies tributarias. 

2.2.2.2 Taxa 

0 que caracteriza a Taxa e a contraprestagao por parte do poder publico. E 
o que se conclui do conceito legal definido pelo art. 77 do CTN, segundo o qual: 

As taxas cobradas pela Uniao, Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municfpios, no ambito de suas respectivas atribui<;:6es, tem como fato 
gerador o exercfcio do poder de polfcia, ou a utiliza<;:ao, efetiva ou potencial, 
de servi<;:o publico especffico e divisfvel, prestado ao contribuinte ou posto a 
sua disposi<;:ao. 

Sobre o que seja o poder de polfcia, o art. 78 diz: 

Considera-se poder de polfcia a atividade da administra<;:ao publica que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica de 
ato ou absten<;:ao de fato, em razao de interesse publico concernente a 
seguran<;:a, a higiene, a ordem, aos costumes, a disciplina da produ<;:ao e do 
mercado, ao exercfcio de atividades economicas do Poder Publico, a 
tranquilidade publica ou ao respeito a propriedade e aos direitos individuais 
ou coletivos. 

A taxa independe da utilizagao efetiva por parte do contribuinte, visto que o 

fato gerador e o servigo publico prestado ao contribuinte ou posto a sua disposigao, 

por isso mesmo o paragrafo unico do art.?? completa que "a taxa nao pode ter base 

de calculo ou fato gerador identicos aos que correspondam a impasto nem ser 

calculada em fungao do capital das empresas" 
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2.2.2.3 Contribuigao de Melhoria 

Novamente e o CTN que apresenta uma explicagao do significado deste 

tribute quando no seu art.81 afirma que: 

A contribuic;ao de melhoria cobrada pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal au Municfpios, no ambito de suas respectivas atribuic;oes, e 
institufda para fazer face aos custos de obras publicas de que decorra 
valorizac;ao imobiliaria, tendo como limite a despesa realizada e como limite 
individual o acrescimo de valor que a obra resultar para cada im6vel 
beneficiado. 

0 que se depreende deste artigo e que esta especie de tribute somente 

pode ser cobrada pelo ente publico que realizar obra da qual resulte valorizagao do 

im6vel. Os contribuintes neste caso sao os proprietaries. 0 tribute tera com base o 

custo total da obra, que sera rateado entre os beneficiaries proporcionalmente a 
area de sua propriedade objeto da obra (FABRETI, 2006). 

2.2.2.4 Emprestimos Compuls6rios 

A Constituigao Federal (CF) de 1988 define a finalidade do emprestimo 

compuls6rio no art.148, afirmando que: 

A Uniao, mediante lei complementar, podera instituir emprestimos 
compuls6rios para atender a despesas extraordinarias, decorrentes de 
calamidades publicas, de guerra au sua iminencia e tambem no caso de 
investimento publico de carater urgente e de relevante interesse nacional. 

Para Martins (2007, p 140-142), a CF considera o emprestimo compuls6rio 

com natureza jurfdica de tribute pelo fato de inseri-lo no capitulo do sistema 

tributario. 

2.2.2.5 Contribuigoes Sociais 

Para Amaro (2007, p.84), a caracterfstica propria desta especie de tribute e: 
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A destina<;ao a determinada atividade exercitavel por entidade estatal ou 
paraestatal, ou por entidade nao estatal reconhecida pelo Estado como 
necessaria ou uti! a realiza<;ao de uma fun<;ao de interesse publico. Neste 
grupo incluem as contribui<;oes sociais, as contribui<;oes de interven<;ao no 
domfnio economico e as contribui<;oes de interesse de categorias 
profissionais ou economicas (CF, art.149), bem como as contribui<;oes para 
o custeio de previdencia de servidores dos Estados, Distrito Federal e 
Municfpios (art. cit. § 1°) e a contribui<;ao destinada ao custeio do servi<;o de 
ilumina<;ao publica (CF art. 149-A, acrescido pela EC n°39/2002). 

Nas contribui<_;oes sociais ou parafiscais cabe ressaltar que o sujeito ativo da 

obriga<_;ao tributaria nao e representado por entes da administra<_;ao publica direta, 

mas atua atraves de autarquias ou outros 6rgaos menores com competencia para 

exigir essas contribui<;oes (lchihara, 2006). 

2.3 ELEMENTOS ESSENCIAIS 

2.3.1 Fato gerador 

Segundo o CTN em seu artigo 4° "a natureza jurfdica especffica do tributo e 

determinada pelo fato gerador da respectiva obriga<;ao". Para Melo (2004) a 

expressao "fato gerador" 

e muito simples e concisa para representar a causa e a razao do 
nascimento da obriga<;ao tributaria, em toda sua extensao, nao permite 
inferir e compreender todos os elementos que a integram, alem de nao 
revelar a exata adequa<;ao dos aspectos da hip6tese de incidencia prevista 
em lei, com os atos efetivamente ocorridos no mundo real. (MELLO, 2004, 
p. 189). 

Conforme argumenta a seguir nao e 16gico, nem razoavel que possa 

abranger tanto os acontecimentos efetivamente ocorridos, como as situa<_;oes 

abstratas que tern apenas previsao na norma jurfdica, visto que a palavra "fato" 

denota simples acontecimento. 

No entanto nao cabe aqui uma incursao pelas nuances do direito tributario, 

mas sim tomar ciencia de que a expressao tern previsao na Constitui<;ao Federal 

(art. 146, Ill, a; 150, Ill, § 7) e o CTN (arts. 114 a 118) o consagrou como elemento 

fundamental para o surgimento do tributo. Segundo a expressao do CTN, "Fato 

gerador da obriga<;ao principal e a situa<;ao definida em lei como necessaria e 

suficiente a sua ocorrencia" (art. 114). No seu artigo 115 o CTN afirma que "Fato 
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gerador da obrigagao acess6ria e qualquer situagao que, na forma da legislagao 

aplicavel, impoe a pratica ou a abstengao de ato que nao configure obrigagao 

principal". Assim para o CTN, 

salvo disposit;ao em contn3rio, considera-se ocorrido o fato gerador e 
existentes os seus efeitos: 
I - tratando-se de situat;ao de fato, desde o momenta em que se verifiquem 
as circunstancias materiais necessarias a que produza os efeitos que 
normalmente lhe sao pr6prios; 
II - tratando-se da situat;ao jurfdica, desde o momenta em que esteja 
definitivamente constitufda, nos termos do direito aplicavel. (CTN, art.116). 

0 artigo supracitado reza que o aplicador da lei tern que averiguar as regras 

juridicas pertinentes, para concluir quando o fato gerador do tribute se consumou. E 
precise a identificagao do momenta da ocorrencia do evento previsto em lei, pela sua 

realizagao material e pelos efeitos normais que dai deriva. 

2.3.2 Obrigac;ao Principal 

Ligado ao conceito de fato gerador esta a concepc;ao de obrigac;ao tributaria 

principal ou acess6ria como se observa no art.113 do CTN: "A obrigac;ao tributaria e 

principal ou acess6ria". A obrigac;ao principal se identifica com o pagamento como 

se depreende do paragrafo primeiro do mesmo artigo: "§ 1° - A obrigagao principal 

surge com a ocorrencia do fato gerador, tern por objeto o pagamento de tribute ou 

penalidade pecuniaria e extingue-se juntamente com o credito dele decorrente". 

Segundo Melo (2004), o surgimento da obrigac;ao principal se da "em razao 

de que o vinculo juridico - unindo o poder publico e os particulares - nasce em razao 

das atividades/sanc;oes tipificadas legalmente como tributes e implicam o 

recolhimento do respective valor pecuniario". Para ele, 

A objet;ao que se possa fazer a considerat;ao de penalidade como 
obriga<;ao principal- em razao de enquadrar-se como sant;ao (estranha ao 
conceito de tribute - art. 3° do CTN) - nao tern efeito pratico, em razao de 
compreender o recolhimento de valores aos cofres publicos, podendo ser 
considerada obriga<;ao de dar. (MELO, 2004, p. 189) 

Assim esta obrigac;ao de dar e a obrigac;ao principal que consiste 

essencialmente no pagamento de tribute ou penalidade. 
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2.3.3 Obrigagao Acess6ria 

Os paragrafos segundo e terceiro do art.113 do CTN acrescentam outro tipo 

de obrigagao conforme se le: 

§ 2 - A obrigac;:ao acess6ria decorrente da legislac;:ao tributaria e tem par 
objeto as prestac;:oes, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 
arrecadac;:ao ou da fiscalizac;:ao dos tributos; § 3° - A obrigac;:ao acess6ria, 
pelo simples fato da sua inobservancia, converte-se em obrigac;:ao principal 
relativamente a penalidade pecuniaria. (CTN, Art. 113). 

Para Melo (2004), em termos praticos, a obrigagao acess6ria 

consiste em atribuic;ao de deveres aos administrados (contribuintes, 
responsaveis etc.), relatives a emissao de notas fiscais, escriturac;ao de 
livros, prestac;ao de informac;oes, e nao causar embarac;o a fiscalizac;:ao, 
com o objetivo fundamental de serem registrados e documentados fatos que 
tenham, ou possam ter, implicac;ao tributaria. (MELO, 2004, p.189). 

Pode-se concluir como afirma Oliveira (2005) que, 

Assim como existem dois tipos de elementos objetivos na obrigac;ao 
tributaria (obrigac;ao tributaria principal e acess6ria), M tambem dois tipos 
de elementos causais, que se concretizam imediatamente da ocorrencia de 
um fato previsto na lei, gerando assim, a obrigac;ao tributaria: o fato gerador 
da obrigac;ao principal eo fato gerador da obrigac;ao acess6ria. (OLIVEIRA, 
2005, p. 56). 

2.4 REGIMES DE TRIBUTACAO 

2.4.1 Regimes aplicaveis ao IRPJ E CSLL 

0 CTN ao tratar da tributagao sobre a renda determina que a base de 

calculo deste tributo seja com base no montante real, arbitrado ou presumido da 

renda ou dos proventos tributaveis (CTN, art. 44). Assim institui estes regimes que 

devem ser levados em conta na realizagao da obrigagao principal e tambem das 

obrigagoes acess6rias das empresas. Do entendimento e clareza sobre estes 

regimes, vai depender o acerto ou nao da sua escolha. 
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2.4.1.1 Luera real 

No artigo 247 conceitua-se Lucre Real como sendo o "lucre lfquido do 

perlodo de apuragao ajustado pelas adigoes, exclusoes ou compensagoes prescritas 

ou autorizadas por este Decreto". Por adigoes se entende segundo o RIR 99 o ato 

de adicionar ao lucre as despesas indedutlveis para fins fiscais (RIR, art. 249), 

consideradas assim aquelas que nao fazem parte ou nao sao necessarias para a 

atividade operacional da empresa (RIR, art. 299) e por exclusoes o ato de retirar do 

valor do lucre apurado as receitas consideradas pela legislagao como nao tributaveis 

(RIR, art. 250). Desses ajustes extracontabeis, obtem-se o Lucre Real, que vai sera 

base de calculo para apuragao do IRPJ. 

2.4.1.1.1 Obrigatoriedade 

0 Regulamento do lmposto de Renda (RIR 99) trata da obrigagao de apurar 

o lmposto de Renda pelo Lucre real nos artigos 246 a 515. Para o RIR, estao 

obrigadas a apuragao do IRPJ por esta sistematica as pessoas jurldicas: 

I - cuja receita total, no ano-calendario anterior, seja superior ao limite de 
R$48.000.000 (quarenta e oito milhOes de reais}, ou proporcional ao numero 
de meses do periodo, quando inferior a doze meses (redacao dada pela Lei 
10.637/2002, art. 46); 
II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 
bancos de desenvolvimento, caixas econ6micas, sociedades de cn§dito, 
financiamento e investimento, sociedades de credito imobiliario, sociedades 
corretoras de titulos, valores mobiliarios e cambia, distribuidoras de titulos e 
valores mobiliarios, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 
credito, empresas de seguros privados e de capitalizac;ao e entidades de 
previdencia privada aberta; 
Ill - que tiverem Iueras, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 
exterior; 
IV - que, autorizadas pela legislac;ao tributaria, usufruam de beneficios 
fiscais relativos a isenc;ao ou reducao do impasto; 
V - que, no decorrer do ano-calendario, tenham efetuado pagamento 
mensa! pelo regime de estimativa, na forma do art. 222; 
VI - que explorem as atividades de prestacao cumulativa e continua de 
servic;os de assessoria crediticia, mercadol6gica, gestao de credito, selec;ao 
e riscos, administrac;ao de contas a pagar e a receber, compras de direitos 
credit6rios resultante de vendas mercantis a prazo ou de prestacao de 
servic;os (factoring); 
VII - que explorem atividade de compra e venda, loteamento, incorporacao 
e construc;ao de im6veis, enquanto nao concluidas as operacoes 
imobiliarias para as quais haja registro de custo orc;ado (IN SRF n° 
25/1999). (RIR 99, Art. 246). 
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2.4.1.1.2 Adic;oes 

Com base no resultado contabil sera determinado o encargo tributario, 

levando em conta a previsao das adic;oes e exclusoes. Tomando por base as 

demonstrac;oes contabeis da pessoa juridica, a legislac;ao fiscal determina que 

algumas despesas, consideradas como indedutiveis sejam adicionadas ao resultado 

liquido. Essas adic;oes sao definidas pelo 1° Conselho de Contribuintes, por meio do 

Ac6rdao 108-06.173 em 14/07/2000 como obrigat6rias com a finalidade de aumentar 

o impasto. Oliveira (2005) agrupa essas adic;oes do RIR, que deverao ser 

adicionadas ao Iuera liquido do exercicio: 

Os custos, despesas, encargos, perdas, prov1soes, participac;oes e 
quaisquer outros valores deduzidos na apurac;ao do lucro liquido que, de 
acordo com o Regulamento do Impasto de Renda, nao sejam dedutfveis na 
determinac;ao do lucro real; 
Os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores nao 
inclufdos na apurac;ao do lucro liquido que, de acordo com RIR/2004, 
devam ser computados na determinac;ao do lucro real; 
Ressalvadas as disposic;oes especiais contidas no RIR/2004, as quantias 
tiradas dos lucros ou de quaisquer fundos ainda nao tributados para 
aumento de capital, para distribuic;ao de quaisquer interesses ou destinadas 
a reservas, quaisquer que sejam as designac;oes que tiverem, inclusive 
lucros suspensos e lucros acumulados (Decreta-Lei n° 5.844, de 1943, Art. 
43 § 1 o alineas "f' "g" e "i")· I I I I 

Os pagamentos efetuados a sociedade civil quando essa for controlada, 
direta ou indiretamente, por pessoas ffsicas que sejam diretores, gerentes, 
controladores da pessoa jurfdica que pagar ou creditar os rendimentos, bem 
como pelo conjuge ou parente de primeiro grau das referidas pessoas 
(Decreta-Lei n° 2.397. de 21 de dezembro de 1987, Art. 4°); 
Os encargos de depreciac;ao, apropriados contabilmente, correspondentes 
ao bem ja integralmente depreciado em virtude de gozo de incentivos fiscais 
previstos no RIR/2004; 
As perdas incorridas em operac;oes iniciadas e encerradas no mesmo dia 
(Day trade), realizadas em mercado de renda fixa ou variavel (Lei n° 8.981 
de 1995, Art. 76, § 3°); 
As despesas com alimentac;ao de s6cios, acionistas e administradores, 
ressalvado o disposto na alinea "a" do inciso II do Art. 622 do RIR/2004 (Lei 
n° 9.249, de 1995, Art. 13, inciso IV); 
As contribuic;oes nao compuls6rias, exceto as destinadas a custear seguros 
e pianos de saude, beneffcios complementares assemelhados aos da 
previdencia social, institufdos em favor dos empregados e dirigentes da 
pessoa jurfdica (Lei n° 9.249, de 1995, Art. 13, inciso V); 
As doac;oes, exceto as referidas nos Arts. 365 e 371, caput (Lei no 9.249, de 
1995, Art. 13, inciso VI); 
As despesas com brindes (Lei no 9.249, de 1995, Art. 13, inciso VII); 
0 valor da contribuic;ao social sobre o lucro liquido, registrado como custo 
ou despesa operacional (Lei n° 9.316, de 22 de novembro de 1996, Art. 1° 
caput e paragrafo unico); 
As perdas apuradas nas operac;oes realizadas nos mercados de renda 
variavel e de swap, que excederam os ganhos auferidos nas mesmas 
operac;oes (Lei n° 8.981, de 1995, Art. 76, § 4°); e 
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0 valor da parcela da Contribui<;ao para o Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS), compensada com a Contribui<;ao Social sabre o Luera 
Uquido, de acordo com o Art. S0 da Lei n° 9. 71S, de 199S (Lei n° 9. 71S, de 
199S, Art. S0

, § 4°). (OLIVEIRA, 200S, p. 97-9S). 

Exclusoes 

A despesa registrada contabilmente diminui o lucre liquido, se esta despesa 

nao for considerada como dedutivel pela legislagao para apuragao do IRPJ, entao 

deve se proceder a uma adigao dessas despesas ao resultado liquido para 

recompor a base legal para apuragao do referido impasto. Da mesma forma o 

registro contabil de uma receita aumenta o valor do resultado liquido e assim se 

porventura a legislagao declarar tal receita como nao tributavel ela devera ser 

excluida. Oliveira (2005) apresenta a partir do Art. do RIR/2004 uma lista de valores 

a serem excluidos do resultado para determinagao do lucre real: 

Os valores cuja dedu<;ao seja autorizada pelo Regulamento do Impasto de 
Renda e que nao tenham sido computados na apura<;ao do Iuera lfquido do 
perlodo de apura<;ao; 
Os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluldos na 
apura<;ao do Iuera lfquido que, de acordo com o Regulamento do Impasto 
de Renda, nao sejam computados no Iuera real; 
0 prejulzo fiscal apurado em perlodos de apura<;ao anteriores, limitada a 
compensa<;ao a 30% (trinta par cento) do Iuera llquido ajustado pelas 
adi<;oes e exclusos previstas no RIR/2004, desde que a pessoa jurldica 
mantenha os livros e documentos exigidos pela legisla<;ao fiscal, 
comprobat6rios do prejulzo fiscal utilizado para compensa<;ao, observado o 
disposto nos Arts. S09 a S1S do RIR/2004 (Lei n° 9.06S, de 199S, Art.1S e 
paragrafo unico); 
Os rendimentos e ganhos de capital nas transferencias de im6veis 
desapropriados para fins de reforma agraria, quando auferidos pelo 
desapropriado (CF, Art. 1S4, § S0

); 

Os dividendos anuais minimos distribuidos pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento (Decreta-Lei no 2.22S, de 1996, Art. S0

, e Decreta-Lei n° 
2.3S3, de 19S7, Art. 1°); 
Os juros produzidos pelos Bonus do Tesouro Nacional (BTN) e pelas Notas 
do Tesouro Nacional (NTN), emitidos par troca voluntaria par Bonus da 
Divida Externa Brasileira, objeto de permuta par divida externa do setor 
publico, registrada no Banco Central do Brasil, bem assim os referentes aos 
bonus emitidos pelo Banco Central do Brasil, para os fins previstos no Art. 
so do Decreta-lei n°1.312, de 1S de fevereiro de 197 4, com a reda<;ao dada 
pelo Decreta-lei n° 2.10S, de 24 de janeiro de 19S4 (Lei n° 7.777, de 19 de 
junho de 19S9, Arts. 7° e S0

, e Lei n° 10.179/2001 ); 
Os juros reais produzidos par Notas do Tesouro Nacional (NTN), emitidas 
para troca compuls6ria no ambito do Programa Nacional de Privatiza<;ao 
(PND), controlados na parte "B" do LALUR que deverao ser computados na 
determina<;ao do Iuera real no period a do seu recebimento (Lei n° S.9S1, de 
199S, Art. 1 00); e 
A parcela das perdas adicionadas, conforme o disposto no inciso X do 
paragrafo unico do Art. 249 do RIR/2004 que podera, nos periodos de 
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apura~ao subsequentes, ser exclufda do lucre real ate o limite 
correspondente a diferen~a positiva entre ganhos e perdas, decorrentes das 
opera~oes realizadas nos mercados de renda variavel e opera~oes de swap 
(Lei n° 8.981, de 1995, Art. 76, §5°). (OLIVEIRA, 2005, p. 98-99). 

Calculo do IRPJ 

0 regime de tributac;ao pelo Iuera real estabelece pelo seu proprio conceito a 

base de calculo do Impasto de Renda (IR) eo RIR 99 tambem determina a alfquota 

a ser aplicada sabre essa base de calculo, ou seja, sabre o Iuera real. Nos artigos 

541 a 543 se apresenta o percentual basico a ser aplicado sabre o Iuera real que e 

de 15% e o percentual adicional de 10% sabre o que da base ultrapassar o 

montante de R$ 240 mil no ano valor este que deve ser considerado proporcional ao 

periodo de apurac;ao. 

A sistematica de adic;oes, exclusoes e calculo do IRPJ pelo Iuera real acima 

delineado pode ser mais bern entendida pelo quadro abaixo: 

Quadro 2-Sistematica de calculo do IRPJ pelo lucro real 

1. Resultado do trimestre antes do IRPJ 96.000,00 

2. ( +) ,Adigoes 

2.1. 

Lucre Real antes da Compensagao de Prejuizos 

Compensagao de prejuizos (30%) 

63.350,00 

Lucre Real do trimestre 

Impasto de Renda sem o adicional(7 x~) 

Sse do adicional (L~~E~real- 60.000)j§- 6000~) 

_Aiiguota adicion~l. 

12. (=) lmpo~to~~ f3~~d~adi?ional(1gx_}~~ 335,00 

13. 9.837,50 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2005), p. 99. 

0 recolhimento do IRPJ calculado no perfodo de apurac;ao trimestral se dara 

atraves do Documento de Arrecadac;ao de Receitas Federais (DARF). Sera recolhido 
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em quota unica a veneer no ultimo dia util do mes subsequente ao periodo de 

apurac;ao ou em tres quotas iguais, mensais e sucessivas sendo que na segunda 

quota incide 1 °/o de jura e na terceira ha o acrescimo de 1 °/o mais a taxa SELIC do 

mes anterior. As quotas nao poderao ser inferior a mil reais. 

2.4.1.1.5 Recolhimento por estimativa 

No regime de apurac;ao pelo Iuera real, a pessoa juridica podera optar pela 

apurac;ao anual do impasto, nesse caso ela devera calcular e recolher mensalmente 

por estimativa o IRPJ e a CSLL devido no regime de apurac;ao pelo Iuera real. A 

base para calculo do IRPJ par estimativa e determinada de acordo com a atividade 

exercida pela pessoa juridica atraves da aplicac;ao dos percentuais apresentados na 

tabela a seguir: 

Tabela 1-Percentuais para calculo do IRPJ no recolhimento por estimativa 

Revevenda para consume, 
etflico carburante inclusive 

Comercio e industria em geral; 

Presta9ao de servi9os de transporte de cargas 

Presta9ao de servi9os hospitalares 

Construvao por empreitada, qua1do 

Loteamento de terrenos, incorporavao imobiliaria e venda de im6veis 
construidos ou iridos ara revenda 

Presta9ao de servi9os de transporte de pcsagei ros 

lnstitui¢es financeiras, seguradoras e entidades de previdencia privcda; 

Presta9ao de servivos, cuja receita bruta ocumulada no ano calendario 
exceda ao limite de R$ 120.000 00 
Presta9ao de servivos em geral, inclusive aqueles relatives ao exercfcio 

corretagem (seguros, im6veis, 

Construvao pcr administravao ou por empreitada unicamente de mao-de-obra; 

Factoring; 

Presta9ao de seNi9Qs de grafica, com ou sem fomecimento de material, e 
rela9ao a r~eita bruta que nao decorra de atividade comerical ou industrial ; 

Presta9ao de servivos de suprimento de agua tratada e coleta de esgoto 
exploravao de rodovia mediante cobranva de pedagio (Ato Decla-at6rio COSI 
no 16/20 

Fonte: Oliveira, (2005), p. 101 . 

1,60 

8,00 

16,00 

32,00 
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Na apuragao anual devera ser feito urn ajuste entre o apurado anualmente e 

o que foi recolhido por estimativa durante o ano (inclusive o mes de dezembro). Sea 

diferenga entre urn e outra for positiva, ou seja, o devido for superior ao recolhido, 

entao devera ser pago em quota (mica ate o ultimo dia util do mes de margo. Se pelo 

contrario a diferenga for negativa, podera ser compensada com o impasto devido a 

partir do mes de janeiro ou pedir restituigao do valor recolhido a maior. 

2.4.1.1.6 Calculo da CSLL 

0 regime de tributagao pelo Iuera real aplica-se tambem a Contribuigao 

Social sabre o Luera Uquido (CSLL), de competencia da Uniao e que foi institufda 

com a finalidade de financiar a seguridade social atraves dos Iueras percebidos 

pelas pessoas jurfdicas. Na forma de tributagao pelo Iuera real da CSLL tern perfodo 

de apuragao trimestral e tern por base de calculo o resultado do exercfcio antes do 

IRPJ e do seu proprio calculo tambem ajustado pelas adigoes e exclusoes previstas 

pela legislagao. A alfquota prevista e de 9% sabre a base de calculo expressa em 

rea is (R$), e seu recolhimento devera ser feito atraves de DARF, em quota unica ou 

em ate tres quotas da mesma forma que o IRPJ. 

As adigoes, para efeito de determinagao da base de calculo da CSLL 

exigidas pela legislagao, sao elencadas por Oliveira (2005): 

As provisoes nao dedutiveis para fins de apurar;ao do Iuera real, exceto a 
Provisao para Impasto de Renda; 
As seguintes despesas nao dedutiveis computadas na apurar;ao do Iuera 
lfquido: 
a)das contraprestar;oes de arrendamento mercantil e do aluguel de bens 
m6veis ou im6veis, exceto, quando relacionados intrinsecamente com a 
produr;ao ou comercializar;ao dos bens e servir;os; 
b)das despesas e custos de depreciar;ao, amortizar;ao, manutencao, 
reparacao, conservar;ao, impastos, taxas, seguros e quaisquer outros 
gastos com bens m6veis ou im6veis, exceto se intrinsecamente 
relacionadas com a produr;ao ou comercializar;ao de bens e servir;os; 
c)das despesas e custos com alimentar;ao dos s6cios, acionistas e 
administradores, quando nao fornecidas pelo restaurante da propria 
empresa; 
d)das despesas, custos e contribuir;oes baseadas nos Iueras, relativos a 
previdencia privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual 
(FAPI), cujo onus seja da pessoa juridica, que, somados, excederem a 20% 
do total dos salarios dos empregados e da remunerar;ao dos dirigentes da 
empresa, vinculados ao referido plano; 
e)das doar;oes, exceto as referidas no § 2° do Art. 13 da Lei n° 9.249, de 
1995; e 
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f)das despesas com brindes. 
Os ajustes decorrentes da aplicagao de metodos de pregos de 
transferencias; 
Os ajustes par diminuigao do valor de investimentos avaliados pelo 
patrim6nio liquido (equivalencia patrimonial); 
0 valor de reserva de reavaliagao, baixado durante o periodo-base, cuja 
contrapartida nao tenha sido computada no resultado do perfodo-base; e 
0 valor dos Iueras distribufdos disfargadamente, apurados nos termos da 
legislagao do impasto de renda. (OLIVEIRA, 2005, p. 113 e 114). 

Oliveira, (2005) tambem aponta exclusoes, para determina9ao da base de 

calculo da CSLL, que a legisla9ao exige: 

0 montante dos saldos das provisoes nao dedutfveis, bem como o montante 
dos creditos deduzidos que tenham sido recuperados (revertidos), em 
qualquer epoca ou a qualquer titulo; 
Os Iueras e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo metoda 
do custo de aquisigao; e 
0 resultado positivo dos investimentos avaliados pelo patrim6nio lfquido 
(equivalencia patrimonial). (OLIVEIRA, 2005, p. 114). 

A sistematica de calculo da CSLL e semelhante ao do IRPJ como permitindo 

a compensagao de bases negativas em periodos anteriores com bases positivas 

futuras, mantendo o limite de 30% para redugao da base de calculo. Essa 

sistematica a titulo de exemplo e evidenciada pelo quadro a seguir: 

Quadro 3-Sistematica de calculo da CSLL 

1. Resultado do trimestre antes da CSLL 
2. ( +) Adig6es 

2.1. Provisoes lndedutrveis 2.000,00 
3. ( -) Exclus6es 

3.1. Dividendos recebidos 
4. ( =) Base de calculo 
5. ( -) Base de calculo negativa a compensar 

6. ( = ) Base de calculo da CSLL 
7. ( x ) Alfquota 
9. ( = ) CS LL devida no periodo 

Fonte: Oliveira, 2005, Contabilidade tributaria, p. 114 

40.000,00 

(15.000,00) 

27.000,00 
(3.000,00) 

24.000,00 
9,00% 

2.160,00 

No exemplo acima a base negativa anterior de R$ 3 mil nao atingiu 30% da 

base de calculo (R$ 27 mil) antes da compensa9ao por isso foi utilizada por inteiro 

para reduzir a base de calculo da CSLL. 

Conforme orienta a Receita Federal do Brasil (RFB), quanta ao recolhimento 

a CSLL se pauta pela mesma orientagao para o recolhimento do IRPJ. No 

recolhimento por estimativa a CSLL e apurada com base no Iuera estimado 

somando-se os valores mensais de: 
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o percentual da receita bruta mensa!, exclufdas as vendas canceladas, as 
devolur;oes de vendas e os descontos incondicionais concedidos, 
correspondente a 12% (doze por cento), para as pessoas jurfdicas em geral, 
ou a 32% (trinta e dois por cento), no caso para as pessoas jurfdicas que 
desenvolvam as seguintes atividades (Lei n° 9.249, de 1995, art. 20, com a 
reda<;ao dada pela Lei no 10.684, de 2003, art. 22): 
presta<;ao de servi<;os em geral, exceto a de servi<;os hospitalares; 
intermedia<;ao de neg6cios; 
administra<;ao, loca<;ao ou cessao de bens im6veis, m6veis e direitos de 
qualquer natureza; 
presta<;ao cumulativa e continua de servi<;os de assessoria creditfcia, 
mercadol6gica, gestao de credito, sele<;ao de riscos, administra<;ao de 
contas a pagar e a receber, compra de direitos credit6rios resultantes de 
vendas mercantis a prazo ou de presta<;ao de servi<;os - factoring. 
(RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2010). 

Luera Presumido 

Alternativamente as empresas nao obrigadas a apurac;ao do IR pelo Iuera 

real, como vista no item 2.5.1.1 poderao optar pelo regime tributario do Luera 

Presumido (Lei 10.637/02, art. 46). Como indica o proprio termo a base de calculo 

neste regime e uma presunc;ao de Iuera determinada pela legislac;ao. A presunc;ao 

do Iuera para apurac;ao do IRPJ por este regime se da conforme referidos na tabela 

1 para calculo do IRPJ por estimativa (item 2.5.1.1.5) 

A base de calculo sera entao o resultado da aplicac;ao da aliquota 

correspondente conforme a tabela referida, sabre a receita bruta ajustada. Por 

receita bruta se entende o somatorio das vendas ou servic;os, menos vendas 

canceladas ou devolvidas, IPI, ICMS cobrado do destinatario como substitute 

tributario e descontos incondicionais acrescentando os ganhos de capital e demais 

receitas (RIR 99, art. 224). A aliquota propria do impasto e o adicional sao as 

mesmas do regime pelo Iuera real, ou seja, 15%. Para se exemplificar, o calculo do 

IRPJ pelo Iuera presumido, e demonstrado no quadra a seguir: 

Quadro 4-Calculo do IRPJ pelo lucro presumido 

1 Receita bruta auferida no trimestre 980.000,00 
2 ( x ) Percentual de presunc;oo 8,00% 
3 (=)Luera Presumido (1x2) 78.400,00 
4 Aliquota 15,00% 
5 I mposto ( 3x4) 11.760,00 
6 Base adicional ( "3"- 60.000) 18.400,00 
7 Aliquota adicional 10,00% 
8 Impasto adicional ( 6x7) 1.840,00 
9 (=)Impasto devido (5+8) 13.600,00 
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0 calculo da CSLL no lucro presumido tambem deve seguir o periodo de 

apurac;ao utilizado para o IRPJ e os percentuais apresentados no recolhimento por 

estimativa, ou seja, 8% e 32%, conforme visto no item 2.5.1.1.6. Ha ainda o 

acrescimo dos ganhos de capital, de rendimentos e ganhos liquidos de aplicac;oes 

financeiras, das demais receitas e rendimentos e dos resultados positives 

provenientes de outras receitas consideradas tributaveis. A aliquota propria da CSLL 

e9%. 

2.4.1.3 Lucro Arbitrado 

Outra forma prevista na legislac;ao para se apurar o imposto de renda devido 

e o pelo arbitramento do lucro efetuado pelo fisco atraves de procedimento de offcio, 

ou pelo proprio contribuinte (auto-arbitramento). Para Oliveira (2005), as 

possibilidades de arbitramento do Iuera para efeito de calculo do IRPJ se dao 

quando: 

a)o contribuinte, obrigado a tributa9ao com base no Iuera real, nao mantiver 
escritura9ao na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as 
demonstra96es financeiras exigidas pela legisla9ao fiscal (Balan9o 
Patrimonial, Demonstra96es do Resultado do Exercicio e Demonstra96es de 
Lueras ou Prejuizos Acumulados); 
b)a escritura9ao mantida pelo contribuinte revelar evidentes indicios de 
fraudes ou contiver vicios, erros ou deficiencias que a tornem imprestavel 
para identificar a efetiva movimenta9ao financeira, inclusive bancaria, ou 
para determinar o Iuera real; 
c)o contribuinte deixar de apresentar a autoridade tributaria os livros e 
documentos da escritura9ao comercial e fiscal, como o Diario, Razao, 
Registro de lnventario, LALUR, ou o Livre Caixa; 
d)o contribuinte optar indevidamente pela tributa9ao com base no lucre 
presumido; 
e)o comissario ou representante da pessoa juridica estrangeira deixar de 
escriturar e apurar o lucre de sua atividade separadamente do Iuera do 
comitente residente ou domiciliado no exterior; e 
f)o contribuinte nao mantiver, em boa ordem e segundo as normas 
contabeis recomendadas, Livro Razao ou fichas utilizadas para resumir e 
totalizar por conta ou sub-conta, os lan9amentos efetuados no Diario. 
(OLIVEIRA, 2005, p. 106). 

Segundo Oliveira (2005, p. 1 06), a ocorrencia dessas hipoteses permite o 

auto-arbitramento pelo contribuinte desde que haja o conhecimento da receita. Essa 

opc;ao abrangera todo o ano-calendario, assegurando a tributac;ao com base no 
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lucro real em rela9ao aos trimestres nao submetidos ao arbitramento se houver 

escritura9ao exigida pela legisla9ao comercial e fiscal. 

Quando a receita e conhecida as aliquotas previstas para o Iuera arbitrado 

sao as mesmas das aplicadas para o calculo por estimativa, acrescidas de 20,0o/o 

com exce9ao da receita bruta de institui96es financeiras, fixadas em 45,0°/o de 

acordo com a tabela a seguir: 

Tabela 2-Aiiquotas previstas para arbitramento do lucro 

Revenda de combustfveis 1,92 

Fabri ca<;ao propria 9,60 

Revenda de mercadorias 9,60 

lndustrializa<;ao p/ encomenda 9,60 

Trans porte de cargas 9,60 

Servi 90S hospitalares 9,60 

Atividade rural 19,20 

Serv. T ransporte/ exceto cargas 19,20 

Admi nistra<;ao de cons6rcios 38,40 

l-lotelaria e estacionamento 38,40 

Serv. Profissionais habilitados 38,40 

Representante comercial 38,40 

Adm. e loca<;ao de imaveis 38,40 

Corretagem em geral 38,40 

Servi90s da constru<;ao civil 38,40 

Factoring 38,40 

nance1ras e 
45,00 

Fonte: Receita Federal do Brasil 

No caso de a receita bruta nao ser conhecida sao determinadas, mediante 

procedimentos de oficio, bases alternativas e coeficientes para arbitramento do lucro 

e que sao evidenciadas na tabela seguinte: 



Tabela 3-Bases e coeficientes para arbitramento de oficio do lucro 

- Luera real referente ao ultimo peri ado em que a 
~ssoa juridica manteve escriturac;ao de acordo com as 
leis comerci a is e fiscais. 
- Soma dos valores do ativo circulante, realizavel a Iongo 
prazo e ~rmanente, existentes no ultimo balanc;o 

-Valor do capital, inclusive correc;ao monetaria 
contabi lizada como reserva de capital, constante do 
ultimo balanc;o patrimonial conhecido ou registrado nos 
atos de constitui ou alte da sociedade. 
-Valor do patrimonio Hquido constante do ultimo bala1c; 

. . . 

-Valor das compras de mercadorias efetuadas no mes 

-Soma, em cada mes, des valores da folra de 
p:tgamento dos em pregados e das compras de materias 
primas, produtos intermediaries e materiais de 

- Soma dos valores devidos no mes a empregados 

-Valor mensa I do aJ uguel 

Fonte: Receita Federal do Brasil 

1,5 

0,04 

0,07 

0,05 

0,4 

0,4 

0,8 

0,9 
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Oliveira (2005) lembra que sabre o lucro arbitrado atraves dessa sistematica 

deverao acrescentados os valores a seguir: 

a)os rendimentos e ganhos Hquidos auferidos em aplicac;oes financeiras 
inclusive nos mercados de renda variavel, como balsas de valores, de 
mercadorias, de futures e assemelhados e no mercado de balcao 
organizado; 
b)os juros recebidos a titulo de remunerac;ao do capital proprio par outras 
empresas as quais a pessoa juridica seja s6cia ou acionista; 
c)os juros ativos e os descontos obtidos em pagamentos de obrigac;oes; 
d)os valores cuja tributac;ao havia sido diferida e que estao sendo 
controlados na parte "B" do LALUR da pessoa juridica que, ate o ano
calendario anterior, forem tributados com base no Iuera real; e 
e)os valores recuperados pela empresa referentes a custos ou despesas, 
inclusive com perdas no recebimento de creditos, que tenham sido 
deduzidos na apurac;ao do Iuera real em periodos anteriores. (OLIVEIRA, 
2005, p. 1 09). 

A apurac;ao da CSLL pelo regime arbitrado segue a mesma sistematica do 

lucro presumido, periodo trimestral e com a utilizac;ao das bases de 12°/o ou 32o/o. No 

entanto se a receita bruta nao for conhecida o lucro sera arbitrado atraves de 

procedimento de oficio e o calculo se dara pela aplicac;ao dos percentuais e criterios 

apresentados na tabela 4. 



33 

A sistematica dos tres regimes aplicaveis a apura~ao do IRPJ e CSLL, lucro 

real, presumido e arbitrado e esquematizada na figura a seguir: 

Regime de 
Apuracao < 

Regimede { • 
Pagamento 

Figura 1- Esquema geral dos regimes aplicaveis ao IRPJ e CSLL 

Fonte: SOARES, Moacir Jose. Gestao tributaria. Curitiba, 2008, p. 71 

2.4.2 Regimes aplicaveis ao PIS e a COFINS 

PIS e COFI NS sao classificados como contribui~oes sociais da competencia 

da Uniao e tern como base de calculo o faturamento das pessoas jurldicas ou a ela 

equiparadas pela legisla~ao do lmposto de Renda, conforme expressa a lei 9. 718/98 

nos seus artigos 2° e 3°: 

Art. 2° As contribuigoes para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas 
pessoas jurfdicas de direito privado, serao calculadas com base no seu 
faturamento, observadas a legislagao vigente e as alteragoes introduzidas 
por esta Lei. (Vide art. 15 da Medida Provis6ria n° 2.158-35, de 2001) 
Art. 3° 0 faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde a receita 
bruta da pessoa jurfdica. (Vide art. 15 da Medida Provis6ria n° 2.158-35, de 
2001) (BRASIL, 201 0). 

0 paragrafo segundo, da lei acima citada, determina tambem o que deve ser 

exclufdo da receita bruta para determinagao da base de calculo do PIS e da 

COFINS: 

§ 2° Para fins de determinagao da base de calculo das contribuigaes a que 
se refere o art. 2°, excluem-se da receita bruta: 
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I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos o 
Impasto sabre Produtos lndustrializados- IPI eo Impasto sabre Operac6es 
relativas a Circula<;ao de Mercadorias e sabre Prestacoes de Servi<;os de 
Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de Comunica<;ao - ICMS, 
quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos servi<;os na 
condi<;ao de substitute tributario; 
II - as reversoes de provisoes e recupera<;6es de creditos baixados como 
perda, que nao representem ingresso de novas receitas, o resultado positive 
da avalia<;ao de investimentos pelo valor do patrimonio liquido e os Iueras e 
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisi<;ao, 
que tenham sido computados como receita; (Reda<;ao dada pela Medida 
Provis6ria n° 2.158-35, de 2001) 
Ill- a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente. 
IV - a receita decorrente da transferencia onerosa a outros contribuintes do 
ICMS de cn§ditos de ICMS originados de operacoes de exportacao, 
conforme o disposto no inciso II do § 1 o do art. 25 da Lei Complementar no 
87, de 13 de setembro de 1996. (Reda<;ao dada pela Lei n° 11.945, de 4 de 
junho de 2009) (BRASIL, 201 0). 

Oliveira, (2005) lembra que: 

a legisla<;ao preve duas modalidades para o calculo do PIS e da COFINS 
incidente sabre o faturamento: a primeira e aplicada sabre a receita bruta 
das pessoas juridicas, em geral, enquanto a segunda destina-se 
exclusivamente as pessoas juridicas tributadas com base no Iuera real, 
sujeitas a sistematica da nao-cumulatividade, de que tratam as Leis n° 
10.637/2002 e 10.833/2003, com as alteracoes da Lei n° 10.865/2004. 
(OLIVEIRA, 2005, p. 148). 

Regime de incidencia nao-cumulativa 

As Leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003 instituem respectivamente para 

PIS e COFINS o regime de incidencia nao-cumulativa. Por incidencia nao-cumulativa 

se entende que do impasto devido pode ser descontado creditos apurados pela 

aquisi9ao de mercadorias, bens e ou servi9os determinados pela lei supracitada. 

As aliquotas a serem aplicadas tanto para se obter o valor do debito 

(aplicadas sabre o faturamento) como para o se calcular o valor do credito a ser 

descontado sao de 1,65% e 7,60% para PIS e COFINS, respectivamente. 0 

desconto de creditos se da pela aplica9ao dessas aliquotas sabre determinados 

valores conforme art. 3° de ambas as leis citadas: 

a) Bens adquiridos para revenda exceto em rela9ao aos produtos e as 

mercadorias adquiridas no caso de o vendedor ser substitute tributario 

da contribui9ao ou esteja submetida a incidencia monofasica da mesma; 
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b) Servi<;os e bens utilizados como insumos na fabrica<;ao de produtos 

destinados a venda ou na presta<;ao de servi<;o, inclusive combustfveis e 

lubrificantes; 

c) Alugueis de predios, maquinas e equipamentos utilizados nas atividades 

da empresa e pagos a pessoa jurfdica; 

d) Valor das contrapresta<;oes de opera<;oes de arrendamento mercantil de 

pessoa jurfdica, exceto de optante pelo simples nacional; 

e) Das devolu<;oes de venda referente ao mes anterior e que tenha sido 

tributada nesta sistematica; 

f) Despesas com energia eletrica, e energia termica inclusive sob a forma 

de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurfdica; 

armazenagem de mercadoria e frete na opera<;ao de venda; 

g) Deprecia<;ao e amortiza<;ao de bens do imobilizado e de edifica<;6es e 

benfeitorias em im6veis pr6prios ou de terceiros quando o custo, 

inclusive a mao-de-obra seja suportada pela locataria; 

h) Vale transporte, vale refei<;ao ou vale alimenta<;ao, fardamento ou 

uniforme fornecido aos empregados por pessoa juridica que explore as 

atividades de presta<;ao de servi<;os de limpeza, conserva<;ao e 

manuten<;ao. 

Os itens resumidos acima tern desdobramentos e limita<;6es para sua 

utiliza<;ao que as leis acima referidas especificam. A tonica da limita<;ao e que as 

aquisi<;oes devem ser de pessoa juridica e do mercado interno (Art. 3°, § 2° e 3°). 

Nesse sentido urn elemento a ser destacado e que nao gera direito a credito o valor 

da mao-de-obra pago a pessoa ffsica, o que vai afetar principalmente a atividade 

industrial que tern no trabalho assalariado seu insumo principal. 

Para o calculo do PIS e da COFINS a recolher deve-se entao apurar o debito 

e o credito das contribui<;6es conforme evidenciado a titulo de exemplo no quadro a 

seguir: 



Quadro 5-Sistematica de calculo do PIS e da COFINS nao-cumulativos 
DEBITO 

Receita Bruta no mes 
Noo-»~Ooo 'A"OoAO 0 00''••-'~ 

,(-)Valor do IPI 
..• (- )Valor.c:JolgMS.su~sti!~igao.tribl!t§lria 
.C=JBaseqe Calculo debito (1-2-3) 
1 ~1fquqtC) PI.S .. 
Ali quota COFI NS 

Deqito P~~S(4~) 
8 Debito COFI NS 4x6 

3.200~QQQ2 QO~ 
160.000,00 
22.000!00 

3.018.000,00 
1,65% 
?,60cr'o 

49.?97190 
229.368,00 
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Este regime de incidencia nao-cumulativa esta vinculado ao regime de 

tributa<;ao do impasto de renda pelo Iuera real. Assim, uma empresa que opte pelo 

Iuera real necessariamente devera apurar o PIS e a COFINS par esta sistematica. 

2.4.2.2 Regime de incidencia cumulativa 

Nesta modalidade de contribui<;ao de PIS e COFINS a base de calculo eo 

faturamento mensa! correspondente a receita bruta da pessoa juridica (Lei 9.718/98) 

excluindo as valores quando a tenham integrado de: 

a) Receitas isentas au de aliquota zero; 

b) Devolu<;oes de vend as au vend as canceladas; 

c) Descontos incondicionais concedidos; 

d) IPI; 

e) ICMS substitui<;ao tributaria; 

f) Recupera<;ao de creditos baixados como perda; 
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g) Equivalencia patrimonial; 

h) Reversao de provisoes; 

i) Lucros e dividendos; 

j) Receitas de venda de ativo permanente. 

As alfquotas previstas para esta modalidade de calculo a serem aplicadas 

para PIS e COFINS sao 0,65% e 3,00% respectivamente, com excegao das 

institui<;:6es financeiras que tern a a If quota de 4% para CO FINS (Lei 10.684/03, 

art.18) sendo mensal o periodo de apura<;:ao. 

0 que determina a utiliza<;:ao deste regime de incidencia e a op<;:ao pelo lucro 

presumido como regime de tributa<;:ao do imposto de renda. 

0 calculo do PIS e da COFINS pela sistematica da cumulatividade, a titulo de 

exemplo, e evidenciado no quadro a seguir: 

Quadro 6-Calculo do PIS e da COFINS cumulativos 

1 Receita Bruta no mes 3.200.000,00 
2 (-)Valor do IPI 160.000,00 
3 ( -)Valor doiCMS substitui<;oo tributaria 22.000,00 
4 ( = )Base de Calculo debito (1-2-3) 3.018.000,00 
5 Aliquota PIS 0,65% 
6 Aliquota COFINS 3,00% 
7 Debito PIS (4x5) 19.617,00 
8 Debito COFINS_(4x6l 90.540,00 

Para efeito de apura<;:ao correta, ha que se verificar a existencia de receita 

com venda de produtos sujeitos a aliquota zero ou recolhidos por substituigao 

tributaria em operagao anterior. 

2.5 PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

A partir do entendimento da obriga<;:ao tributaria, seus regimes de efetiva<;:ao e 

ensejando um jeito inteligente de posicionar-se frente a ela e que se pode falar de 

planejamento tributario, porem ha que se ter clareza acerca de praticas que 

envolvam objetivos de redugao da carga tributaria em uma empresa. Ha praticas 

licitas e ilicitas neste assunto. 
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2.5.1 Sonega<_;;ao e Fraude 

Soares (2008) lembra que: 

A sonegac;:ao de impastos e caracterizada pela ac;:ao ou omissao dolosa 
praticada pelo contribuinte, com o prop6sito de impedir, retardar total ou 
parcialmente o conhecimento do fisco da ocorrencia do fato gerador da 
obrigac;:ao tributaria principal, sua natureza ou circunstancias materiais ou 
das condic;:oes pessoais do contribuinte sujeitas ao credito tributario 
correspondente. (SOARES, 2008. p. 124). 

Para o art. 1° da Lei n°. 4.729 de 14 de julho de 1965, sonega<_;;ao fiscal e 
crime conforme texto a seguir: 

Art. 1°- Constitui crime de sonegac;:ao fiscal: 
I - prestar declarac;:ao falsa ou omitir, total ou parcialmente, informac;:ao que 
deva ser produzida a agentes das pessoas juridicas de direito publico 
interne, com a intenc;:ao de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento 
de tributes, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei; 
II - lnserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operac;:oes de 
qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com 
a intenc;:ao d exonerar-se do pagamento de tributes devidos a Fazenda 
Publica; 
Ill - Alterar faturas e quaisquer documentos relatives a operac;:oes mercantis 
com o prop6sito de fraudar a Fazenda Publica; 
IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, 
majorando-as, com o objetivo de obter deduc;:ao de tributes devidos a 
Fazenda Publica, sem prejuizo das sangoes administrativas cabiveis; 
V - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiario da 
paga, qualquer porcentagem sobre a parcela dedutivel ou deduzido do 
Impasto sabre a Renda como incentive fiscal. (BRASIL, 1965) 

Para que se configure ato de sonega<_;;ao fiscal ha necessidade de ocorrencia 

do fato gerador e se caracteriza pela simula<_;;ao, escamoteamento ou 

descaracteriza<_;;ao do fato gerador ja consumado. 

A fraude e outro elemento negativo na postura frente a obriga<_;;ao tributaria. 

Segundo Soares (2008): 

A fraude nao e um instrumento usado em planejamento tributario. Ao 
contrario, e considerado ato ilicito, porque o contribuinte age de modo 
deliberado contra os ditames legais, com o objetivo de fugir do onus 
tributario, mediante distorgoes abusivas das formas juridicas ou pelo ato 
simulado. (SOARES, 2008, p. 124). 

A defini<_;;ao de fraude e encontrada no Art. 72 da Lei n° 4.502/64: 
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Art. 72 - Fraude e toda ac;ao ou omissao dolosa tendente a impedir ou 
retardar, total ou parcialmente a ocorrencia do fato gerador da obrigac;ao 
tributaria principal, ou a excluir ou modificar as suas caracterfsticas 
essenciais, de modo a reduzir o montante do impasto devido, ou a diferir o 
seu pagamento. (BRASIL, 1964). 

A fraude entao antecede a ocorrencia do fato gerador, e por ser ac;ao 

deliberada contra os ditames legais no intuito de se fugir do onus tributario, se 

configura como ato ilfcito. 

2.5.2 Elisao e Evasao fiscal 

Moreira (2008) apud Soares (2008) traduz a seguinte conceituac;ao emitida 

pelo International Bureau of Fiscal Documentation (IBFB): 

Elisao fiscal. Este termo e utilizado para denotar a reduc;ao dos encargos 
tributaries par meios legais. Frequentemente e usado em sentido pejorative, 
como quando e utilizado para descrever a economia de impastos atingida 
atraves de arranjos artificiais dos neg6cios pessoais ou empresariais, 
aproveitando-se da existencia de lacunas, anomalias ou outras deficiencias 
no direito tributario. [ ... ]. Em contraste com a elisao, a evasao fiscal e a 
reduc;ao de impastos obtida par meios ilfcitos. 
Evasao Fiscal. Este termo e aplicado para a economia de impastos atingida 
par meios ilegais, incluindo-se nestes a omissao da renda tributavel ou de 
transac;oes realizadas das declarac;oes de tributos, ou a reduc;ao da quantia 
devida par meios fraudulentos. (MOREIRA, 2008, apud SOARES, 2008, p. 
128- 129). 

Distinc;oes acerca destes termos se fazem necessaria para uma clareza sabre 

o que faz parte ou nao de um planejamento tributario. 

2.5.3 Conceito de Planejamento Tributario 

Para Oliveira (2005), o Planejamento tributario se insere no conjunto de 

praticas de reduc;ao de custo das empresas. Segundo ele o Planejamento tributario 

como func;ao da contabilidade tributaria e o instrumento que 

corresponde ao conjunto de atuac;oes e procedimentos operacionais de uma 
empresa (especialmente os contabeis) que levaria a uma reduc;ao legal do 
onus tributario empresarial, recolhendo exatamente o montante devido que 
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foi gerado em suas operacoes, fazendo com que venha a obter um patamar 
superior de rentabilidade e competitividade. (OLIVEIRA, 2005, p. 167). 

Para Andrade Filho (2006), uma das formas de realizar urn born 

planejamento nas empresas e instituir uma plataforma denominada "lnteligencia 

tributaria", atraves de urn departamento proprio de analise e criagao. Este 

departamento seria o responsavel para viabilizar estudos relacionados ao impacto 

dos tributes sobre as operag6es da empresa, propondo alternativas lfcitas de 

redugao da carga tributaria da empresa. 

Este departamento teria uma dinamica que estaria vinculada a segmentos 

funcionais. Para Borges (1998, p.41) estas unidades poderiam ser organizadas 

como a seguir: 

a) gerencia de lmpostos e Taxas: desenvolvimento do comando, de 

atribuig6es gerais e do controle de impostos; 

b) assessoria de lmpostos e Taxas: Servigo de apoio e retaguarda da 

gerencia; 

c) segao de Escrituragao Fiscal: Analise e formalizagao da escrituragao nos 

livros; 

d) segao de Apuragao e Recolhimento: Apuragao do valor dos tributes a 

serem recolhidos e realizagao do pagamento; 

e) segao de Relag6es Fazendarias: Contatos com as repartig6es fiscais. 

2.5.4 Tipologia e classificagao do planejamento tributario 

Para o tributarista Amaral (2001) apud Oliveira (2005) apud Soares (2008): 

Considerando os efeitos fiscais no tempo, existem tres tipos de 
planejamento tributario: Preventive quando desenvolvido 
continuadamente por intermedio de orientacao, manuais de procedimentos 
e reuni6es. Abrange, sobretudo, as atividades de cumprimento da legislacao 
tributaria; Corretivo - detectada determinada anormalidade, procede-se ao 
estudo e alternativas de correcao da anomalia indicada; Especial - surge, 
por exemplo, na abertura de uma filial, no lancamento de novos produtos, 
aquisicao ou alienacao de empresas, reestruturacao de empresas por meio 
de cisao, fusao ou incorporacao. (OLIVEIRA, apud SOARES, 2008, p. 123). 
[Grifo do autor]. 
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Essa tipologia acima considera exclusivamente os efeitos fiscais no tempo, 

ou seja, expressa uma visao juridica do planejamento tributario. Do ponto de vista 

empresarial, em que se leva em conta o impacto na estrutura gerencial, contabil e 

financeira da empresa o planejamento tributario segundo Oliveira (2005) pode ser: 

a) operacional (Pianejamento Tributario Operacional) - refere-se aos 
procedimentos formais prescritos pelas normas au pelo costume, au seja, 
na forma especffica de contabilizar determinadas operac;:oes e transac;:oes, 
sem alterar suas caracterfsticas basicas; e 
b) estrategico (Pianejamento Tributario Estrategico) - implica mudanc;:a de 
algumas caracterfsticas estrategicas da empresa, tais como: estrutura de 
capital, localizac;:ao, tipos de emprestimos, contratac;:ao de mao-de-obra, 
etc.(OLIVEIRA, 2005, p. 185). [Grifo do autor]. 

Em termos de classificac;ao, para Campos (1985) apud Oliveira (2005) o 

Planejamento tributario pode ser classificado segundo criterios das areas de atuac;ao 

ou do objetivo. 

Pelo criteria das areas de atuac;:ao ele pode ser: 
a) administrativo - par intervenc;:oes diretas no sujeito ativo, par exemplo: a 
consulta fiscal; 
b) judicial- pelo pleito de tutela jurisdicional, como em ac;:ao declaratoria de 
inexistencia de debito fiscal; e 
c) interno - as atos realizados dentro da propria empresa, como o Comite 
de Planejamento Tributario. 
Considerando o objetivo, ele pode ser: 
a) anulatorio- empregando-se estruturas e formas jurfdicas a fim de impedir 
a concretizac;:ao da hipotese de incidencia da norma; 
b) omissivo au evasao impropria - a simples abstinencia da realizac;:ao da 
hipotese de incidencia; par exemplo: importac;:ao proibitiva de mercadorias 
com altas alfquotas, como carros importados; 
c) induzido - quando a propria lei favorece, par razoes extrafiscais, a 
escolha de uma forma de tributac;:ao, par intermedio de incentivos e 
isenc;:oes; par exemplo: a compra de mercadorias importadas par meio da 
Zona Franca de Manaus; 
d) optativo - elegendo-se a melhor formula elisiva entre as opc;:oes dadas 
pelo legislador; par exemplo: opc;:ao entre a tributac;:ao do IR pelo Iuera real 
au presumido; 
e) interpretativo au lacunar - em que o agente se utiliza das lacunas e 
imprevisoes do legislador; par exemplo: nao incidencia do ISS sabre 
transportes intermunicipais; e 
f) metamorfico au transformativo - forma atfpica que se utiliza da 
transformac;:ao au mudanc;:a dos caracteres do neg6cio jurfdico, a fim de 
alterar o tributo incidente au aproveitar-se de um beneficia legal; par 
exemplo, a transformac;:ao da sociedade comercial em cooperativa (menor 
onus tributario no regime jurfdico patrio).(CAMPOS, 1985, apud OIVEIRA, 
2005, p. 181) 
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Segundo Oliveira (2005) essa classificac;ao nao abrange todas as formas de 

planejamento, por isso afirma que o planejamento tributario nao deve se ater apenas 

a uma formula ou conduta, mas sim se utilizar de varies metodos interligados. 

2.5.5 Esferas de operac;ao e aspectos do Planejamento tributario 

Para Amaral (2001), apud Oliveira (2005), a economia legal de tributes pode 

operar em tres esferas, a saber: 

a) No ambito da propria empresa, por meio de medidas gerenciais que 
possibilitem a nao ocorrencia do fato gerador do tributo,que diminua o 
montante devido ou que adie seu vencimento. Por exemplo, para possibilitar 
o adiamento na prestac;ao de servic;os, o contrato deve estabelece o 
momenta da realizac;ao da receita. 
b) No ambito da esfera administrativa que arrecada o tribute, buscando a 
utilizac;ao dos meios previstos em lei que lhe garantam uma diminuic;ao legal 
do onus tributario. Por exemplo, para possibilitar o enquadramento de um 
produto em uma aliquota menor de IPI, a empresa deve adequa-lo 
tecnicamente e requerer a nova classificac;ao na Receita Federal. 
c) No ambito do Poder Judiciario, pela adoc;ao de medidas judiciais, com o 
fim de suspender o pagamento, diminuic;ao da base de calculo ou aliquotas 
e contestac;ao quanta a legalidade da cobranc;a. Por exemplo, como a ansia 
do poder publico em arrecadar e enorme e urgente, nem sempre o 
legislador toma as cautelas devidas, instituindo a quantidade de normas 
tributarias, ocorrendo, muitas vezes, contradic;ao entre elas. No direito 
tributario, vige o principia da duvida em favor do contribuinte; assim, 
compete a ele descobrir essas contradic;oes. (AMARAL, 2001, apud 
OLIVEIRA, 2005, p. 182) 

De acordo com Amaral (2001 ), apud Oliveira (2005) para se adotar um 

sistema de economia fiscal, deve-se levar em conta quatro aspectos: 

a)Analise econ6mico-financeira - adotar procedimentos que visem a 
maximizar o resultado do planejamento. Por exemplo, na maioria das vezes, 
o Deposito Judicial e prejudicial a empresa, pois, alem do desencaixe do 
valor, a empresa nao pode se aproveitar da dedutibilidade da despesa e 
podera ainda, precisar reconhecer a variac;ao monetaria ativa na base de 
calculo do PIS e COFINS. 
b)Analise juridica- deve haver fundamento jurldico a ser alegado. 0 CTN 
estabelece que a compensac;ao so pode operar apos o transite em julgado 
da ac;ao; e necessaria muito cuidado nessa analise. 
c)Analise fiscal - e precise que as obrigac;oes estejam cumpridas e em 
ordem para nao desencadear um processo de fiscalizac;ao. Dois preceitos _ 
constitucionais protegem a adoc;ao da economia legal: Principia da Ampla 
Defesa e do devido Processo Legal. 
d)Analise fisco-contabil - adotar procedimentos que permitam a economia 
de outros tributes, buscando a maximizac;ao do lucre e a minimizac;ao do 
risco. Para tanto, a contabilidade reveste-se de importancia fundamental, 
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pois na maior das vezes, os lan9amentos contabeis dao suporte as 
opera96es.(AMARAL, 2001, apudOLIVEIRA, 2005, p. 182) 

Estes aspectos apontam para uma valorizac;ao do papel da contabilidade no 

processo do planejamento tributario. 

2.5.6 Func;ao da Contabilidade no Planejamento Tributario 

Para Borges et ali (1998) apud Oliveira (2005) 

Como ciencia , a contabilidade tem como finalidade orientar e registrar os 
fatos administrativos das entidades, permitindo o controle patrimonial e as 
muta96es ocorridas em um determinado periodo , exercendo, portanto, 
grande importancia na questao ora apresentada, e deve ser um instrumento 
essencial pra a elabora9ao de um planejamento tributario eficaz. (BORGES 
et ali, 1998, apud OLIVEIRA, 2005, p. 184). 

Para Oliveira (2005), como os tributos na sua maioria tern sua base de 

calculo em valores que a contabilidade determina, o contador pela sua pratica torna

se grande conhecedor das formas e praticas de apurac;ao e do funcionamento dos 

tributos, podendo ter papel relevante no planejamento tributario. Segundo o autor, o 

que normalmente atravanca este papel e a falta de tempo, pois se fosse dedicado 

parte do seu tempo neste sentido poderia ele desenvolver planificac;oes que 

certamente dariam bons resultados. Esta falta de tempo, devido ao direcionamento 

em coordenar e operacionalizar a contabilidade nao permite que ele esteja 

constantemente atualizado em termos de legislac;ao que e muito dinamica. No 

entanto se ele primar pela atualidade, veracidade e confiabilidade dos dados 

extrafdos da contabilidade por ele gerida, estas servirao de base para que outros 

profissionais ou empresas especializadas possam desenvolver um planejamento 

tributario capaz de proporcionar uma efetiva reduc;ao no desembolso com tributos. 

E a contabilidade que tern os valores sobre os quais serao efetuados os 

calculos dos tributos. Tambem aos contadores normalmente se atribui a obrigac;ao 

destes calculos, e se exige dele que esteja atualizado em termos de legislac;ao 

tributaria, assim nada mais coerente e inteligente entender que ele tern a 

competencia para encaminhar o processo de planejamento tributario. 
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3 ESTUDO DE CASO 

3.1 DADOS DA EMPRESA A SER ESTUDADA 

3.1.1 ldentifica<;ao e hist6ria 

Ap6s a busca para identificar uma empresa que se encaixasse nos 

parametros necessarios a pesquisa, ou seja, que nao pudesse ser enquadrada no 

sistema do simples nacional e que nao estivesse obrigada ao regime do Iuera real, 

foi encontrada a empresa Eletro comercial Masteral Ltda (nome fictfcio). Esta 

empresa se localiza em Curitiba e seu ramo de atividade e o comercio atacadista de 

material eletrico. Embora formem um grupo composto por mais tres empresas, 

sendo uma industria de montagem de paineis e outras duas microempresas, que 

reunem atividade de comercio varejista e presta<;ao de servi<;o ligado ao mesmo 

setor de atividade, a empresa que sera objeto do estudo e a empresa principal ja 

nomeada acima. Fundada em 1987, inicialmente apenas como escrit6rio de 

representa<;ao comercial foi se constituindo como empresa familiar, caracterfstica 

ainda presente pelos seus dirigentes, a empresa foi se estruturando e adquirindo um 

formato de sociedade empresaria. Por mais de 20 anos o fundador esteve a frente 

dos neg6cios e soube conduzir a empresa para o patamar que se encontra 

atualmente. 

3.1.2 Organiza<;ao 

A empresa esta constitufda juridicamente como Sociedade Empresarial 

Limitada e possui no seu quadro societario filhos e genros do fundador que 

atualmente esta afastado dos neg6cios. Atualmente com mais de 1 00 colaboradores 

profissionais treinados em diversas areas para fazer frente ao atendimento ao 

cliente. A estrutura organizacional da empresa pode ser mais bern visualizada pelo 

organograma a seguir: 
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Figura 2-0rganograma geral 

Fisicamente a empresa possui urn espago de aproximadamente 6.000 

metros quadrados e mais de 30.000 itens em estoque, integrando se com as 

atividades das outras empresas do grupo. 

Em relagao aos valores que norteiam sua atividade, estes estao explfcitos na 

sua missao, na sua visao e no seu lema. Missao: "Trabalhar com responsabilidade e 

seriedade para cada vez mais conquistar a confianga de nossos clientes"; Visao: 

"Ser a principal distribuidora de Materiais Eletricos do sui do Brasil"; Lema: 

"Sin6nimo de confianga". 

3.1.3 Mercado 

A empresa e distribuidora de uma linha completa de materiais eletricos 

industriais, cabeamento estruturado, cabos 6pticos telef6nicos e equipamentos para 

network. Comercializa mais de 25 mil produtos nacionais e importados. Assim, uma 

visao do setor de maneira geral se faz necessaria para situar a empresa no 

mercado. 

A Associagao Brasileira dos Revendedores e Distribuidores de Materiais 

Eletricos (ABREME), efetua estudos no setor e seus resultados sao disponibilizados 

aos associados. Sua metodologia utiliza como a melhor fonte de dados, as 

informagoes prestadas pelas industrias, sobre fornecimento de materiais eletricos, 

como evidencia a figura a seguir: 
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Figura 3- lnfogn1fico das fontes da pesquisa 

Fonte: Estudo da ABREME, 2006. 

0 estudo secciona o mercado em 4 categorias, a saber: produtos de 

ilumina9ao; fios e cabos eletricos; dispositivos eletricos; e produtos de instala9ao. 0 

quadro a seguir reune diversos produtos sob essas categorias. 



Quadro 7-Agrupamento das subcategorias em quatro categorias 

- Lampadas Fluorescentes Compactas; 
- Lampadas Fluorescentes Tubulares; 
- Lampadas de Descarga; 
- Lampadas lncandescentes; 
- Outras Lampadas; 
- Luminarias (lndustriais, Comerciais, Decorativas, Publicas, 

Emergencia, Lustres Residenciais e outras); 
- SCXluetes e R~eptoculos; 
- Reatores Eletronicos para Lampooas Fluorescentes; 
- Reatores Eletromagneticos para Lampadas Fluorescentes; 
- Reatores ra Lam da de Desca 

- Fios e Cabos Eletricos para xa ens 
- Cabos Eletricos para Baixa T ensao ate 1 KV; 
- Cabos de Comando, Controle e lnstrumenta9c3o; 
- Cabos de Cobre Nu; 
- Cabos Es iais Silicone 
- Disjuntores (todos); 
- Contatores, Reles, Fusfveis e Chaves Magneticas; 
- Comando e Sinaliza9c3o (Bot6es, Sinaleiros, Alarmes, etc.); 
- Controles ( Sensores, Chaves Eletricas, Chaves Fim de Curso, 
Pedaleiras, etc.); 
- Componentes p' Seguranc;a de Equipamentos (Barras 6pticas, 
Cortina de Luz, Chaves e Reles de Seguranc;a, e1c.); 
- lnstrumentos de Medi9c3o (Temperatura, Tempo, Pulsos, 
Voltfmetros, Amperfmetros, Multfmetros, etc.); 
- lnterruptores e Seccionadores; 
- Produtos para Automa9c3o Industrial (PLC, Soft Starter. etc.); 
- Motores Eletricos (Mo1ores, Micro-motores, Servo-Motores, etc.); 
- Materiais de lnstalac;ao em Geral (Bornes, Reguas, Marcadores, 

Abrac;ooeiras, Fixadores, etc ... ); 
- lnterruptores, Plugs e Tomadas lndustriais; 
- lnterruptores, PI s e Tomadas Residenciais. 
- Eletrocalhas, Leitos, Rodape, Perfilados; 
- Eletrodutos Metalicos Rfgidos e Acess6rios; 
- Eletrodutos Metalicos Flexfveis e Acess6rios (sealtube e acess6rios); 
- Dutos, Canal etas Plasticas e Acess6rios; 
- Rfgidos e Flexfveis; 
- Eletrodutos Plasticos Rfgidos e Flexfveis e Acess6rios; 
- Quadros e Caixas de Comando e Distribui9c3o Metalica; 
- Conduletes Metalicos e Acess6rios; 
- Quadros e Caixas de Comando e Distribui9c3o Plasticas; 
- Conduletes Plasticos e Acess6rios; 
- Conectores e Terminais (Pressao, Compressao e Solda); 
- Hastes de Aterramento, Para-Raio e Acess6rios; 
- Fitas lsolantes; 
- Materia is ra Atmosfera iva. 

Fonte: adaptado da pesquisa de mercado da ABREME, 2006. 
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Os resultados desse estudo da ABREME evidenciam, por exemplo, que num 

universe de faturamento em torno de R$ 8 bilhoes anuais, que o mercado de 
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dispositivos eletricos e o que mais se destaca como se pode observar no grafico 

a baixo: 

12,0o/C' 

m Mere. lluminay;ao 

c Mercado de Ros e Cabos 
Betricos 

o Mere. Oispositivos Betricos 

o Mere .. de Mat. de lns tala~:ao 

Grafico 1-Distribui~ao do mercado por categoria de produto 

Fonte: Estudo da ABREME, 2006. 

Outro elemento que o estudo da ABREME revelou foi quanto ao canal 

utilizado para distribui9ao do mercado de material eletrico. A maior fatia de 

distribui9ao fica por conta de revendedores e distribuidores como mostra o grafico 

a baixo: 

42,6% 

IB lev. Dlstr. Mat. Bet r icos 

m 1-bm e Center e Rev. Mat. de 
C.onstru9:ao 

o lns talador /M ont. Paineis 

o Consumidor Ffnal. 

Grafico 2-Distribui~ao por canal de comercializa~ao 

Fonte: Estudo da ABREME, 2006. 

A Revista Setor Eletrico fez uma pesquisa com 270 empresas distribuidoras 

e revendedoras de material eletrico e encontrou resultados que ajudam a conhecer 

este mercado. Segundo a Revista, o segmento industrial e em todas as regioes o 

mais presente na vendas efetuadas pelos distribuidores e revendedores de materiais 

eletricos. No geral, 52o/o das empresas que participaram da pesquisa apontaram a 
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industria como urn de seus principais clientes. 0 comercial e o residencial foram 

apontados por 31 o/o e 17o/o respectivamente pelas empresas pesquisadas como se 

evidencia pelo grafico a seguir: 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

Industrial Comercial Residencial 

Grafico 3-Principal segmento de atuac;ao 

m Industrial 

mcomercial 

Residencial 

Fonte: Revista Setor Eletrico, agosto/201 0, p. 87 

Por regiao, esse resultado e confirmado, com excegao da regiao norte que 

aponta o comercial como principal segmento de atuagao como se verifica na tabela 

seguir: 

Tabela 4-Principal segmento de atuac;ao por regiao 

Sudeste Sui Norte Nordeste C.Oeste 
Industrial 59% 53o/o 25% 58% 40% 
Comercial 24% 31% 45% 23% 35% 

Residencial 17% 16% 30% 1goA, 25% 

Fonte: Revista Setor Eletrico, agosto/201 0, p.87 

No quesito, principal cliente, novamente a industria destaca-se. Das 270 

distribuidoras e revendedoras, 228 indicam as industrias como principal cliente. 

Empresas de instalagao e manutengao aparecem em seguida, apontadas por 73°/o e 

71o/o das empresas pesquisadas. Esses dados podem ser mais bern visualizados no 

grafico a seguir: 
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Grafico 4-Principais clientes 

Fonte: Revista Setor Eletrico, agosto/2010, p.87. 
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Segundo a pesquisa, no que se refere aos produtos comercializados, os 

materiais eletricos de baixa tensao aparecem em primeiro, ja os de alta tensao foram 

os menos citados como se evidencia no grafico a seguir: 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Grafico 5-Produtos mais comercializados 

Fonte: Revista Setor Eletrico, agosto/201 0, p. 87 
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Sobre o faturamento anual do mercado de distribuidores e revendedores de 

materiais eletricos a maioria (61o/o) das empresas pesquisadas afirma que o setor 

fatura acima de R$ 300 milhoes por ano, como se visualiza no grafico a seguir: 

Grafico 6-Percep~ao do tamanho total do mercado 

Fonte: Revista Setor Eletrico, agosto/201 0, p.87 

mAte R$ so mil hoes 

Ill De R$ SO a R$ 100 
mil hoes 

II De R$ 100 a R$ 300 
mil hoes 

mt Acima de R$ 300 mil hoes 

Na regiao sui essa percep9ao se diferencia aumentando o percentual dos 

que afirmam que o setor fatura mais de R$ 300 milhoes como se evidencia no 

grafico a seguir: 

3% 3% 

mAteR$ so mil hoes 

ma De R$ soaR$ 100 
mil hoes 

illil De R$ 100 a R$ 300 
mil hoes 

filii Acima de R$ 300 mil hoes 

Grafico 7 -Percep~ao do tamanho do me rca do na regiao sui 

Fonte: Revista Setor Eletrico, agosto/201 0, p. 88 
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No que diz respeito ao tamanho das empresas nao ha grande uniformidade. 

Os numeros mostram que 33°/o dos pesquisados faturam ate R$ 5 milhoes por ano e 

30o/o afirmaram faturar acima de R$ 50 milhoes, outros afirmam ter faturamento de 

R$ 5 a 20 milhoes e outros de R$ 20 a 50 milhoes como mostra o grafico a seguir: 

m AteR$ s mil hoes 

11 De R$ 5 a R$ 20 mil hoes 

I'm De R$ 20 a R$ 50 mil hoes 

111 Acima de R$ 50 mil hoes 

L_ ____________________________________________________ _ 

Grafico 8-Faturamento bruto anual das empresas em geral 

Fonte: Revista Setor Eletrico, agosto/201 0, p. 88 

A regiao sui destoa do conjunto pela afirmagao da maioria de que fatura 

anualmente acima de R$ 50 milhoes como mostra o grafico a seguir: 

rs Ate R$ 5 mil hoes 

fl De R$ 5 a R$ 20 mil hoes 

m De R$ 20 a R$ 50 mil hoes 

iii Acima de R$ SO mil hoes 

Grafico 9-Faturamento bruto anual das empresas da regiao sui 

Fonte: Revista Setor Eletrico, agosto/201 0, p. 88 
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A empresa em estudo se encaixa no terceiro grupo de R$ 20 a R$ 50 

milhoes como sera apresentado mais adiante quando da abordagem da situa9ao 

tributaria. 

3.1.4 Fornecedores 

A aquisi9ao dos produtos comercializados pela empresa se da unicamente 

no mercado interne. Tendo como base um total de 580 fornecedores no ano de 

2009, abarcando um total de compras brutas anuais no valor de R$ 23 milhoes, os 

dez maiores podem ser enumerados por ordem de valores de movimenta9ao 

conforme quadro a seguir: 

NOX IND. COM. LTDA ........................................... 

SIEMENS ELETROELETRONICA S/A 
~ ........... -.· .......... , ' ._,...., ... ... 

PHILIPS DO BRASIL 
QT EQUIPAMENTOS 

3.1.5 Clientes 

A empresa atende mais de seis mil clientes em diversos estados do Brasil. 

Seus dez clientes com maior movimenta9ao de vendas em 2009 abarcando um 

movimento de vendas brutas anuais, no valor de R$ 31 milhoes, estao elencados no 

quadro a seguir: 

30 
·····················'········· ··· ··• 

2?9 :.~~-~.L . 
269. 9?.7.' 99 
238.4~9,Q9 
210.494 00 
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3.1.6 Concorrentes 

Como principais concorrentes destacam-se tres empresas, a EIE§trica OW, a 

maior distribuidora do Parana com 3 lojas no Parana e uma em Goias; lrmaos 

Abage, que tambem tem muita fon;a com duas lojas em Curitiba; e a Eletrorastro 

que possui grande presenc;a com 4 lojas todas na regiao metropolitana de Curitiba. 

Entre outros concorrentes que fazem parte do cenario pode-se citar: Andra, Maxel, 

Ceigon, Everest, Nortel, Eletro Painel, Eletro Bala, 2A e C.O. Muller. Estas empresas 

e seu numero de estabelecimentos e localizac;ao constam do quadro a seguir: 

Fonte: Elaborado a partir de sites das empresas listadas. 

3.2 SITUA<;AO ECONOMCO-FINANCEIRA DA EMPRESA 

Tendo por base as demonstrac;oes financeiras reestruturadas e atualizadas 

pelo indice Geral de prec;o ao Consumidor (IGPM), Balanc;o Patrimonial e 

Demonstrac;ao do Resultado do Exercicio (Apendices) da empresa referente aos 

anos de 2007 a 2009, e possivel verificar como ela esta estruturada do ponto de 

vista financeiro e economico. Embora nao seja esta a finalidade deste estudo, os 

indicadores pertinentes a esta verificac;ao ajudam a ter uma visao mais abrangente 

da empresa. 
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3.2.1 Situac;ao financeira 

A situac;ao financeira e detectada atraves dos quocientes de liquidez que 

evidenciam o grau de solvencia da empresa em decorrencia da existencia ou nao de 

solidez financeira que garanta o pagamento dos compromissos assumidos com 

terceiros. Esses indices mostram a proporc;ao que existe entre os investimentos 

efetuados no Ativo Circulante (AC) e no Ativo Realizavel a Longo Prazo (ARLP) em 

relac;ao aos capitais de terceiros (Passive Circulante e Exigivel Longo Prazo). Sao 

calculados com base no Balanc;o Patrimonial e demonstrados na tabela a seguir: 

Uquidez lrnediata Disponivel 0,32 0,19 0,35 
Passivo Circulante 

Uquidez Seca Ativo CirgJis;mt~ - E§tQQues 0,89 0,89 0,98 
Passivo Circulante 

Uquidez Corrente Ativo Circulante 2,10 2,20 2,37 
Passivo Circulante 

Liquidez Geral 2,10 2,20 2,37 
Passivo Circulante + o Prazo 

Mesmo sem analisar cada um dos indicadores verificados, no conjunto 

desses indices a empresa aparece com situac;ao satisfat6ria do ponte de vista da 

solvencia, apresentando valores pr6ximos ou superiores a um, o que indica folga 

financeira para saldar seus compromissos com terceiros. 

3.2.2 Situac;ao da Estrutura de Capital 

A analise estrutural evidencia atraves dos indices o grau de endividamento 

da empresa em decorrencia das origens dos capitais investidos no seu patrimonio. 

Os indices mostram a proporc;ao que existe entre os capitais pr6prios e os capitais 

de terceiros a partir dos valores extraidos do balanc;o patrimonial. Estes indices sao 

evidenciados na tabela a seguir: 
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Participa~o do Capital de Capital de Terceiros 73,44% 65,47% 53,n % Terceiros Pctrirn6nio 0 

Composic;ao das Passivo Circulante 100% 100% 100% Exigibilidades ital de Terceiros 

lrnobilizac;ao de Recursos Ativo Permanente 19,54% 21 ,66% 26,54% Pr6prios Pctrirn6nio 0 

Capitalizac;ao ~agjtai:i ewm:ia:i ril~dig 59,07% 62,68% 
AtivoMedio 

A partir dos indicadores apresentados na tabela acima, pode-se afirmar que 

empresa se estrutura melhor em 2009 em termos de participa<;ao do capital de 

terceiros, vista que toma R$53,77 para cad a R$ 100,00 que ela possui de capital 

proprio. No entanto seu endividamento e todo de curta prazo o que poderia indicar 

pouco tempo para saldar todos os seus compromissos, nao fosse a sua capacidade 

financeira revelada pelos indicadores de liquidez. Por outro lado o endividamento de 

Iongo prazo normalmente tern custo maior o que seria mais oneroso para a empresa. 

Outro elemento importante e que a empresa tern imobilizado em torno 

apenas de 27°/o em 2009 dos seus recursos pr6prios, indicando que tern capital de 

giro proprio positive e o Patrimonio Liquido sustenta todo o seu ativo circulante, ja 

que nao tern realizavel a Iongo prazo. Ha assim uma liberdade financeira na 

movimenta<;ao do seu neg6cio sem a necessidade de recorrer a terceiros para 

obten<;ao de recursos ou ate para reivindicar melhores prazos para pagamento de 

seus fornecedores. A empresa vern se capitalizando, o que transparece pelos 

indices de capitaliza9ao, tornado da media dos capitais pr6prios em rela9ao ao ativo 

medic. 

3.2.3 Analise Economica 

A analise economica evidencia o grau de exito economico obtido com o 

capital investido na empresa. Estes indicadores resultam dos calculos efetuados 

com base nos valores extraidos da Demonstra9ao de Resultado do Exercicio e do 

Balan9o Patrimonial e sao demonstrados na tabela a seguir: 
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Tabela 7 -lndicadores economicos 

Margem Liquida Lucro Liquido 
9,10% 4 ,29% 3,800/o 

Vend as uidas 

Rentabilidade do Ativo Lucro Liquido 
10,88% 8,18% 

AtivoMedio 

Rentabilidade do Pctrimonio Lucro Liq uido 
Liquido 18,42% 13,05% 

Parimonio uidoMedio 

Prod utividade \lendas Liqujdas 

AtivoMedio 
2,54 2,15 

A margem liquida expressa o quanta a empresa obtem de rentabilidade para 

cada unidade monetaria vendida, indicando assim a viabilidade e a eficiencia da 

empresa. Nota-se que este indicador teve um decrescimo no trienio. 

A rentabilidade do ativo revela o quanta a empresa obtem de Iuera sabre o 

investimento total. Este indicador poderia ser aumentado elevando-se as margens 

de lucro ou o giro do ativo, no entanto a concorrencia limita sua possibilidade de 

fazer as duas coisas. 

A rentabilidade do patrimonio indica o quanta a empresa obteve de Iuera 

liquido para cad a R$ 100,00 de capital proprio investido. Aqui tambem se percebe 

uma retrac;ao nos indices. Enquanto no ano de 2008, em se mantendo esse indice, a 

recuperac;ao do capital investidos pelos socios levaria 5 anos e meio, no ano de 

2009 essa recuperac;ao levaria quase 8 anos. 0 decrescimo nos indices de certa 

forma reflete a crise internacional que afetou as empresas de modo geral. 

3.2.4 Analise do capital de giro 

A composic;ao das origens dos recursos da empresa, bem como da sua 

aplicac;ao podem ser observados na tabela a seguir: 

Tabela 8-Comparativo capital de giro 

Verifica-se que nos tres anos em estudo o capital de giro proprio ou 

circulante proprio (CCP) e positive e esta sustentando todo o capital circulante 

liquido (CCL), pois nao ha ativo realizavel a Iongo prazo. As proporc;oes da estrutura 
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patrimonial e dos valores da tabela acima podem ser visualizadas pelo grafico 

seguinte: 

2007 2008 
A p A p 

Grafico 1 0-Composi~ao comparativa do capital de giro 

2009 
A p 

lil ACe PC 

11il ARLPePELP 

DAPePL 

A partir dos indicadores verificados percebe-se que a empresa se encontra, 

do ponto de vista financeiro, em situac;ao satisfat6ria. lsto se depreende ela 

preponderancia dos capitais pr6prios sabre os capitais de terceiros, pela nao 

imobilizac;ao total dos recursos pr6prios, revelando a existencia de liberdade 

financeira para tamar decisoes sem a necessidade de sujeitar-se a regras impostas 

pelos credores. Tambem se deve levar em conta a apresentac;ao de bans Indices de 

liquidez que caracteriza uma solidez financeira, mostrando assim uma garantia que 

pode ser oferecida a terceiros se, devido a fatores externos, possa passar par 

situac;ao de insolvencia momentanea. 

Do ponto de vista econ6mico, mesmo com retrac;ao em 2009, a empresa 

apresenta-se rentavel e tem condic;oes de melhorar os Indices por urn melhor 

gerenciamento e urn planejamento de suas atividades principalmente na area 

tributaria. 

3.3 SITUACAO TRIBUTARIA 

A empresa comercial esta sujeita na esfera estadual ao Impasto sabre 

Circulagao de mercadorias (ICMS) e como nao pode utilizar a forma simplificada de 
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apura9ao pelo simples nacional, deve apurar este impasto em conta grafica, de 

forma nao-cumulativa. Este impasto nao sofre altera9ao a despeito da op9ao pelo 

regime tributario em termos de tributes de competencia da Uniao. Assim sendo, esta 

analise recai sabre os impastos federais que impactam o resultado diante da escolha 

por um regime ou outre no ambito de competencia da Uniao. 

Na esfera federal a empresa, nos ultimos tres anos, optou pela tributa9ao 

com base no Luera Presumido. Essa op9ao e facultada a ela em vista do 

faturamento anual nao atingir o limite de obrigatoriedade de R$ 48 milhoes anuais 

conforme foi discorrido no referendal te6rico, item 2.4.1.1.1. 

3.3.1 Tributa9ao pelo Iuera presumido 

A empresa tendo optado pela apura9ao do IRPJ e CSLL pelo Iuera 

presumido esteve sujeita no trienio 2007 a 2009, a apura9ao do PIS e COFINS pelo 

regime de incidencia cumulativa, como vista no item 2.4.2. A partir dos valores da 

ORE e possivel apresentar os valores decorrentes da apura9ao tanto para PIS e 

COFINS, como para o IRPJ e a CSLL. 

Os valores referentes ao calculo de PIS e COFINS pelo regime cumulativo 

sao apresentados na tabela a seguir: 

Tabela 9-Valores do PIS e da COFINS no trienio 

Os valores de PIS e COFINS nos trienio, evidenciados na tabela acima, 

apresentam certa estabilidade, com uma leve queda no ano de 2009, vista que e 
proporcional ao faturamento. lsso pode ser mais bem observado no grafico a seguir: 
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Para calculo do IRPJ e CSLL, utilizando se dos valores constantes das 

demonstra9oes contabeis e aplicando as alfquotas para base de calculo do lucro 

presumido conforme tabela 1 do item 2.4.1.1.5, tem-se os valores para os tres anos 

em estudo conforme demonstrative na tabela a seguir: 

Tabela 10-Demonstrativo de calculo do IRPJ e CSLL 
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Os valores de IRPJ e CSLL a recolher, apurados pelo Lucro presumido e 

apresentados na tabela acima para os anos de 2007 a 2009 podem ser visualizados 

em temos comparativos no grafico a seguir: 
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Grilfico 12-Valores de IRPJ e CSLL pelo lucro presumido 
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0 resultado do exercfcio para os tres anos em estudo sob o regime de 

apuragao do IRPJ e CSLL pelo lucro presumido e do PIS e COIFNS cumulativos e 
demonstrado na ORE a seguir: 

Tabela 11-DRE do tri€mio 
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3.3.2 Altera<;ao de Regime 

Conforme o objetivo do presente trabalho apresenta-se a seguir a proposta 

de altera<;ao do regime de tributa<;ao da empresa. De acordo com o apresentado 

anteriormente no item 2.4, a empresa pode optar pela apura<;ao de seus tributos 

pelo regime do Lucro Real. Tendo presente que para apura<;ao do Lucro real os 

valores de PIS e COFINS devem constar da ORE, se faz necessaria primeiramente 

a apura<;ao destes tributes. 

3.3.2.1 Calculo de PIS e COFINS 

0 calculo do PIS e da COFINS no Luera Real se faz pela sistematica da 

nao-cumulatividade, como apresentado no item 2.4.2.1. Os valores do debito 

apurado destes tributes para os tres anos em estudo podem ser observados na 

tabela a seguir: 

Tabela 12-Calculo do debito de PIS e COFINS nao cumulativos 

Pela sistematica nao cumulativa, dos debitos apurados podem ser 

descontados creditos de acordo com a previsao legal apresentada no item 2.4.2.1. 

No caso em estudo, os valores de Aquisi<;ao de mercadorias para revenda no 

mercado interno, bem como, energia eletrica, aluguel, arrendamento mercantil foram 

itens que compuseram os valores de creditos descontados. Os valores consolidados 

dos creditos utilizados no periodo em estudo sao demonstrados na tabela as seguir: 
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Confrontando o debito e o credito apurados, se chega a urn resultado que 

pode ser saldo credor no caso de o credito ser superior ao debito, saldo este que se 

transfere ao perfodo seguinte, ou saldo devedor que devera ser recolhido. Os 

valores para os tres anos em estudo resultam em valores a recolher. 0 resultado do 

confronto entre os valores de debito e de credito apurados pode ser observado no 

quadro seguinte: 

Quadro 11-Valores do PIS e da COFINS a recolher 

COFINS DEVIDO NO ANO 

0 resultado e aqui expresso em negative denotando urn desembolso, pois 

representa o que a Empresa recolheria de PIS e COFINS se seu regime de 

tributa<;ao fosse o Lucro Real. Ha urn decrescimo nos valores absolutes a recolher 

no trienio como pode ser visualizado pelo grafico a seguir: 
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Grafico 13-PIS e COFINS nao cumulativos no trilmio 

2009 
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A apura<;ao de PIS e COFINS pela sistematica da nao-cumulatividade 

provocou altera<;oes no resultado antes do IRPJ e CSLL dos tn3s periodos em 

estudo. Uma das altera<;oes foi no valor da dedu<;ao da receita bruta em vista das 

aliquotas maiores dos tributes. Outra altera<;ao foi no custo das mercadorias 

vendidas, vista que nas compras os valores de PIS e COFINS nao integram o custo. 

Por fim uma modifica<;ao de menor peso se deu nas despesas que geraram cn§dito, 

sendo que os valores de cn§dito correspondentes foram retirados dos valores das 

despesas. Ap6s estas altera<;5es a demonstra<;ao do resultado antes do Impasto de 

Renda pode ser observada na tabela a seguir: 

Tabela 14-Demonstracao do resultado antes do Impasto de Renda 

3.3.2.2 Calculo do IRPJ e CSLL 

Considerando o Luera antes do Impasto de Renda (LAIR), apresenta-se o 

calculo do IRPJ e CSLL pelo Luera Real que considera o resultado contabil ajustado 

pelas adi<;5es e exclusoes como apresentado no item 2.5.1. 0 calculo do IRPJ e 

CSLL pelo Iuera Real pode ser observado na tabela a seguir: 
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Tabela 15-Calculo IRPJ e CSLL pelo Lucro Real 

Os valores de IRPJ e CSLL a recolher, apurados pelo Lucre Real e 

apresentados na tabela acima para os anos de 2007 a 2009 podem ser visualizados 

no grafico a seguir: 
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Grafico 14-Valores de IRPJ e CSLL pelo Lucro Real 

3.3.3 Analise do resultado 

2009 

Os valores resultantes da alterac;ao do regime como verificado impactou o 

resultado. Esse impacto pede ser analisado aqui a partir des valores encontrados 

para cada tribute em estudo como demonstrado na tabela a seguir: 
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Em relac;ao a receita, sob a apurac;ao pelo regime do Luera presumido, o 

onus total dos quatro tributes apresentados nas tabelas acima representa uma 

media de 6,57o/o da Receita total como pode ser observado pelo grafico a seguir: 

2007 2008 

6,56% 6,62% 6,54% 

93,44% 93,38% 

Grafico 15-0nus tributario em rela~ao a Receita total no regime atual 

2009 

93,46% 

lg,;] Receita liq de 
tributes 

Ill Total tributes 

Pelo Luera real o onus dos tributes representa uma media de 5, 18o/o da 

receita total da empresa, uma redugao de 21 o/o em relac;ao ao Iuera presumido. Essa 

proporc;ao em relac;ao a receita total pode ser visualizada no grafico a seguir: 

2007 
6,18% 

93,82% 

2008 
4,69% 

95,31% 

2009 

4,68% 

95,32% 

Grafico 16-0nus tributario em rela~ao a receita total com a altera~ao do regime 

~ Receita liq de 
tributes 

1111 Tributes LR 

Em relac;ao ao Iuera lfquido os tributes em verificac;ao, pelo regime do Iuera 

presumido, apresentam nos anos de 2008 e 2009 valores maiores do que o proprio 

Iuera lfquido. Uma comparac;ao de valores esta evidenciada no grafico a seguir: 
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Grafico 17 -Onus tributario em rela~ao ao Lucro Liquido no Lucro presumido 
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Pelo Luera Real os valores dos tributes apurados se mantem abaixo dos 

valores do Iuera lfquido do exercfcio como pode ser observado pelo grafico a seguir: 
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Grafico 18-0nus tributario em rela~ao ao lucro liquido no Lucro Real 

Analisando em separado os valores dos tributes apurados tanto por urn 

regime como por outro ser verifica que os valores desembolsados de PIS e CO FINS 

pelo Iuera real representam na media 43o/o a menos do que os valores apurados pelo 

Iuera presumido. Essa compara9ao entre os valores de PIS e COFINS 

desembolsados pela empresa pela sistematica nao cumulativa com os valores 

apurados pela sistematica cumulativa e mostrada nos graficos 19 e 20: 
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Grafico 19-Comparativo de Valores de PIS nas duas sistematicas 
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Grafico 20-Comparativo dos Valores de COFINS nas duas sistematicas 
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Quante aos valores desembolsados com IRPJ e CSLL na compara~ao entre 

os dois regimes observa-se que em 2007 o valor de IRPJ pelo Lucro real e superior 

ao desembolsado no regime do Lucro presumido. lsso e diferente dos anos 

seguintes onde o valor apurado pelo Lucro real e inferior ao apurado pelo lucro 

presumido. Quante a CSLL nos tres anos em estudo o valor desembolsado no 

regime do Lucro presumido e superior ao apurado pelo Lucro real. Essa compara~ao 

e ilustrada pelos graficos a seguir: 
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Grafico 21-Comparativo desembolso com IRPJ nos dois regimes 
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Grafico 22-Comparativo desembolso com CSLL nos dois regimes 
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Em sfntese o comparative do total de tributes pelo regime atual com a 

alterac;ao para lucro real esta refletido no quadro e grafico a seguir: 
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Grafico 23-Comparativo do total dos tributos nos dois regimes 
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0 enfoque comparativo parte da informagao de que a empresa e tributada 

atualmente pelo Lucro presumido. A partir dessas comparagoes se pode analisar o 

impacto tanto no resultado do exercfcio com tambem no fluxo de caixa. 

0 impacto no aumento do lucro Hquido de cada exercfcio, ultrapassando 

50o/o em 2008 e 2009, e evidente, como se pode verificar na tabela a seguir: 

Uma visualizagao desse aumento do lucro lfquido no trienio e apresentada 

no grafico a seguir: 
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Grafico 24-Reflexo no lucro liquido do exercicio pela altera~ao de regime 
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Em termos de resultado final teria se acumulado a mais, nos tres anos, um 

lucro liquido num montante de R$1.365.672,63 o que representa 27,1 0°/o do lucro 

liquido na tributa<;ao atual (Iuera presumido). 

0 resultado da altera<;ao de regime que tambem salta a vista e o impacto no 

caixa da empresa. Para ilustrar esse comparative entre os dais regimes, quanto ao 

desembolso da empresa com tributes, apresenta-se aqui um quadro comparative 

que traz os valores de um e outro regime para os quatro tributes calculados. Com 

essa compara<;ao pode se verificar, no caso de ela alterar o seu regime tributario 

para o Luera real, se teria economia (valor positive) de tribute ou aumento da carga 

tributaria (valor negative). 0 resultado dessa compara<;ao pode ser observado no 

quadro a seguir: 

Quadro 12-Resumo comparative do onus tributario 

r-hw=:w.~=-=.fa=' ;;:~=a!T:i: ~~=;~1w=t¥:t""::':,.,=~m=G=ltM=' s.=ta=s=,G=a=411?=r;l=tv~=n*lliil l®wt~BIBP.~;~illl fiKt1KGStli¢ill¥1 ~;.~¥&11tiF&L _J I ~!;J~GMJta]I1J l&.:!t~~~~ 

699.54654 
1.042.198 43 
(342.651 88) 

744.57383 
720.694 70 

23.87913 

589.23449 
551.30581 

37.92869 

2.033.354 86 
2.314.198 93 

(280.844 07) 

393.385 58 
385.699 96 

7.685 62 

412.546 60 
269.447 20 
143.099 39 

330.87814 
207.110 09 
123.768 05 

233.600 53 
152.204 01 

84.396 53 

242.852 47 
142.14616 
100.706 31 

198.816 44 
124.619 03 

74.197 41 

1.092.002,45 
701 .06088 
390.94158 

1.120.857 56 
654.73383 
466.123 72 

917.614 32 
574.002,80 
343.61152 

3.130.474 33 
1.929.79751 
1.200.676 82 

2.421.535 10 
2.281.163 27 

140.371 83 

2.520.830 45 
1.787.021 89 

733.808 56 

2.036.543 38 
1.457.037 73 

579.505 66 

0 que se observa no quadro acima e que a empresa tributada pelo Lucro 

presumido em optando pelo Luera real teria economia de tributos no trienio. Apenas 

para IRPJ teria um onus tributario maior se optasse pelo Luera real, o que no 

conjunto dos tributos devidos e compensado pela economia dos outros tributos. A 

economia tributaria com a altera<;ao de regime seria de R$1.453.686,05. lsso seria o 

que a empresa recolheria a menos dos tributos estudados, o que representa 20,83°/o 

do valor do desembolso pelo Iuera presumido na situac;ao atual nos tres anos 

analisados. 
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4 CONCLUSAO 

Frente a realidade da carga tributaria que onera as empresas no Brasil, o 

planejamento tributario aparece como uma atividade da qual as empresas nao 

podem abrir mao. A escolha do regime tributario quando facultado pela legisla<;ao 

esta entre as mais relevantes das decisoes. A proposta e realiza<;ao desta 

monografia de buscar descobrir qual a alternativa mais vantajosa para uma 

empresa, atraves de um estudo de caso, aponta para alguns elementos que poderao 

ser levantados aqui a titulo de considera<;oes finais. 

A apresenta<;ao da legisla<;ao no referencial te6rico permitiu a descoberta de 

que em uma simula<;ao de altera<;ao de regime tributario, nos moldes deste estudo, 

se deve levar em conta como base prioritariamente, senao apenas, os tributos aqui 

estudados. De fato PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, sao os tributos que de fato sofrem 

altera<;6es em valores, seja pelas alfquotas pr6prias, seja pela base de calculo ou 

sistematica deferente. Outros tributos ou encargos de qualquer ordem ou 

competencia nao se alteram com a mudan<;a de regime. Assim foi possfvel delimitar 

um elemento causal do impacto da altera<;ao. 

Outro elemento importante a ser destacado e que nao basta comparar 

percentuais de Iuera presumido com percentuais de Iuera real para se saber qual 

op<;ao e mais vantajosa. A razao reside simplesmente no fato de que PIS e COFINS 

estao vinculados ao regime de apura<;ao do impasto de renda e como possuem 

percentuais diferentes e sistematicas de calculo diferenciadas impactam o resultado 

igualmente com valores significativos. 

Esses elementos responderam aos objetivos especificos propostos no 

trabalho e conduziram ao cumprimento do objetivo principal deste estudo. De fato no 

estudo realizado se logrou cumprir a proposta de descobrir qual a op<;ao mais 

vantajosa para a empresa em termos de regime tributario. Da analise dos resultados 

se pode inferir com seguran<;a que a altera<;ao do regime atual para o Iuera real 

traria vantagens significativas impactando o resultado e o fluxo de caixa da empresa. 

Com efeito, a altera<;ao proporcionaria redu<;ao da carga tributaria relativa aos 

tributes em analise em torno de 21% o que significa uma economia no desembolso 

com tributos na ordem de R$ 1 ,453 milhoes, considerando os tres exercicios em 

estudo. 0 impacto no resultado tambem e significative, pais haveria aumento do 
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Iuera lfquido em 27% o que aponta para uma melhora nos Indices econ6micos da 

empresa. Assim o estudo indica que a op<;ao pelo regime de tributagao pelo lucro 

real e a mais vantajosa para a empresa. 

Embora dentro das limitagoes pertinentes ao teor metodol6gico do estudo de 

caso e tendo presente a nao possibilidade de generalizagoes do resultado aqui 

obtido, este aponta para uma necessidade de se testar a simulagao aqui realizada 

com um numero maior de empresas comerciais e ou aplica-la a empresas 

industriais. Uma pesquisa neste sentido poderia confirmar ou nao a tese de que a 

opgao pelo lucro real, normalmente e mais vantajosa para o ramo comercial. 

Tendo presente que a contabilidade tern como um dos seus objetivos auxiliar 

o gestor empresarial na tomada de decisoes, espera-se ter contribuido para 

despertar a necessidade de atengao especial ao aspecto tributario pelo seu 

relevante impacto no planejamento econ6mico-financeiro. 
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