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RESUMO 

ALVES DASILVA, M. Reflexos da tributa~ao PIS/COFINS com a mudan~a do 
Regime Cumulativo para Nao-Cumulativo no Setor Industrial e Presta~ao de 
Servi~os. 
A tributa~ao e urn elemento necessaria para uma economia capitalista uma vez que se 
constitui na unica fonte de arreca!ia~ao govemamental. A carga tribut:iria no Brasil e algo 
bastante preocupante, pois e urn dos fatores macroeconomicos que pode reduzir a margem 
bruta das empresas, diminuir a competitividade e conseqiientemente nao levar ao 
crescimento econornico. 0 govemo com o objetivo de desonerar a cadeia produtiva 
modificou a forma de tributa~ao do PIS e da CO FINS para o sistema nao-cumulativo. Neste 
sentido, este estudo pretendeu analisar os impactos da tributa~ao do PIS e da COFINS para 
os setores de servi~os e industrial com a mudan~a para o regime nao-cumulativo, atraves da 
analise da apura~ao desses tributos para empresas dos ramos e assim comparar os impactos 
da carga tribut:iria. Duas empresas foram analisadas, sendo uma do setor industrial e outra 
do setor de servi~os. Foram utilizados nomes fictfcios "X e Z" e tambem fndices para 
demonstrar os dados financeiros das empresas, a fim de manter a preserva~ao dos dados 
originais. Os resultados demonstram: A grande disparidade entre setores demonstrou que 
os beneficiados diante da altera~ao da legisla~ao do PIS e da COFINS foram as empresas 
industriais e que possuem uma longa cadeia produtiva. 

Palavras Chaves: Tributa~ao; PIS; COFINS; Regime e Cumulativo e Nao-Cumulativo; 
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1 INTRODUCAO 

A tributa<;ao e urn elemento necessaria para uma economia capitalista, uma vez 

que se constitui na (mica fonte de arrecada<;ao governamental. 0 sistema tributario 

nacional foi institufdo sabre o tripe constitufdo por impastos, taxas e contribui<;6es de 

melhoria, no qual os impastos sempre figuraram como a maior fonte de arrecada<;ao do 

governo. No entanto, observa-se que a prolifera<;ao de taxas e contribui<;6es sociais nos 

ultimos anos e tanta que os impastos tern sido deixados a pianos secundarios. A carga 

tributaria no Brasil e alga bastante preocupante, pais e urn dos fatores 

macroeconomicos que pode reduzir a margem bruta das empresas, diminuir a 

competitividade e conseqOentemente, nao levar ao crescimento economico. 

0 governo com o objetivo de desonerar a cadeia produtiva modificou a forma de 

tributa<;ao do PIS - Programa de lntegra<;ao social e da COFINS - Contribui<;ao para o 

Financiamento da Seguridade Social para o sistema nao-cumulativo. Com a nao

cumulatividade do PIS e da COFINS, as duas alfquotas passaram de 3,65% para 

9,25%. Em troca do aumento de alfquotas, as empresas ganharam o direito de 

descontar das contribui<;6es devidas o PIS e a COFINS pagos na compra de insumos e 

servi<;os. Porem, nem todas as empresas tern creditos suficientes de PIS e COFINS 

para neutralizar toda a eleva<;ao de alfquotas. As empresas que nao podem repassar 

aos pre<;os todo o aumento de carga de PIS e COFINS acabam ficando com todo o 

impacto da eleva<;ao das alfquotas. Caso contrario e repassado para os pre<;os e o 

consumidor final e que acaba arcando com esse aumento. 

0 novo regime jurfdico de nao-cumulatividade do PIS e da COFINS, s6 trouxe 

beneffcios para setores economicos que englobam grandes cadeias produtivas, pais 

permite o repasse desse custo eo creditamento dos insumos e materias-primas, como 

e o caso da empresa "X", ja a "Z" que possui urn a quantidade me nor de insumos os 

beneffcios dos creditos nao foram tao satisfat6rios, mesmo assim foi possfvel notar a 

redu<;ao da base de calculo e do impasto devido. Mas o setor mais afetado foi o de 

servi<;os pais nao podem se creditar da mao - de - obra e s6 se creditam de alugueis , 

deprecia<;ao e energia eletrica ou seja mantem-se uma base de calculo semelhante ao 

do regime cumulativo com uma alfquota 154% maior. 
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0 aumento dessa carga tributaria brasileira tern levado a realiza<;ao de estudos 

que visam identificar os impactos dos tributos incidentes nas institui<;6es empresariais. 

Esta realidade acaba por impactar na competitividade dos produtos nacionais bern 

como a nao gera<;ao de postos de trabalho e o alto nfvel de sonega<;ao de impastos. 

Dessa forma a carga tributaria brasileira e considerada uma das elevadas do mundo. 

Sendo o PIS e a COFINS, exemplos de tributos com incidencia direta sobre o 

faturamento das empresas e presentes em todo o processo produtivo, isto faz com que 

o pre<;o final dos produtos e servi<;os acabe sendo onerado. 0 governo federal 

reconhecendo que a incidencia cumulativa dos tributos sobre a produ<;ao acaba por 

onerar os custos e impede o crescimento economico, modificou a forma de tributa<;ao 

em 2002 do PIS e 2004 da COFINS, para o sistema nao-cumulativo, conforme evolu<;ao 

hist6rica demonstrada no anexo 1, com a finalidade de desonerar a cadeia produtiva e 

corrigir distor<;6es economicas, visando a redu<;ao da carga tributaria e a retomada do 

crescimento economico. 

Nao foi- isso que ocorreu. 0 clamor da grande maioria do empresariado 

nacional, que ansiava por uma tributa<;ao mais justa do PIS e da COFINS, acabou nao 

sendo atendido. Alguns setores tiveram aumento de carga tributaria com a mudan<;a de 

regime de arrecada<;ao. 0 setor de servi<;os foi urn deles. 0 setor foi afetado porque 

seus custos sao concentrados em mao-de-obra, item que nao da direito a credito. 0 

comercio varejista tende a ter mais possibilidades de manter a mesma carga tributaria 

anterior, ja qu~ os produtos que compra para revenda geram creditos das duas 

contribui<;6es. Entre as industrias o impacto da eleva<;ao de alfquotas varia mais. Ha 

setores que enfrentam muitas restri<;6es para aproveitar os creditos, mas para alguns 

setores industriais, a nao-cumulatividade garantiu maiores possibilidades de obten<;ao 

de creditos, chegando em certos casos, a valores inferiores aqueles recolhidos na 

sistematica anterior. 

Nesse sentido, o estudo pretende analisar os impactos da tributa<;ao do PIS e 

da COFINS para o setor de servi<;o e industrial com a mudan<;a para o regime nao

cumulativo. 
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1.1 Problema 

Quais os impactos da tributagao do PIS e da COFINS para o setor industrial e 

servigos com a mudanga para o regime nao-cumulativo? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar os impactos da tributagao do PIS e da COFINS para o setor de servigo 

e industrial com a mudanga para o regime nao-cumulativo. 

1.2.2 Objetivos Especfficos 

I) Expor o funcionamento do Sistema Tributario Brasileiro 

II) Demonstrar as mudangas no regime de apuragao do PIS/COFINS no regime 

Cumulativo para o Nao-Cumulativo 

Ill) Comparar os impactos da carga tributaria do PIS/COFINS Cumulativo e 

Nao-Cumulativo no Setor Industrial e Prestadores de Servigo. 
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2. REFERENCIAL TEORICO 

2.1 Sistema Tributario Nacional 

0 Direito tributario e urn ramo autonomo do direito e tern por finalidade a 

instituigao, a arrecadagao e a fiscalizagao dos tributes. 0 Sistema Tributario Nacional 

acha-se embasado em dois pressupostos fundamentais, consolidagao dos impostos de 

identica natureza em figuras unitarias, levando-se em conta suas bases economicas e 

coexistencia de sistemas tributaries autonomos: federal, estadual, municipal e do 

Distrito Federal. 

De acordo com o Art. 3° do C6digo Tributario Nacional - CTN, Lei no 5.172 de 

25 de outubro de 1996: 

"Tributo e toda presta9ao pecuniaria compuls6ria, em moeda ou cujo valor nela 
se possa exprimir, que nao constitua san9ao de ato ilfcito, institufda em Lei e 
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada". 

Os tributes, na nomenclatura constitucional - art. 145 -, sao: impostos, taxas, e 

a contribuigao de melhoria. No entanto, o Supremo Tribunal Federal - STF acresce ao 

seguinte rol outras duas subdivis6es: o emprestimo compuls6rio (art. 148 da 

Constituigao Federal de 1988 - CF/88) e as contribuig6es chamadas "Parafiscais" ou 

"Especiais", constantes do artigo 149 e 149-A da CF/88, onde se incluem as 

contribuig6es sociais, as contribuig6es previdenciarias, as contribuig6es de intervengao 

no domfnio economico (CIDE), e as contribuig6es de interesse das categorias 

profissionais. 

2.1.1 lmpostos 
E o tributo que tern como fato gerador uma situagao independente de qualquer 

atividade estatal especffica relativa ao contribuinte (Art. 16 do CTN). Em outras 

palavras, imposto e o tributo que nao esta vinculado a uma contraprestagao direta a 

quem o esta pagando. As receitas de impostos nao sao destinadas a custear obras ou 

servigos em prol de quem os paga, mas sim para serem utilizadas para custear as 

despesas gerais do estado, visando promover o bern comum. 
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2.1.1.1 Classifica<;ao dos lmpostos 

• lmpostos da competencia da uniao: lmposto sobre a lmporta<;ao de produtos 

estrangeiros; lmposto sobre a Exporta<;ao para o exterior de produtos nacionais 

ou nacionalizados; lmposto sobre a Propriedade Territorial Rural; lmposto 

sobre Produtos lndustrializados; lmposto sobre a Renda e proventos de 

qualquer natureza; lmposto sobre Opera<;6es de Credito, Cambio, Seguro e 

Relativas a Tftulos e Valores Mobiliarios. 

• Impostos da competencia dos estad-os e distrito federal: lmposto sobre a 

Transmissao Causa Mortis e Doa<;ao de quaisquer Bens ou Direitos; lmposto 

sobre Opera<;6es relativas a Circula<;ao de Mercadorias e sobre Presta<;6es de 

Servi<;os de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de Comunica<;ao; 

lmposto sobre a Propriedade de Vefculos Automotores. 

• Impostos da competencia dos municipios: lmposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana; lmposto sobre a Transmissao Inter Vivos, a qualquer titulo, 

por ato oneroso, de Bens lm6veis, por natureza ou acessao ffsica, e de direitos 

reais sobre im6veis, exceto os de garantia, bern como a cessao de direitos a 

sua aquisi<;ao; lmposto sobre Servi<;os de Qualquer Natureza. 

2.1.2 Taxas 

E o tributo que pode ser cobrado pela Uniao, Estados, Distrito Federal ou 

Municfpios, no ambito de suas respectivas atribui<;6es, que tern como fato gerador, o 

exercfcio do poder de pollcia ou a utiliza<;ao efetiva ou potencial, de servi<;o publico 

especffico e divisfvel prestado ao contribuinte ou posto a sua disposi<;ao (Art. 77 do 

CTN). 

2.1.3 Contribui<;6es Especiais 

Estao previstas nos artigos 149 e 149-A da Constitui<;ao Federal, sao tributes 

cobrados para custeio de atividades paraestatais e podem ser: sociais, de interven<;ao 

no domfnio economico e de interesse de categorias economicas ou profissionais. 
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2.1.4 Contribui<;ao de Melhoria 

E o tributo cobrado pela Uniao, Estados, Distrito Federal e Municfpios, no 

ambito de suas respectivas atribui<;6es, com o objetivo de fazer face ao custo de obra 

publica de que decorra valoriza<;ao imobiliaria, tendo como limite total a despesa 

realizada e como limite individual o acrescimo de valor que da obra resultar para cada 

im6vel beneficiado (Art. 81 do CTN). 

6.1.5 Emprestimo Compuls6rio 

Estao previstas nos artigos 149 e 149-A da Constitui<;ao Federal, sao tributos 

cobrados para custeio de atividades paraestatais e podem ser: sociais, de interven<;ao 

no domfnio economico e de interesse de categorias economicas ou profissionais. 

2.1.6 Categorias de competencias tributarias 

Na Quadro 1 tem-se de maneira sintetica as competencias tributarias por 

categorias de tributos (impostos e contribui<;6es sociais)_bem como nfvel de governo. 

QUADRO 1 - Repartic;ao de Competencias Tributarias 

CATEGORIA GO VERNO TRIBUTO OU CONTRIBUI<;AO 

Comercio Exterior Uniao ~mposto s\ lmporta~ao- II e lmposto s\ Exporta~ao - IE 
Uniao ~R e lmposto Territorial Rural- ITR 

Estados ~mposto s\ Propr. de Vefculos Automotores - IPV A 
Patrim6nio e Renda Municfpios ~mposto Predial e Territorial Urbano- IPTU 

Uniao ~mposto sobre Produtos lndustrializados - IPI 
[mposto sobre Opera~6es Financeiras- IOF 

Produ~ao e Estados ~mposto s\ Circula~ao de Mercadorias e Serv. - ICMS 
Circula~ao Municfpios ~mposto s\ Serv.-ISS e Imp. s\ Transmissao Inter Vivos 

t- ITBI 

Uniao Sobre Folha de Pagamentos-Empregado/ Ernpregador, 
Contribui~6es COFINS, PIS, PASEP, CPMF e CSS. 

Sociais Estados\Municfpios Previdenciaria do Servidor PUblico 

·~ .. 
Fonte: UFSC - Centro de C1encJas Jund1cas (2007) 
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2.2 PIS e COFINS - Regime Cumulativo 

A contribui<;ao para o Programa de lntegra<;ao Social- PIS foi institufda pela Lei 

Complementar (LC) no 7, de 07/09/1970, enquanto a contribui<;ao para o para o 

Programa de Forma<;ao do Patrimonio do Servidor Publico- PASEP foi institufda pela 

Lei Complementar no 8 de 03/12/1970, com apoio no art. 165, V, da anterior 

Constitui<;ao de 1967, destinado a promover a integra<;ao do empregado na vida e no 

desenvolvimento das empresas. Tal integra<;ao fazia-se por urn Fundo de Participa<;ao 

criado por depositos efetuados pelas empresas na Caixa Economica Federal, cujos 

recursos seriam, posteriormente, repassados integralmente aos empregados, de acordo 

com relat6rio sobre Contribui<;6es Sociais divulgado pela PricewaterhouseCoopers 

(2001 ). 

Estas duas contribui<;6es foram unificadas pela Lei Complementar n° 26, de 11 

de setembro de 1975. 0 produto da arrecada<;ao das contribui<;6es ao PIS e ao PASEP 

ia para os dois fundos que atribufam os recursos nominalmente aos trabalhadores. 0 

art. 239 da Constitui<;ao extinguiu as transferencias para as contas individuais, 

passando os recursos a financiar o programa do seguro-desemprego e o abono aos 

empregados que percebem ate dois salarios mfnimos de remunera<;ao mensal. Com a 

suspensao do Decreto-lei no 2.445/88 pelo Senado Federal, o Governo foi obrigado a 

expedir a Medida Provis6ria n° 1.212 de 28/11/1995, para regular a cobran<;a das 

contribui<;6es para o PIS/PASEP. A Medida Provis6ria- MP que, nas reedi<;6es, tomou 

diversos numeros foi convertida na Lei no 9. 718 de 27/11/1998. 

A COFINS e a Contribui<;ao para Financiamento da Seguridade Social, sendo, 

assim como o PIS, urn tributo incidente sobre o faturamento mensal das empresas 

descontado o imposto sobre o produto industrializado (IPI). 0 objetivo do recolhimento 

deste tributo pelo governo e o de assegurar financiamento aos direitos dos cidadaos 

relativos as areas da saude, assistencia e previdencia social. 

A COFINS- antigo Finsocial- foi institufda pela Lei Complementar no 70, de 30 

de dezembro de 1991. Trata-se, na realidade, da contribui<;ao social para financiamento 

da seguridade social, nos termos do inciso I do art. 195 da Constitui<;ao Federal, urn 

tributo que incide sobre o valor do faturamento mensal das pessoas jurfdicas ou a etas 

equiparadas. 
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0 PIS e assim como a COFINS, por nao incidirem sobre o lucro da empresa sao 

considerados tributos indiretos. De acordo com Higuchi (2007), o Supremo Tribunal 

Federal julgou constitucional a LC no 70, de 30/12/1991 , que instituiu a contribui<;ao 

social sobre o faturamento das pessoas jurfdicas para financiar a seguridade social. 0 § 

2° do art. 102 da CF, na reda<;ao dada pela Emenda Constitucional no 3/93, disp6e que 

as decis6es definitivas de merito, proferidas pelo STF, nas a<;6es declarat6rias de 

constitucionalidade de lei federal, produzirao eficacia contra todos e efeito vinculante, 

relativamente aos demais 6rgaos do Poder Judiciario e ao Poder Executivo. 

2.2.1 Base de Calculo PIS e COFINS 

0 Decreto-lei no 2.445 de 1988 alterou a base de calculo e as alfquotas das 

contribui<;6es ao PIS e ao PASEP e extinguiu a contribui<;ao da Uniao mediante 

dedu<;ao do imposto de renda. 0 STF vinha reiteradamente decidindo pela 

inconstitucionalidade deste Decreto e em decorrencia o Senado Federal suspendeu a 

sua execu<;ao pela Resolu<;ao no 49 de 09/10/1995. 

0 art. 1 da Lei Complementar n.0 70/91 dispos que a contribui<;ao seria 

calculada e recolhida tendo por base o valor do faturamento mensa!, assim considerado 

o total da receita bruta das vendas de mercadorias, servi<;os e de servi<;os de qualquer 

natureza. 0 inciso I do artigo 195 da Constitui<;ao Federal foi modificado pela Emenda 

Constitucional n.0 20 de 15 de dezembro de 1998, para permitir a exigencia de 

contribui<;ao social incidente sobre o faturamento ou a receita. Antes do advento da 

Emenda citada, a Lei Complementar n.0 70/91 foi alterada pela Lei n.0 9.718, de 27 de 

novembro de 1998, que determinou urn aumento da alfquota da contribui<;ao e alargou 

a base de calculo de modo que a COFINS passaria a incidir sobre todas as receitas e 

nao s6 0 faturamento. 

A partir de 01/02/1999, com a edi<;ao da Lei 9.718/98, a base de calculo da 

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

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

Com as modifica<;6es da Lei 9.718/98, todas as receitas, exceto as 

textualmente exclufdas, integram a base de calculo do PIS e da COFINS, sejam 

operacionais ou nao operacionais. Dessa forma, manteve-se tambem o faturamento. 
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0 conceito de faturamento, que antes significava o somat6rio das receitas 

objeto da empresa (aquelas constantes em Notas Fiscais de venda ou presta<;ao de 

servi<;os), para fins de apura<;ao de base de calculo do PIS e da COFINS, abrange 

todas as receitas da empresa, sejam operacionais ou nao operacionais. 

Nao integram a base de calculo as seguintes receitas: 

a) lsentas, sujeitas a alfquota zero ou sobre as quais nao incida o PIS e ou 

CO FINS, conforme for o caso; 

b) Nao-operacionais, decorrente de venda de ativo permanents; 

c) Auferidas pela Pessoa Jurfdica- PJ revendedora, na revenda de mercadorias em 

rela<;ao as quais a contribui<;ao seja exigida da empresa vendedora, na condi<;ao 

de substituta tributaria; 

d) De venda de alcool para fins carburantes; 

e) Referentes a: 

e.1) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; 

e.2) reversoes de provisoes e recupera<;5es de creditos baixados como perda, 

que nao representam ingresso de novas receitas; 

e.3) o resultado positivo de equivalencia patrimonial; 

e.4) os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de 

aquisi<;ao, que tenham sido computados como receita. 

2.2.1.1 Receitas Financeiras 

A Lei no 9.718/98, em seu art. 3°, § 1°, alterou de ''faturamento" para "receita 

bruta" a base de calculo do PIS e da COFINS. Entretanto, a base de calculo dessas 

contribui<;5es, conforme disposi<;ao expressa na anterior reda<;ao do art. 195, inciso I 

(alterada pela EC no 20/98), e exclusivamente o faturamento, que deve ser entendido, 

de acordo com o estabelecido no Direito Privado, como o ato de emitir fatura de venda 

mercantil e/ou presta<;ao de servi<;os. 

Sendo assim, ao se adotar como base de calculo da exa<;ao a receita bruta, 

terminou por determinar que a contribui<;ao incida sobre valores nao compreendidos 
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pelo conceito de faturamento, majorando indevidamente o espectro de incidencia da 

referida contribuic;,;ao, ofendendo aos arts. 239, 195, inc. I, 195, § 4°, 154, inc. I, da 

Constituic;,;ao Federal e por negativa de vigencia ao art. 110 do CTN. 

Na sessao plenaria do dia 09/11/2005, o Supremo Tribunal Federal declarou, 

por maioria de votos, a inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, da Lei 9.718/98, que 

alterou de "faturamento" para "receita bruta" a base de calculo do PIS e da COFINS 

(Recursos Extraordinarios 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084). Votaram a favor dos 

contribuintes os Ministros Cezar Peluso, Marco Aurelio, Carlos Velloso, Celso de Mello, 

Sepulveda Pertence e Carlos Ayres Britto. Foram vencidos os Ministros Nelson Jobim, 

Gilmar Mendes, Eros Grau e Joaquim Barbosa. A Ministra Ellen Gracie nao participou 

do julgamento, mas seu voto nao podera reverter a decisao do Plenario, ja que seis 

Ministros votaram a favor dos contribuintes e quatro votaram a favor da Fazenda 

Nacional. 

Ressalte-se que a EC no 20/98 nao recepcionou, nem constitucionalizou o art. 

3°, caput,§ 1°, da Lei no 9.718/98. Assim, para as pessoas jurfdicas sujeitas ao regime 

cumulative do PIS e da COFINS, ainda nao ha lei posterior a EC no 20/98 que tenha 

possibilitado a incidencia dessas contribuic;,;6es sobre a receita bruta. Ate que seja 

editada nova lei, essas pessoas jurfdicas devem continuar se sujeitando a base de 

calculo prevista na Lei no 9.715/98 (PIS) e na Lei Complementar no 70/91 (COFINS), em 

razao da inconstitucionalidade da base de calculo prevista na Lei no 9.718/98. 

2.2.2 Contribuintes 

De acordo com o art. 1 o da LC no 70/91 o sujeito passive da obrigac;,;ao tributaria 

da contribuic;,;ao social sobre o faturamento sao as pessoas jurfdicas em geral e a elas 

equiparadas pela legislac;,;ao do lmposto de Renda. No campo da nao-incidencia estao 

exclusivamente as pessoas ffsicas. 

Nem toda pessoa jurfdica esta sujeita ao pagamento da COFINS porque ha 

imunidade constitucional do art. 195, § 7°, da CF para as entidades beneficentes de 

assistencia social, que atendam as exigencias estabelecidas em lei, e isenc;,;6es 

subjetivas e objetivas concedidas em leis. As isenc;,;6es previstas nos art. 6° e 7° da LC 

no 70/91 foram revogadas pelo art. 93 da MP no 2.158-35, de 2001, mas conforme 

Higuchi (2007) foram concedidas novas isenc;,;6es. 



12 

2.2.3 AHquotas 

Nesse regime cumulativo, as aHquotas gerais do PIS e da COFINS sao 0,65% e 

3%, respectivamente. Entretanto, para determinadas opera<;6es, a alfquota e 
diferenciada. 

0 art. 8° da Lei no 9.718 de 1998, aumentou a alfquota da COFINS de 2% para 

3%. lnumeras empresas entraram com a<;ao judicial alegando a inconstitucionalidade 

da eleva<;ao da alfquota por lei ordinaria. Como o STF tinha decidido na A<;ao Direta de 

Constitucionalidade - ADC no 1-1 que a LC no 70/91 que instituiu a COFINS e lei 

formalmente complementar, mas materialmente ordinaria, a sua altera<;ao por lei 

ordinaria para aumentar a alfquota e possfvel sem incorrer em inconstitucionalidade. 

2.2.4 lmunidade 

0 § 7° do art. 7° da CF disp6e que sao isentas (em vez de imunes) de 

contribui<;ao para a seguridade social as entidades beneficentes de assistencia social 

que atendam as exigencias estabelecidas em lei. Enquadram-se como entidades 

beneficentes de assistencia social as santas casas de misericordia, os asilos, os 

orfanatos, entre outros. Essa e a unica imunidade prevista na Constitui<;ao, mas 

segundo Higuchi (2007) e muito justo porque aquelas entidades ja cumprem o objetivo 

da seguridade SOcial que e 0 de assegurar OS direitos relatiVOS a saude, a previdencia e 

a assistencia social. 

2.1.5 lsen<;6es 

De acordo com a Receita Federal, sao isentas da Contribui<;ao para o 

PIS/PASEP e da COFINS as receitas (lnstru<;ao Normativa- IN, Secretaria da Receita 

Federal - SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, art. 45): 

a. Dos recursos recebidos a tftulo de repasse, oriundos do Or<;amento Geral da 

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, pelas empresas 

publicas e sociedades de economia mista; 

b. Da exporta<;ao de mercadorias para o exterior; 

c. Dos servi<;os prestados a pessoas ffsicas ou jurfdicas residentes ou domiciliadas 

no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; 
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d. Do fornecimento de mercadorias ou serviyos para uso ou consumo de bordo em 

embarca96es e aeronaves em trafego internacional, quando o pagamento for 

efetuado em moeda converslvel; 

e. Do transporte internacional de cargas ou passageiros; 

f. Auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construyao, 

conservayao, modernizayao, conversao e reparo de embarca96es pre

registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro (REB), instituldo pela 

Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997; 

g. De frete de mercadorias transportadas entre o Pals e o exterior pelas 

embarca96es registradas no REB, de que trata o art. 11 da Lei n° 9.432, de 

1997; 

h. De vendas realizadas pelo produtor-vendedor as empresas comerciais 

exportadoras nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, e 

altera96es posteriores, desde que destinadas ao tim especlfico de exportayao 

para o exterior; e 

i. De vendas, com tim especlfico de exporta9ao para o exterior, a empresas 

exportadoras registradas na Secretaria de Comercio Exterior do Ministerio do 

Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior. 

Sao isentas da COFINS as receitas relativas as atividades pr6prias das 

seguintes entidades (Medida Provis6ria no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 14, 

X): 

a. Templos de qualquer culto; 

b. Partidos politicos; 

c. lnstitui96es de educa9ao e de assistencia social que preencham as condi96es e 

requisitos do art. 12 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997; 

d. lnstitui96es de carater filantr6pico, recreativo, cultural, cientlfico e as 

associay6es, que preencham as condi96es e requisitos do art. 15 da Lei no 

9.532, de 1997; 



14 

e. Sindicatos, federa96es e confedera96es; 

f. Servi<_fos sociais autonomos, criados ou autorizados por lei; 

g. Conselhos de fiscaliza<_fao de profiss6es regulamentadas; 

h. Funda96es de direito privado; 

i. Condomlnios de proprietarios de im6veis residenciais ou comerciais; e 

j. Organiza<_fao das Cooperativas Brasileiras (OCB) e as Organiza(_f6es Estaduais 

de Cooperativas previstas no art. 105 e seu § 1 o da Lei n° 5. 764, de 16 de 

dezembro de 1971. 

Seguem abaixo algumas observa(_f6es, de acordo com divulga(_fao no site da 

Receita Federal (www.receita.fazendo.gov.br): 

• Consideram-se receitas derivadas das atividades pr6prias somente aquelas 

decorrentes de contribui(_foes, doa(_f6es, anuidades ou mensalidades fixadas 

por lei, assembleia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, 

sem carater contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao 

desenvolvimento dos seus objetivos sociais. (IN SRF n° 247, de 2002, art. 47, 

§ 20); 

• Para efeito de frui9ao desse beneffcio fiscal, as entidades de educa<_fao, 

assistencia social e de carater filantr6pico devem possuir o Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistencia Social expedido pelo Conselho Nacional 

de Assistencia Social, renovado a cada tres anos, de acordo como disposto 

no art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (IN SRF no 247, de 2002, 

art. 47, § 1 °). 

2.3 PIS e COFINS - Regime Nao-Cumulativo 

0 tributo cumulativo e aquele que incide em todas as fases de uma cadeia de 

produ<_fao, onerando mais os produtos que possuem uma cadeia mais tonga. Dessa 

forma, sua aHquota real sobre o produto final e muito maior que sua aHquota nominal, 

incidente em cada uma das etapas. No regime nao-cumulativo, tenta-se tributar apenas 
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o valor agregado por aquela etapa da cadeia produtiva. lsso e feito atraves da deduc;ao 

de alguns custos e despesas, referentes as fases anteriores da cadeia produtiva, da 

base de calculo do imposto. 

Nesse regime, como existe uma majorac;ao da aHquota nao-cumulativa, sao 

penalizados os setores com cadeia produtiva mais curta, ja que eles nao conseguem 

deduzir urn montante expressive da sua base de calculo. 

0 regime cumulative para a cobranc;a da PIS/COFINS introduz uma serie de 

distorc;oes que prejudicam a eficiencia e a competitividade da economia nacional. A 

principal destas distorc;oes e a induc;ao a que as empresas verticalizem suas atividades 

produtivas, concentrando o maior numero possfvel de etapas de produc;ao em uma 

unica empresa em detrimento da aquisic;ao de bens e da contratac;ao de servic;os de 

outras empresas, que podem ser mais eficientes, mas que resultaria em uma carga 

tributaria mais elevada. Por conta desta caracterfstica do sistema, empresas de urn 

mesmo setor economico acabavam sujeitas a diferentes cargas tributarias, com as 

empresas mais verticalizadas recolhendo menos tributes que as demais, distorcendo o 

processo de concorrencia. 

( ... )"Nao foi suficiente esta amplia9ao desmesurada da base de ca.lculo da 
COFINS e da contribui9ao ao PIS, pois af estao as duas constata96es 
verdadeiramente estarrecedora da falta de bom-senso nas praticas legislativas 
e arrecadat6ria".(OLIVEIRA, 2003, p. 19). 

2.3.1 lnfcio da Vigencia 

A nao-cumulatividade do PIS e da COFINS e as retenc;oes, institufda pela MP 

no 135/03 e convertida na Lei 10.833/03 definiu, dentre outros assuntos, o novo 

regramento jurfdico tributario para recolhimento da COFINS (a nao-cumulatividade da 

contribuic;ao), que entrou em vigor em 1° de fevereiro de 2004 e o PIS nao-cumulativo, 

institufdo pela MP no 66/02, convertida na Lei n° 10.637/02, comec;ou a vigorar a partir 

de 1° de dezembro de 2002, respeitado o princfpio da anterioridade nonagesimal (90 

dias). 

De acordo com Ricardo Lobo Torres (2005, p.55) alem desses dois tributes, que 

mais de perto interessa, foram criadas ulteriormente, sob o patio da Constituic;ao 

Federal (Art. 149) e de algumas Emendas Constitucionais, outras contribuic;oes social 
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sobre o lucro liquido (CSLL), a contribui<_;ao sobre movimenta<_;ao financeira (CPMF) e a 

contribui<_;ao do importador de bens e servi<_;os do exterior, ou de quem a lei a ele 

equiparar (PIS/PASEP E COFINS sobre a importa<_;ao de bens e servi<;os). 

2.3.2 Fato Gerador e Base de Calculo 

Como fato gerador e base de calculo do PIS e da COFINS temos o faturamento 

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

independentemente de sua denomina<_;ao ou classifica<_;ao contabil. Conforme Lei n°. 

10.833/2003 Art. 1°: 

"A Contribuic;;ao para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a 
incidencia nao-cumulativa, tern como fato gerador o faturamento mensa!, assim 
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurfdica, 
independentemente de sua denominac;;ao ou classificac;;ao contabil. 
§ 1 o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a 
receita bruta da venda de bens e servic;;os nas operac;;oes em conta propria ou 
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurfdica. 
§ 2° A base de calculo da contribuic;;ao e o valor do faturamento, conforme 
definido no caput." 

0 total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e servi<;os 

nas opera<_;6es de conta propria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela 

pessoa jurfdica. 

No art. 28 da Lei no 7.738/89, a alusao a receita bruta, como base de calculo do 

tributo, pra conformar-se ao art. 195, I, da Constitui<_;ao, hade ser entendida segundo a 

defini<_;ao do decreta-lei n° 2.397/87, que e equiparaveJ a no<_;ao Corrente de faturamento 

das empresas de servi<_;os. 

( ... )" de outra banda, o termo receita bruta abrange nao s6 a receita com 
comercializac;;ao ou prestac;;ao de servic;;os ou receitas operacionais (art.187, Ill, 
Lei 6.404/76), como tambem receitas financeiras e nao operacionais (Franciulli 
Netto, 2007 , p. 79)" 

A base de calculo ate 31 de janeiro de 1999 da COFINS era o faturamento 

mensa! considerado a receita bruta das vendas de mercadorias e servi<;os de qualquer 

natureza, deduzindo os valores correspondentes as exclusoes e isen<_;6es (Lei 

Complementar no 70, de 1991, art;2°). 
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A partir de 1 o de fevereiro de 1999 a base de cfllculo e o faturamento do mes, 

assim entendido a receita bruta total, como definida pelos arts. 2° e 3°, SS 1°. 3° e 4° da 

Lei no 9.718, de 1998, deduzidos os valores correspondentes as exclus6es e iseng6es. 

2.3.2.1 Nao incidencia 

0 PIS/PASEP e a COFINS nao incidirao sobre as receitas relativas as 

operag6es de: 

? Exportagao de mercadorias para o exterior 

? Prestagao de servigos para pessoa ffsica ou jurfdica domiciliada no 

exterior, "cujo pagamento represente ingresso de divisas"; 

? Vendas a empresa comercial exportadora com o fim especlfico de 

exportagao. 

A empresa comercial exportadora que adquirir mercadoria com o fim especlfico 

de exportagao devera comprovar o embarque das mesmas em ate 180 dias, contados 

da data de emissao da Nota Fiscal do fornecedor, sob pena de pagamento de todos os 

impostos e contribuig6es que deixaram de ser pagos pelo contribuinte vendedor. 

Na alienagao para o mercado interno ou na utilizagao das mercadorias 

adquiridas com o fim especlfico de exportagao, a comercial exportadora tambem devera 

pagar os tributos em tela. 

Nao ha a possibilidade da empresa comercial exportadora de utilizar creditos do 

PIS e da COFINS para reduzir o montante devido face da exportagao. 

2.3.2.2 lseng6es 

Sao isentas das citadas contribuig6es as receitas relacionadas nos incisos do 

art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001. 

2.3.3 Alfquotas 

A Lei no 10.637, de 02/2002, institui o regime nao-cumulativo do PIS/PASEP 

com alfquota de 1,65%, enquanto a Lei no 10.833, de 12/2003, instituiu o regime nao-
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cumulativo da COFINS com alfquota de 7,6%. A nao-cumulatividade e parcial porque 

nem toda contribui9ao paga na opera9ao anterior pode ser deduzida. 

As alfquotas aplicaveis ao PIS e a COFINS foram majoradas em 

aproximadamente 154%, passando, respectivamente, para 1,65% e 7,60% antes de 

0,65% e 3%. No setor de autope9as as alfquotas podem chegar ao montante de 

13,10%. 

2.3.3.1 Alfquotas Diferenciadas 

As contribui96es sociais previstas no Art 195 § go inciso I poderao ter alfquotas 

ou bases de calculo diferenciadas, em razao da atividade economica ou da utiliza9ao 

intensiva de mao-de-obra. 

• lnstitui96es financeiras: Exclufdas da incidencia nao-cumulativa, as 

institui96es financeiras - inclusive as cooperativas de credito e as pessoas 

jurfdicas que tenham por objeto a securitiza9ao de creditos imobiliarios, 

financeiros e agrfcolas, tern direito a dedu96es especfficas para apura9ao da 

sua base de calculo, que incide sobre o total das receitas. Alem disso, estao 

sujeitas a alfquota de 4% para calculo da COFINS. A alfquota da COFINS de 

4% aplica-se aos Agentes Autonomos de Seguros Privados e as Associa96es 

de Poupan9a e Emprestimo. (Ato Declarat6rio lnterpretativo - ADI SRF no 21, 

de 2003) 

• Entidades sem fins lucrativos: As entidades sem fins lucrativos de que trata o 

art. 13 da MP no 2.158-35, de 2001, calculam a contribui9ao para o 

PIS/PASEP com base na folha de salarios, a alfquota de 1%. 

• Pessoas Jurfdicas de Direito Publico lnterno: apuram a contribui9ao para o 

PIS/PASEP com base nas receitas correntes arrecadadas e nas 

transferencias co a 

CO FINS. 
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2.3.3.2 Substitui<;ao Tributaria 

Substitui<;ao tributaria e urn mecanismo de arrecada<;ao de tributos utilizado 

pelo governo brasileiro. E atribuldo ao contribuinte a responsabilidade pelo pagamento 

do imposto devido pelo seu cliente. A substitui<;ao sera recolhida pelo contribuinte e 

posteriormente repassada ao governo. 

• Cigarros: Segundo lnstru<;ao Normativa n°. 247 de 2002, Lei n°. 10.865, de 

2004, art. 29 e Lei n°. 11.196, art. 62: 

Os fabricantes e os importadores de cigarros estao sujeitos ao recolhimento 
dessas contribuic;6es, na condic;ao de contribuintes e substitutes dos 
comerciantes varejistas e atacadistas desse produto. As bases de calculos da 
contribuic;ao para o PIS/PASEP e da COFINS sao os valores obtidos pela 
multiplicac;ao do prec;o tixado para a venda do cigarro no varejo, multiplicado 
por 1,98 (urn inteiro e noventa e oito centesimos) e 1,69 (urn inteiro e sessenta 
e nove centesimos), respectivamente. 

• Vefculos: Conforme Medida Provis6ria 2.158-35 de 2001, art. 43, 

parcial mente revogado pela Lei no 10.485 de 3 de julho de 2002: 

Os fabricantes e os importadores de vefculos autopropulsados descritos nos 
c6digos 8432.30 e 87.11 da TIPI estao obrigados a cobrar e a recolher a 
Contribuic;ao para o PIS/PASEP e a COFINS, na condic;ao de contribuintes 
substitutes, em relac;ao as vendas feitas a comerciantes varejistas dos 
mencionados produtos. A base de calculo sera calculada sobre o prec;o de 
venda da pessoa jurfdica fabricante. 

2.3.3.3 Alfquotas Concentradas 

As pessoas jurfdicas que optarem pelos regimes especiais de apura<;ao e 

pagamento da Contribui<;ao para o PIS/COFINS, previstos no art. 52 da Lei no 10.833, 

de 2003, no art. 23 da Lei no 10.865, de 2004, estao sujeitas a valores das 

contribui<;6es fixados por unidade de produto, respectivamente, em: 

• Combustfveis: A contribui<;ao para o PIS/PASEP e a COFINS incidente sobre 

gasolina (exceto de avia<;ao), 61eo diesel, GLP e alcool para fins carburantes 

sao calculados aplicando-se alfquotas concentradas sobre a receita bruta 
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auferida com as vendas destes produtos, efetuadas pelos produtores, 

importadores, refinarias de petr61eo e distribuidores de alcool para fins 

carburantes e reduzindo-se a zero as alfquotas aplicadas sobre a receita 

auferida com as vendas efetuadas pelos distribuidores e comerciantes 

varejista. 

• Querosene de avia<;ao: A receita bruta auferida com a venda de querosene 

de avia<;ao esta sujeita a incidencia da contribui<;ao para o PIS/PASEP e da 

COFINS uma unica vez pelo produtor ou importador, com previsao de 

alfquotas diferenciadas concentradas, nao incidindo sobre a receita de venda 

de querosene de avia<;ao auferida por pessoa jurfdica nao enquadrada na 

condi<;ao de produtora ou importadora. 

• Produtos farmaceuticos: As receitas obtidas na venda dos produtos 

farmaceuticos citados na Lei n° 1 0.14 7, de 2000 estao sujeitas a regime 

especial de apura<;ao da Contribui<;ao para o PIS/PASEP e da COFINS, com 

previsao de alfquotas diferenciadas concentradas sobre os produtores e 

importadores, e direito ao calculo de cn~ditos presumidos na venda de alguns 

produtos. 

• Vefculos e pneus novos de borracha: As receitas obtidas na venda dos 

vefculos e pneus novos de borracha citados na Lei n° 10.485, de 2002, estao 

sujeitas a regime especial de apura<;ao da contribui<;ao para o PIS/PASEP e 

da COFINS, com previsao de alfquotas diferenciadas concentrada sobre os 

fabricantes e importadores, reduzindo-se a zero as alfquotas da contribui<;ao 

para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a venda desses produtos 

pelos comerciantes atacadistas e varejistas e sobre a venda dos produtos 

(autope<;as) relacionados nos anexos I e II da Lei n° 10.485, de 2002. 

• Bebidas: As receitas obtidas na venda das bebidas citadas no art. 49 da Lei 

no 10.833, de 2003, estao sujeitas a regime especial de apura<;ao da 

contribui<;ao para o PIS/PASEP e da COFINS, com previsao de alfquotas 
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diferenciadas concentrada sobre os fabricantes e importadores, reduzindo-se 

a zero as alfquotas da contribuigao para o PIS/PASEP e da COFINS 

incidentes sot>re a venda desses produtos pelos comerciantes atacadistas e 

varejistas. 

• Embalagens: As receitas decorrentes da venda de embalagens, pelas 

pessoas jurfdicas industriais ou comerciais e pelos importadores, destinadas 

ao envasamento das bebidas sujeitas as alfquotas diferenciadas, ficam 

sujeitas ao recolhimento da contribuigao para o PIS/PASEP e da COFINS 

fixadas por unidade de produto. 

• Biodiesel: A contribuigao para o PIS/PASEP e a COFINS incidirao, uma (mica 

vez, sobre a receita bruta auferida, pelo produtor ou importador, com a venda 

de biodiesel, as alfquotas de 6,15% (seis inteiros e quinze centesimos por 

cento) e 28,32% (vinte e oito inteiros e trinta e dois centesimos por cento), 

respectivamente. 

2.3.3.4 Alfquotas Reduzidas 

Terao alfquotas reduzidas o PIS e a COFINS incidentes sobre a receita bruta 

decorrente da venda dos produtos tributados, pelas pessoas jurfdicas nao enquadradas 

na condigao de industrial ou de importador. 

• Nafta petroqufmica: A contribuigao para o PIS/PASEP e para a COFINS 

devidas pelo produtor ou importador de nafta petroqufmica, incidentes sobre a 

receita bruta decorrente da venda desse produto as centrais petroqufmicas, 

serao calculadas, respectivamente, com base nas all quotas de 1% e 4,6%. 

• Papel imune, destinado a impressao de peri6dicos: A venda de papel imune 

a impostos de que trata o art. 150, inciso VI, alfnea d, da Constituigao 

Federal, quando destinado a impressao de peri6dicos, fica sujeita as 
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alfquotas de 3,2% (COFINS) e 0,8% (PIS/PASEP), caso a pessoa jurfdica 

vendedora esteja no regime da nao-cumulatividade. 

• Papel destinado a impressao de jornais: Ficam reduzidas a 0 (zero) as 

alfquotas da contribuigao para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a 

receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de papel destinado a 
impressao de jornais, ate 30 de abril de 2008 ou ate que a produgao nacional 

atenda 80% (oitenta por cento) do consumo interno, na forma a ser 

estabelecida em regulamento do Poder Executivo. 

• Papel destinado a impressao de peri6dicos: Ficam reduzidas a 0 (zero) as 

alfquotas da contribuigao para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a 

receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de papeis 

classiticados nos c6digos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 

4810.19.89 e 4810.22.90, todos da TIPI, destinados a impressao de 

peri6dicos ate 30 de abril de 2008 ou ate que a produgao nacional atenda 

80% (oitenta por cento) do consumo interno; 

• Produtos hortfcolas e trutas: Ficam reduzidas a 0 (zero) as alfquotas da 

contribuigao para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta 

decorrente da venda, no mercado interno, de produtos hortfcolas e trutas, 

classificados nos Capftulos 7 e 8, e ovos, classiticados na posigao 04.07, 

todos da TIPI. 

• Aeronaves, suas partes, pegas etc.: Ficam reduzidas a 0 (zero) as alfquotas 

da contribuigao para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita 

bruta decorrente da venda, no mercado interno, de aeronaves, classiticadas 

na posigao 88.02 da TIPI, suas partes, pegas, terramentais, componentes, 

insumos, tluidos hidraulicos, tintas, anticorrosivos, lubriticantes, 

equipamentos, servigos e materias-primas a serem empregados na 

manutengao, conservagao, modernizagao, reparo, revisao, conversao e 
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montagem das aeronaves, seus motores, partes, componentes, ferramentais 

e equipamentos. 

• Semens e embrioes: Ficam reduzidas a 0 (zero) as all quotas da contribui<_<ao 

para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente 

da venda, no mercado interno, de semens e embrioes da posi<_<ao 05.11 da 

NCM. 

• Zona Franca de Manaus (ZFM): Ficam reduzidas a 0 (zero) as alfquotas da 

contribui<_<ao para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas 

decorrentes da comercializa<_<ao de materias-primas, produtos intermediarios 

e materiais de embalagem, produzidos na ZFM para emprego em processo 

de industrializa<_<ao por estabelecimentos industriais ali instalados e consoante 

projetos aprovados pelo Conselho de Administra<_<ao da Superintendencia da 

Zona Franca de Manaus (Suframa). 

• Concessionarios de vefculos: Serao tributados, para fins de incidencia da 

contribui<_<ao para o PIS/PASEP e da COFINS, a alfquota de 0% (zero por 

cento) os valores recebidos pelos concessionarios de que trata a Lei no 

6.729, de 28 de novembro de 1979, a esses devidos pela intermedia<_<ao ou 

entrega dos vefculos nas vend~s diretas ao consumidor final dos vefculos 

classificados nas posi<_<6es 87.03 e 87.04 da Tabela de lncidencia do lmposto 

sobre Produtos lndustrializados- TIPI. 

• Fertilizantes, defensivos agrfcolas e outros: Ficam reduzidas a zero as 

alfquotas da contribui<_<ao para o PIS/PASEP e da COFINS, incidentes na 

importa<_<ao e na comercializa<_<ao no mercado interno, dos produtos 

especificados no art. 1° da Lei no 10.925, de 2004 (arroz, feijao, farinha de 

mandioca, adubos, fertilizantes agrfcolas, corretivos de solo de origem 

mineral, vacinas para uso veterinario, defensivos agrfcolas, sementes, mudas 

destinadas a semeadura e plantio, farinha, graos, pintos, Ieite, queijos). 
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• Gas natural canalizado: Ficam reduzidas a zero por cento as allquotas da 

contribui<;ao para o PIS/PASEP e da COFINS, incidentes sobre a receita 

bruta decorrente da venda de gas natural canalizado, destinado a produ<;ao 

de energia eletrica pelas usinas integrantes do. Programa Prioritario de 

Termoeletricidade, nos termos e condi<;6es estabelecidas em ato conjunto 

dos Ministros de Estado de Minas e Energia e da Fazenda. 

• Carvao mineral: Ficam reduzidas a zero por cento as allquotas da 

contribui<;ao para o PlS/PASEP e da COFlNS, incidentes sobre a receita 

bruta decorrente da venda de carvao mineral destinado a gera<;ao de energia 

eletrica. 

• Produtos qufmicos e farmaceuticos: Fica o Poder Executivo autorizado a 

reduzir a 0 (zero) e a restabelecer as all quotas da contribui<;ao para o 

PlS/PASEP e da COFINS, incidentes no regime da nao-cumulatividade sobre 

a receita bruta decorrente da venda de produtos qufmicos e farmaceuticos, 

sobre produtos destinados ao uso em hospitais, clfnicas e consult6rios 

medicos e odontol6gicos, campanhas de saude realizadas pelo Poder 

Publico, laborat6rio de anatomia patol6gica, citol6gica ou de analises 

clfnicas. 

• Livros: Fica reduzida a 0 (zero) as alfquotas da contribui<;ao para o 

PlS/PASEP e da COFlNS incidentes sobre a receita de venda, no mercado 

interno, de livros, conforme definido no art. 2° da Lei no 10.753, de 30 de 

outubro de 2003. 

• Combustfveis, bebidas e embalagens: 0 Poder Executivo pode reduzir e 

restabelecer as alfquotas ad rem da contribui<;ao para o PIS/PASEP e da 

COFINS previstas nos arts 23 da Lei no 10.865, de 2004, enos arts. 51 e 52 

da Lei no 10.833, de 2003. 
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• Receitas financeiras: 0 Poder Executive podera reduzir e restabelecer as 

alfquotas da contribuigao para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre 

as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurfdicas sujeitas ao regime 

de nao-cumulatividade das referidas contribuigoes, nas hipoteses que fixar. 

De acordo com o Decreto n° 5.442, de 2005, estao reduzidas a 0 (zero) as 

alfquotas da contribuigao para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre 

as receitas financeiras. A redugao nao se aplica aos juros sobre capital 

proprio. 

• Programa de lnclusao Digital: Ficam reduzidas a zero as alfquotas da 

contribuigao para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita 

bruta decorrente da venda, a varejo, de equipamentos de informatica 

especificados no art. 28 da Lei n° 11.196, de 2005. 

2.3.3.5 Alfquota Zero- Receitas Financeiras 

A partir de 02.08.2004, por forga do Decreto 5.164/2004, ficam reduzidas a zero 

as aHquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas 

pelas pessoas jurfdicas sujeitas ao regime de incidencia nao-cumulativa das referidas 

contribuigoes. 

0 disposto nao se aplica as receitas financeiras oriundas de juros sobre o 

capital proprio e as decorrentes de operagoes de hedge. 

0 dispositive aplica-se tambem as pessoas jurfdicas que tenham apenas parte 

de suas receitas submetidas ao regime de incidencia nao-cumulativa. 

2.3.4 Regime de Apuragao 

A apuragao eo pagamento da contribuigao para o PIS/PASEP e da COFINS no 

regime de incidencia nao-cumulativa, serao efetuados mensalmente, de forma 

centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurldica. A partir da competencia 

janeiro/2007, o PIS e a CO FINS serao recolhidos ate o dia 20 do mes seguinte ao da 

competencia (o ultimo dia util do segundo decendio subseqOente ao mes de ocorrencia 
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do fato gerador) - novo prazo fixado pelos artigos 7° e 11 da MP 351/2007. Serao 

efetuados sob os c6digos de receita 6912 e 5856. 

0 regime de competencia e o normalmente utilizado para a apuragao 

PIS/COFINS nao-cumulativo, contudo as empresas optantes pelo Lucro Presumido 

(PIS/COFINS cumulativo) poderao optar pelo regime de caixa, para fins deapuragao da 

base de calculo mensal do PIS e da COFINS, desde que tambem adotem este regime 

para a apuragao trimestral do IRPJ e da CSLL. 

2.3.5 0 conceito de lnsumos em face do PIS e da COFINS 

No caso da Contribuigao ao PIS e da COFINS, a materialidade do tributo vai 

alem da atividade meramente mercantil, fabril ou de servigos, alcangando todo o 

universo de receitas auferidas pela pessoa jurfdica. 0 contribuinte do PIS e da COFINS 

nao-cumulativos, segundo as Leis 10.637/02, 10.833/03 e 10.865/04, tern direito de 

tomar creditos calculados em relagao a bens e servigos utilizados como "insumos" na 

fabricagao de produtos destinados a venda. 

Para Moura (2006, p. 69), nenhuma dessas leis conceitua "insumos" e, 

tampouco, remetem a utilizagao subsidiaria da legislagao do IPI para a busca do seu 

conceito, a exemplo do que ocorreu quando da instituigao do credito presumido de IPI 

em ressarcimento ao PIS e a COFINS de que trata a Lei 9.363/96. Sendo assim, urn 

dos caminhos a trilhar para se encontrar a acepgao jurfdica do termo "insumos", no 

campo dessas contribuig6es sociais, e analisar a Lei Complementar 95/02, a qual versa 

sobre a elaboragao, a redagao, a alteragao e a consolidagao de leis. 

Souza (2002, p. 129) comenta que com efeito, na atividade de prestagao de 

servigos, o conceito de insumos dado ja na referida lnstrugao como sendo relativo a 

bens aplicados ou consumidos na prestagao de servigos, amolda-se com perfeigao, ao 

conceito de quaisquer custos imputaveis a atividade, vale dizer, as despesas 

intrinsecamente relacionadas ao objeto social explorado, sejam elas relativas a bens 

aplicados ou consumidos na realizagao dos servigos , sejam etas relativas a despesas 
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necessarias a viabiliza<;ao da propria atividade de servi<;o, como assim ja vern 

pronunciando Divis6es de Tributa<;ao da Receita Federal em solu<;6es de consulta. 

0 PIS e a COFINS nao - cumulativos, criados com a finalidade de amenizar os 

efeitos que a cumulatividade acarretava na cadeia produtiva nacional, nao assimilaram, 

por inteiro o conceito de "valor agregado", hipotese que permitiria ao contribuinte se 

creditar de todos os custos e despesas relacionados a sua atividade. Em vez disso, 

optou o legislador ordinario por negar o cn§dito em determinadas hipoteses e concede

lo em outras de forma generica ou restritiva, conforme o caso. 

Entretanto, durante discuss6es no Forum Empresarial (2005), chegou-se desde 

logo afirmar que, com certeza, o conceito de insumo contemplado na sistematica nao

cumulativa do PIS e da COFINS esta relacionado ao fato de determinado bern ou 

servi<;o ter sido utilizado, ainda que de forma indireta, na atividade de fabrica<;ao do 

produto, ou com a finalidade de prestar urn determinado servi<;o. 

Assim sendo, a toda evidencia, o conceito de insumo pode se ajustar a todo 

consumo de bens ou servi<;os que se caracterizem como custo segundo a teoria 

contabil, visto que necessarios ao processo fabril ou de presta<;ao de servi<;os como urn 

todo. 

Dizer que "bens e servi<;os utilizados como insumos na fabrica<;ao de produtos 

destinados a venda ou nas presta<;ao de servi<;os", na acep<;ao da Lei, refere-se a todos 

os dispendios em bens e servi<;os relacionados ao processo fabril ou de presta<;ao de 

servi<;os, ou seja, insumos seriam aquele$ bens e servi<;os contabilizados como custo 

de produ<;ao, nos termos do art. 290, do Regulamento do lmposto de Renda. 

Obviamente, as hipoteses exigidas pelo artigo supra mencionado devem 

respeitar as restri<;6es criadas pelo legislador no que diz respeito ao direito de credito. 

Ou seja, embora a guarda de instala<;6es fabris deva ser considerada como custo, o 

custo a ela relativo nao ensejara o credito de PIS I COFINS quando for prestada por 

funcionarios da propria empresa. 

Ademais, embora seja patente a provavel discordancia, da Receita Federal 

quanto a acep<;ao generica do conceito de insumos, entendemos defensavel a ideia de 

que tambem seriam passfveis de gerar direito ao credito de PIS e de COFINS, os 

dispendios havidos na aquisi<;ao de demais bens e direitos necessarios ao 
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desenvolvimento da atividade empresarial, ainda que classiticaveis como despesas, 

porque ninguem ha de negar, por exemplo, a necessidade de as sociedades 

empresariais, seja de que ramo tor, incorrerem em despesas de intermedia<;ao, 

contagem, propaganda e publicidade. 

2.3.5.1 lnsumos Sujeitos a Alfquota Zero 

A nao-cumulatividade do PIS e da COFINS, sem restri<;6es ao direito de se 

apropriar creditos, toi elevada a categoria de princfpio constitucional em 1°/01/04, com a 

inclusao do § 12 no art. 195 da CF/88, por meio da Emenda 42/03. 

lmplementar etetivamente a nao-cumulatividade para essas contribui<;6es 

implica tributar apenas o valor que e agregado ao Iongo de uma cadeia produ<;ao

consumo. Dentre os diversos metodos de tributa<;ao do valor agregado existentes, o 

Poder Executivo elegeu o metodo indireto subtrativo na propria exposi<;ao de motivos 

que acompanhou a proposta que resultou na edi<;ao da MP 135/03, elei<;ao essa 

avalizada mais tarde pelo Poder Legislative ao converte-la na Lei 10.833/03. 

lndireto subtrativo e 0 metodo segundo 0 qual 0 valor do tributo devido e 

resultado da diferen<;a entre o valor apurado pela alfquota aplicada sobre as vendas e o 

valor apurado pela alfquota aplicada sobre as compras. 

As Leis 10.637/02 e 10.833/03 - instituidoras da cobran<;a nao-cumulatividade 

do PIS e da COFINS -, ambas no art. 3°, preveem a possibilidade de o contribuinte 

calcular creditos em rela<;ao ao valor da aquisi<;ao de insumos, valendo-se das mesmas 

allquotas aplicaveis na determina<;ao dos debitos sobre o valor do taturamento. Ate 

31/07/04, era irrelevante saber se o valor dos insumos adquiridos estava ou nao sujeito 

as incidencias desses tributos, na hip6tese de aquisi<;ao de pessoas jurfdicas 

domiciliadas no Pals. 

Entretanto, a contar de 1°/08/04, a Lei 10.865/04, alterando substancialmente o 

§ 2° do art. 3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03, vedou o aproveitamento de creditos em 

rela<;ao ao valor de aquisi<;ao de bens e servi<;os nao sujeitos ao pagamento de PIS e 

COFINS, inclusive no caso de isen<;ao, esse ultimo quando revendidos ou utilizados 

como insumos em produtos ou servi<;os sujeitos a alfquota zero, isentos ou nao

tributados. Com efeito, essa veda<;ao atingiu, indistintamente, os insumos nao 
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tributados e os sujeitos a alfquota zero e, parcialmente, os isentos (Veda9ao identica ao 

direito de credito foi feita pela Lei 10.865/04, a partir de 1°/05/04, tambem sobre 

insumos importados). 

Especialmente no que concerne a alfquota zero, a referida veda9ao se revela 

injusta e onerosa ao contribuinte quando os insumos sao aplicados na industrializa9ao 

de produtos cuja receita decorrente da venda sera submetida a tributa9ao de PIS a 

1,65% e de COFINS a 7,6%. 

Considerando a hip6tese de urn contribuinte industrial adquirir insumo de urn 

fornecedor cuja receita decorrente da venda de seu produto esta sujeita a alfquota zero 

de PIS e COFINS e, depois de fabricar o seu produto, vender o mesmo auferindo 

receita tributavel por alfquota maior do que zero, resta patente que a veda9ao ao 

credito, ora criticada, resultara numa tributa9ao que vai alem do valor real agregado, 

atingindo todo o faturamento, isto e, alcan9ando tambem a receita decorrente da venda 

anterior da referida cadeia submetida a alfquota zero de PIS e CO FINS. 

Diante desse cenario, pode-se dizer que nao ha de fato uma alfquota zero (0 

Pleno do STF, no RE 350.446-1/PR, julgou a questao do direito de credito de IPI sobre 

insumos tributados por alfquota zero de forma favoravel ao contribuinte), mas sim urn 

diferimento de pagamento de contribui96es e, porque nao dizer, urn desvio de finalidade 

do modelo de tributayao que fora concebido para esses tributos, porquanto se tributara 

valor alem do agregado. lsso equivale a dar continuidade a cobran9a cumulativa dentro 

do modelo de cobran9a nao-cumulativa criado justament~ para evitar os efeitos 

perversos do primeiro. 

Na ementa do ac6rdao esta consignado que se o contribuinte do I PI pode 

creditar o valor dos insumos adquiridos sob regime de isen9ao, inexiste razao para 

deixar de reconhecer-lhe o mesmo direito na aquisi9ao de insumos favorecidos pela 

alfquota zero, pois nada extrema, na pratica, as referidas figuras desonerativas, 

notadamente quando se trata de aplicar o princfpio da nao-cumulatividade. Diz ainda 

essa ementa que a isen9ao ou a alfquota zero em urn dos elos da cadeia produtiva 

desapareceriam quando da opera9ao subseqOente, se nao admitido o credito. 

De acordo com o relator, Min. Nelson Jobim, se nao admitido o credito na 

hip6tese de aquisi9ao sob isen9ao ou alfquota zero, a opera9ao subseqOente 
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recomporia todo o tributo, como se isen<;ao ou alfquota zero nao tivesse ocorrido em 

algum momenta da cadeia produtiva. Para o relator, a recomposi<;ao do tributo se daria 

pela incidencia da alfquota relativa a opera<;ao subsequente que atingiria a opera<;ao 

anterior tributada a alfquota zero. 

Todavia, cumpre alertar que o STF esta reapreciando a tese do direito de 

credito de IPI em rela<;ao as aquisi<;6es de insumos sujeitos a alfquota zero, com 

tendencia favoravel a Uniao. 

De qualquer modo, se for alegado nao haver onus de PIS e COFINS sobre o 

valor das receitas auferidas pelo fornecedor e, assim, nao haveria nada para o 

contribuinte industrial se creditar, pode-se opor a irrelevancia disso, porquanto, em 

essencia, o credito calculado desses tributos e inegavelmente urn direito de natureza 

presumida. 

A plausibilidade dessa afirma<;ao resulta da interpreta<;ao do proprio § 1 o do art. 

3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03, pois o credito e calculado sobre o valor de aquisi<;ao 

dos insumos pela mesma alfquota do debito aplicada sobre o valor do faturamento. 

0 presente raciocfnio e refor<;ado com a observa<;ao de que, mesmo nas 

aquisi<;6es de insumos de contribuintes tributados pelo impasto de renda com base no 

Iuera presumido (regime cumulativo PIS = 0,65% e COFINS =3%) ou pelo SIMPLES, o 

direito de credito e integral - 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Ou seja, nao importa 

saber o quantum incidente de direito sobre a receita anterior. 

Interessante ressaltar tambem que o art. 17 da Lei 11.033/04 e o art. 16 da Lei 

11 .116/05 garantem ao fornecedor o dire ito a manuten<;ao e utiliza<;ao do credito 

decorrente da aquisi<;ao de insumos vinculados as vendas efetuadas com suspensao, 

isen<;ao, alfquota zero ou nao-incidencia de PIS e COFINS. 

lsso e paradoxa!, pois de urn lado 0 contribuinte industrial adquirente de 

insumos tributados a alfquota zero tern a receita bruta da venda de seus produtos 

onerada por PIS e COFINS, mas sem direito ao credito, e, por outro, a legisla<;ao 

garante ao seu fornecedor a manuten<;ao e utiliza<;ao do credito dessas contribui<;6es 

em rela<;ao aos insumos que utilizou na fabrica<;ao do seu produto cuja receita 

decorrente da venda esta sujeita a alfquota zero. 



31 

Enfim, o contribuinte do PIS e COFINS inconformado com essa vedaqao ao 

credito sobre insumos tributados a alfquota zero tern fundamentos jurfdicos consistentes 

para pleitear seus direitos junto ao Poder Judiciario. 

2.3.6 Apuraqao dos Creditos 

Creditos do PIS/PASEP e da COFINS "nao-cumulativas" embora o titulo desta 

modalidade de contribuiqao sugira a implantaqao da nao-cumulatividade, este institute 

nao foi adotado em sua plenitude, pois as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 

preferiram a tecnica de listar as operaqoes que geram e as que nao geram direito a 

credito. 

De qualquer forma, alguns princrpros podem ser identificados. Como regra 

geral, o direito ao credito do PIS/PASEP e da COFINS nasce com a aquisiqao, em cada 

mes, de bens e serviqos que, na fase anterior da cadeia de produqao ou de 

comercializaqao, se sujeitaram as mesmas contribuiqoes e cuja receita da venda ou da 

revenda integrem a base de calculo do PIS/PASEP e da COFINS "nao-cumulativas". 

( ... ) na determinac;:ao de qualquer tributo nao-cumulativo permite-se deduzir o 
montante do tributo, da mesma especie, pago na operac;:ao anterior. No caso da 
COFINS nao cumulativa, a nao-cumulatividade e parcial por que nao foi 
permitida a deduc;:ao da contribuic;:ao paga em todas as operac;:6es 
imediatamente anteriores. (HIGUCHI,2005, p. 132) 

Urn dos grandes problemas no ressarcimento dos tributos cumulativos e o 

calculo do montante arrecadado "em excesso" nas etapas anteriores da cadeia 

produtiva e que sao repassados a frente. Para cada produto exportado tornar-se-ia 

necessaria conhecer todas as etapas de sua cadeia produtiva, assim como o consumo 

intermediario ( custo com insumos) em cada urn a das etapas. Dada a dificuldade de se 

fazer isso para uma gama variada de produtos, a MP 2.202 opta por assumir que as 

etapas da cadeia produtiva sejam infinitas e que a relaqao custo-faturamento seja a 

mesma em todas as etapas da cadeia produtiva. 0 credito acumulado ao fim do 

processo e 0 somat6rio dos creditos das diversas etapas da cadeia produtiva, 

considerando urn numero infinito de etapas. 

0 direito ao credito aplica-se, exclusivamente, em relaqao: 

a) Aos bens e serviqos adquiridos de pessoa jurfdica domiciliada no pafs; 



b) Aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurfdica 

domiciliada no pafs; 

c) Aos en cargos de depreciagao e amortizagao de bens adquiridos de pessoa 

jurfdica domiciliada no pafs. 
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Nao dare~ direito ao credito a aquisigao para revenda de bens submetidos a 

alfquotas concentradas, de mercadorias em relagao as quais a contribuigao seja exigida 

da empresa vendedora, na condigao de substituta tributtuia, e de alcool para fins 

carburantes. 

Nao dara direito ao credito a aquisigao, para utilizagao como insumo, de 

desperdfcios, resfduos ou aparas de plastico, de papel ou cartao, de vidro, de ferro ou 

ago, de cobre, de nfquel, de alumfnio, de chumbo, de zinco e de estanho, TIPI, e 

demais desperdfcios e resfduos metalicos do Capitulo 81 da TIPI (Lei no 11.196, de 

2005, art. 47). 

Nao dara direito ao credito o valor da aquisigao de bens ou servigos nao 

sujeitos ao pagamento da contribuigao, inclusive no caso de isengao, esse ultimo 

quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou servigos sujeitos a 

alfquota 0 (zero), isentos ou nao alcangados pela contribuigao. 

Nao dara direito ao credito o pagamento de que trata o art. 2° da Lei no 10.485, 

de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionario, pela 

intermediagao ou entrega dos vefculos classificados nas posigoes 87.03 e 87.04 da 

TIPI. 

Devera ser estornado o credito relative a bens adquiridos para revenda ou 

utilizados como insumos na prestagao de servigos e na produgao ou fabricagao de bens 

ou produtos destinados a venda, que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou 

deteriorados, destrufdos em sinistro ou, ainda, empregados em outros produtos que 

tenham tido a mesma destinagao. 

A versao de bens e direitos, em decorr€mcia de fusao, incorporagao e cisao de 

pessoa jurfdica domiciliada no pafs considera-se aquisigao, para fins do desconto do 

credito previsto nos arts. 3° das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, somente 

nas hip6teses em que fosse admitido o desconto do credito pela pessoa jurfdica 

fusionada, incorporada ou cindida. 
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Os creditos s6 podem ser apurados em rela<;,;ao a custos, despesas e encargos 

vinculados a receitas sujeitas a incidencia nao-cumulativa da contribui<;,;ao para o 

PIS/PASEP e da COFINS. 

a) Apropria<;,;ao Direta: aplicando-se ao valor dos bens utilizados como insumos, aos 

custos, as despesas e aos encargos comuns, adquiridos no mes, a rela<;,;ao 

percentual entre os custos vinculados a receita sujeita a incidencia nao

cumulativa e os custos totais incorridos no mes, apurados por meio de sistema 

de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escritura<;,;ao; ou 

b) Rateio Proporcional: aplicando-se ao valor dos bens utilizados como insumos, 

aos custos, as despesas e aos encargos comuns, adquiridos no mes, a rela<;,;ao 

percentual existente entre a receita bruta sujeita a incidencia nao-cumulativa e a 

receita bruta total, auferidas no mes. 

Os creditos s6 podem ser utilizados para desconto dos valores da contribui<;,;ao 

para o PIS/PASEP e da COFINS apurados sabre as receitas sujeitas a incidencia nao

cumulativa, ou seja, contribuinte que tem parte das receitas sujeitas a incidencia nao

cumulativa e parte sujeita a incidencia cumulativa, nao pode utilizar o credito para 

diminuir o valor da contribui<;,;ao para o PIS/PASEP e da COFINS calculados sabre as 

receitas sujeitas a incidencia cumulativa. 

Os creditos nao ensejam compensa<;,;ao ou restitui<;,;ao, salvo expressa 

disposi<;,;ao legal, como no caso dos creditos apurados em rela<;,;ao a custos, despesas e 

encargos vinculados a receita de exporta<;,;ao. 

0 aproveitamento de creditos nao ensejara atualiza<;,;ao monetaria ou incidencia 

de juros sabre os respectivos valores. 

2.3.6.1 Credito financeiro e credito ffsico 

Quando a empresa suporta um custo, seja ele consubstanciado no pre<;,;o de um 

servi<;,;o, ou de um bem, seja este destinado a revenda, a utiliza<;_;ao como materia prima, 

produto intermediario, embalagem, acondicionamento, ou mesmo ao consumo ou a 

imobiliza<;,;ao, o onus de PIS/COFINS respectivo configura um credito. 



34 

Medeiros (2001) diz que urn tributo fica ria mais perto da nao-cumulatividade 

pura se fosse admitido, por sua legislavao, o chamado credito financeiro. Nesse caso, o 

montante do tributo incidente sobre todas as mercadorias adquiridas (inclusive para o 

ativo permanente e para uso e consumo) pode ser aproveitado no pagamento do 

mesmo tributo devido pelo adquirente. 

Ainda segundo Medeiros (2001) no outro extremo estao os tributos que adotam 

a nao-cumulatividade parcial, pois admitem apenas o chamado credito ffsico. Nesse 

caso, o aproveitamento se restringe ao montante do tributo incidente nas aquisi96es de 

bens que se destinam a integrar bens produzidos e comercializados ou s6 

comercializados pelo adquirente. Sao, portanto, bens que entram para sair. 

Segundo Machado (2006) entende-se como regime do credito financeiro aquele 

no qual deve ser considerado o tributo que tenha onerado qualquer dos custos do 

objeto tributado e assim todos os custos da atividade que vierem onerados pelo 

imposto, ensejam o credito respectivo. Sempre que a empresa suporta urn custo, seja 

ele consubstanciado no prevo de urn servi90, ou de urn bern, e quer seja este destinado 

a revenda, a utilizavao como materia prima, produto intermediario, embalagem, 

acondicionamento, ou mesmo ao consumo ou a imobilizavao, o onus do ICMS 

respectivo configura urn credito desse imposto. Ainda Machado (2006), como 

regime do credito ffsico aquele no qual somente os custos consubstanciados em 

elementos corp6reos, ou ffsicos, como as pr6prias mercadorias a serem revendidas, na 

atividade comercial, ou as materias primas e outros insumos corp6reos, na atividade 

industrial, que vierem onerados pelo imposto, ensejam o credito respectivo. A rigor, a 

legislavao adota urn regime misto, com predominancia do regime do credito ffsico. A 

questao de saber o que enseja e o que nao enseja credito do imposto, alias, e na 

verdade urn ponto de interminaveis atritos na relavao tributaria dos impostos ditos nao 

cumulativos. 
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Em rela<;ao ao credito ffsico e financeiro Botallo comenta (1980, p.200) 

A legisla9ao ordinaria, em termos de nao - cumulatividade, adotou no Brasil o 
principia do chama do "credito flsico", o que significa que darao direito a cn§dito 
somente aqueles materiais, mercadorias e produtos diretamente vinculados a 
produ9ao do bem par parte do industrial, nao prestigiando uma outra tecnica de 
nao cumulatividade que e a chamada do "credito financeiro" que leva em 
conta nao apenas os insumos diretamente aplicados na fabricayao do bem mas 
tambem o custo desta fabricayao, independentemente deste custo referir-se a 
componentes que vao integrar diretamente 0 produto final. 

2.3.6.2 Observa<;6es na Apura<;ao dos Creditos 

Deve-se atentar para algumas observa<;6es na apura<;ao dos creditos do PIS e 

da COFINS, as quais estao descritas abaixo: 

a) 0 credito nao aproveitado em determinado mes pode ser utilizado nos meses 

subsequentes; 

b) 0 valor dos creditos apurados nao constitui receita bruta da pessoa jurfdica, 

servindo somente para dedu<;ao do valor devido da contribui<;ao; 

c) As vendas efetuadas com suspensao, isen<;ao, aHquota zero ou nao-incidencia 

da contribui<;ao para o PIS/PASEP e da COFINS nao impedem a manuten<;ao, 

pelo vendedor, dos creditos vinculados a essas opera<;6es. 0 saldo credor 

acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendario em virtude dessa 

hip6tese podera ser objeto de compensa<;ao com debitos pr6prios ou 

ressarcimento, conforme disposto na Lei no 11.116, de 2005. 
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3 METODOLOGIA 

Para a estrutura<;ao e fundamenta<;ao metodol6gica deste estudo, inicialmente 

sera efetuada a revisao bibliografica acerca dos conceitos, bern como das 

caracterfsticas do PIS e da COFINS. Tambem sera realizado urn estudo de caso como 

objetivo de tornar o problema mais explfcito, proporcionando maiores informa<;oes sobre 

o assunto investigado atraves de pesquisa documental e abordagem qualitativa e com 

dados quantitativos. 

0 estudo de caso segundo Beuren (2003, p. 84) "caracteriza-se principalmente 

pelo estudo concentrado de urn (mico caso. Esse estudo e preferido pelos 

pesquisadores que desejam aprofundar seus conhecimentos a respeito de determinado 

caso especlfico". 

Ainda referente ao estudo de caso, segundo Bruyne, Herman e Schoutheete 

(1977 apud BEUREN, 2003, p.84) 

Afirmam que o estudo de case justifica sua importfmcia por reunir informac;oes 
numerosas e detalhadas com vista em apreender a totalidade de uma situac;ao. 
A riqueza das informac;oes detalhadas auxilia num maier conhecimento e numa 
possfvel resoluc;ao de problemas relacionados ao assunto estudado. 

Em uma segunda etapa, foi feita a compara<;ao entre a tributa<;ao do PIS e da 

COFINS cumulativa e nao cumulativa, a fim de identificar os impactos para os 

prestadores de servi<;os e industrias com a nao-cumulatividade. Para esta analise, 

foram utilizados os dados de tres empresas, sendo duas industriais e uma prestadora 

de servi<;o. 

Desta maneira, o presente trabalho representa uma pesquisa documental 

descritiva, utilizando a pesquisa bibliografica como fonte para urn embasamento te6rico 

e urn estudo de caso. 
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4 EXEMPLOS DE CALCULO DA APURA<;AO DO PIS E DA COFINS 

Variadas e significativas mudangas ocorreram na legislagao que regula os 

tributos PIS e a COFINS. Antes eram "em cascata", ou seja, a cada nova venda eram 

cobrados integralmente mais de uma vez e atualmente existe o que se chama de nao

cumulatividade desses tributos. No passado o fornecedor que vendia a mercadoria 

pagava X% sobre o valor da venda e a empresa que comprou essa mercadoria quando 

a vendia tambem pagava os mesmos X%. 

Com as mudangas na legislagao, agora quando o fornecedor vende a 

mercadoria ele paga X% e quando quem comprou a mercadoria vende, nao mais paga 

os X%, mas sim "Y%-X%" de tributos. 

Atualmente uma empresa pode optar (ou ser obrigada) a adotar qualquer urn 

dos criterios, seja de apurar o imposto com base no regime cumulative ou nao

cumulativo. No regime cumulative a empresa nao tern o direito de se apropriar dos 

creditos e no regime nao-cumulativo a empresa esta possibilitada de se apropriar. A 

diferenga entre ambos consiste basicamente na alfquota, pois enquanto que no regime 

cumulative a empresa paga 3% de COFINS e 0,65% no PIS, no regime nao-cumulativo 

em regra geral a empresa paga 7,6% e 1,65% respectivamente. Diz-se em regra geral 

porque existem alguns produtos com alfquotas diferenciadas, que podem ser maiores 

ou menores conforme estipulado em lei. Quando no regime nao-cumulativo, onde se 

apropria de creditos de tributos, esses serao calculados a mesma alfquota, ou seja, 

1,65% e 7,6%, para o PIS eo COFINS respectivamente. 

A lnterpretagao Tecnica do IBRACON 01 (2004) comenta que diante da norma 

vigente atual, o fato gerador do PIS e da COFINS eo faturamento, sendo este o total 

das receitas auferidas pela pessoa jurfdica, incluindo as receitas nao-operacionais, 

exceto as decorrentes da venda do ativo imobilizado e permanente. Desta forma, 

excluindo as receitas anteriormente citada, as demais receitas de todos os grupos de 

contas do resultado sao tributadas. 

Esses tributos devem ser registrados nos diversos grupos de receitas e 

despesas a tim de que os correspondentes encargos reflitam a despesa tributaria 

relativa as transag6es que a geraram e, dessa forma, que a entidade apresente 
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adequadamente a margem bruta, Iuera operacional, resultado financeiro e o resultado 

nao-operacional gerado em seu neg6cio. 

Ainda segundo a lnterpreta<;ao Tecnica do IBRACON 01 (2004), de acordo com 

as normas legais, para o calculo das contribui<;6es nao cumulativas devera o 

contribuinte proceder da seguinte forma: sobre a base de calculo obtida, ja exclufda das 

receitas isentas, sujeitas alfquota zero, nao alcan<;adas pela incidencia, sera aplicada a 

alfquota aplicavel e, do valor das contribui<;6es apuradas, serao descontados creditos 

calculados em rela<;ao a custos e despesas pagos e incorridos, notadamente em 

rela<;ao a: 

a) bens adquiridos para revenda, observadas as exce<;6es previstas em lei; 

b) bens e servi<;os utilizados como insumo na fabrica<;ao de produtos 

destinados a venda ou presta<;ao de servi<;os, inclusive combustfveis e lubrificantes; 

c) alugueis de predios, maquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurfdica, 

utilizados nas atividades da empresa; 

d) despesas financeiras decorrentes de emprestimos e financiamentos de 

pessoa jurfdica (em princfpio ate o mes de agosto de 2004); e 

e) encargos de deprecia<;ao de maquinas e equipamentos adquiridos para 

utiliza<;ao na fabrica<;ao de produtos destinados a venda, bern como outros bens 

incorporados ao ativo imobilizado. 

Conforme comentado, as normas institufram urn sistema de credito em rela<;ao 

aos bens adquiridos para revenda, utilizados na fabrica<;ao de produtos, etc. Esse 

credito somente podera ser utilizado para reduzir o valor a pagar calculado em rela<;ao 

as receitas, nos termos definidos nas Leis, ou seja, nao sera ressarcido pelo Fisco, 

exceto para situa<;6es especiais Ia definidas. 

Abaixo segue exemplo elaborado por Freitas (Disponfvel em: 

<www.juliobattisti.com.br>) visando a melhor compreensao. No primeiro momento 

estara sendo apresentada uma situa<;ao no regime cumulative, onde nao ha 

apropria<;ao de creditos, para posteriormente ver como ficaria a mesma situa<;ao de 

uma empresa que apura seus tributos de acordo como regime nao-cumulativo. 
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4.1 PIS e o COFINS no Regime Cumulative 

Conforme exemplo dado por Freitas (2006), inicialmente sera considerado o 

seguinte balan<;o patrimonial: 

TABELA 1 - Balan~o Patrimonial em 31/03/2006 

Balanc;o Patrimonial - Levantado em 31/03/2006 

Ativo Passivo 

Ban cos 3.334,00 Fornecedores 2.460,00 

Clientes 2.350,00 Salarios a Pagar 500,00 

Veiculos 4.000,00 Patrimonio Uquido 

Computador 1.000,00 Ca_Qital Social 3.000,00 

ICMS a recuperar 63,90 Lucros do Exercicio 4.787,90 

Total do Ativo 10.747,90 Total do Passivo 10.747,90 
' FONTE: FREITAS, 2006. D1spomvel em: <www.JuhobattJStJ.com.br>. 

Para efeitos de simplifica<;ao nao sera feito nesse exercfcio o registro do ICMS. 

As opera<;6es seguem descritas abaixo e para efeitos de calculos do PIS e do 

COFINS, as alfquotas para o regime cumulativo sao 0,65% e 3% respectivamente. 

• 1.a Opera<;ao- Dia 02/04- Compra de 20 unidades de blusas pelo valor 

de R$ 1.000,00 a prazo. 

• 2.a Opera<;ao- Dia 05/04- Venda de 10 unidades pelo valor total de R$ 

2.000,00 a vista. 

Logo, o registro na planilha de controle de estoques e: 
T ABELA 2 - Ficha de Controle de Estoque I 

Ficha de Controle de Estoque - Blusas 

.Abril/2006 

Data Entrada Sa ida Saldo 

Quant. R$ Total Quant. R$ Total Quant. R$ Total 

02/abr 20 50 1.000,00 20 50 1.000,00 

05/abr 10 50 500,00 10 50 500,00 

Total 20 1.000,00 10 500,00 10 50 500,00 
.. 

FONTE: FREITAS, 2006. D1sponfvel em: <www.JuhobattJsti.com.br>. 
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Como comentado acima, o valor dado de entrada na mercadoria e registrado na 

planilha de controle de estoques e o proprio valor da compra, pois como o exercfcio e 

somente para exemplo das contabilizag6es de PIS e COFINS, nao sera entrado no 

merito agora de fazer apropriag6es de creditos do ICMS tao pouco dos creditos de PIS 

e COFINS, tendo em vista que o exercfcio e no regime cumulative desses tributos, onde 

portanto nao ha a apropriagao de creditos. 

RAZONETES I 

Ban cos Clientes 

3.334,00 I 
2.000,00 

2.350,00 I 
Vefculos Computador 

4.000,00 I 10.000.00 I 
ICMS a Recuperar Fornecedores 

63,90 I I 2.460,00 
1.000,00 

Salarios a Pagar Capital Social 

I 500,00 I 3.000,00 

Lucros do Exercfcio Receitas de Vendas 

I 4.787,90 I 2.000,00 

CMV Mercadorias 

5oo,oo I 1.ooo.oo I 500,00 

Ten do-se contabilizadas as opera goes, segue-se en tao ao registro das 

despesas com os tributos PIS e COFINS. Para tal serao abertos mais quatro razonetes 

e serao feitos os langamentos conforme abaixo: 

RAZONETES II 

Despesa Com PIS Despesa Com COFINS 

60,001 

13,00 
COFINSI a Pagar 

60,00 
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Verificam-se assim as duas opera<_;oes contabilizadas, sendo aberto duas 

contas de despesas (Despesa com PIS e Despesa com COFINS) que devem ser 

zeradas quando se quiser efetuar a apura<;ao do resultado e consequentemente a 

elabora<;ao do balan<;o. 

Ja as contas de PIS a Pagar e CO FINS a Pagar sao contas de passive, pois 

representam uma obriga<_;ao que a empresa tern, isto e, a obriga<_;ao de na data do 

vencimento efetuar o recolhimento desses valores ao governo. 

E assim que funciona a contabiliza<_;ao do PIS e da COFINS quando uma 

empresa os apura de acordo com o regime cumulative, no qual nao se apropria de 

creditos dos mesmos tributes. 

4.2 PIS e o COFINS no Regime nao-cumulativo 

Ainda seguindo a exemplifica<;ao dada por Freitas, sera elaborado o mesmo 

exercfcio considerando somente a diferen<;a no regime de apura<_;ao do imposto, agora 

regime nao-cumulativo no qual as compras de mercadorias (e outras opera<;6es) geram 

direito ao credito do imposto. Considera-se o mesmo Balan<;o Patrimonial apresentado 

na Tabela 1 e para efeitos de simplifica<_;ao, continuara sendo desconsiderado o calculo 

do ICMS. 

As opera<;oes sao as relacionadas abaixo e para efeitos de calculos do PIS e do 

COFINS no regime nao-cumulativo, as alfquotas sao 1,65% e 7,6% respectivamente. 

• 1.a Opera<_;ao- Dia 02/04- Compra de 20 unidades de blusas pelo valor 

de R$ 1.000,00 a prazo. 

• 2.a Opera<_;ao - Dia 05/04 -Venda de 10 unidades pelo valor total de R$ 

2.000,00 a vista. 
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lnicialmente sera demonstrada a planilha de controle de estoques. 

T ABELA 3 - Ficha de Controle de Estoque II 
F h d C IC a e ontrole de Estoque - Blusas 

.Abril/2006 

Data Entrada Sa fda Sal do 

Quant. R$ Total Quant. R$ Total Quant. R$ Total 

02/abr 20 45,37 907,40 20 45,37 907,40 
, .. 

FONTE: FREITAS, 2006. D1spomvel em: <www.juhobattJStJ.com.br>. 

Na tabela acima se obtem o registro da primeira operac;ao. Foi dado entrada em 

20 unidades de mercadorias. 0 valor unitario de cada uma delas e o resultado da 

divisao do valor pel a quantidade. 

Como dito acima, no regime nao-cumulativo do PIS e da COFINS, as compras 

de mercadorias geram direitos ao credito desses tributos, entao e necessaria calcular o 

valor <;Jesses creditos e diminuf-los do custo de aquisic;ao, conforme determina a lei. 

0 calculo feito foi 0 seguinte: 

Para o PIS: 1.000,00 x 1 ,65% » 16,50 e valor do credito de PIS. 

Para a COFINS: 1.000,00 x 7,6% » 76,00 e valor do credito de COFINS. 

Para chegar-se ao valor total das mercadorias da qual foi dado entrada na 

planilha, diminuiu-se dos R$ 1 .000,00 referente ao custo de aquisic;ao do valor desses 

tributos que serao recuperados. Assim tem-se 1.000,00- 16,50- 76,00 = 907,50. 

0 custo de aquisic;ao da mercadoria diminuiu em relac;ao ao exercfcio anterior, 

no qual nao se apropriava de creditos, isso e 16gico, tendo em vista que a legislac;ao 

demanda que se deduza do custo de aquisic;ao os tributos que serao recuperados. 

Consequentemente o custo de aquisic;ao sera menor. 
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Continuando o preenchimento da planilha ela ficaria assim: 

T ABELA 4 - Ficha de Controle de Estoque Ill 
F h d C t I d E Bl IC a e on roe e stoque- us as 

.Abril/2006 

Data Entrada Sa fda Saldo 

Quant. R$ Total Quant. R$ Total Quant. R$ Total 

02/abr 20 45,37 907,40 20 45,37 907,40 

05/abr 10 45,37 453,70 10 45,38 453,80 

Total 20 907,40 10 453,70 10 45,38 453,80 
FONTE: FREITAS, 2006. D1sponivel em: <www.Juhobattisti.com.br>. 

Feito isso pode-se agora fazer o registro das opera<;6es nos razonetes, que 

ficariam da seguinte forma: 

RAZONETES Ill 

Ban cos 

3.334,00 I 
2.000,00 

Velculos 

4.000,00 I 
ICMS a Recuperar 

63,901 

Sal<irios a Pagar 

I 
Lucros do Exerclcio 

453,70 I 
Pis a Recuperar 

16.50 I 
Despesa Com PIS 

33,001 

PIS a Pagas 

500,00 

4.787,90 

33,00 

Clientes 

2.350,00 I 
Computador 

10.000.00 I 
Fornecedores 

I 
Capital Social 

I 
Receitas de Vendas 

907,50 I 
Cofins a Recuperar 

76,001 

Despesa Com COFINS 

152,00 I 
COFINS a Pagar 

2.460,00 
1.000,00 

3.000,00 

2.000,00 
453,70 

152,00 
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Abaixo seguem alguns comentarios quanto aos langamentos. 

As contas: Bancos, Clientes, Vefculos, Computador, ICMS a Recuperar, 

Fornecedores, Salarios a Pagar, Capital Social, Lucros do Exercfcio e Receitas de 

Vendas, ficaram como mesmo saldo do exercfcio anterior. 

A conta de CMV ficou com o saldo menor do que no exercfcio passado, no qual 

era de R$ 500,00. lsso ocorreu em fungao de que nesse exemplo foi retirado o custo de 

aquisigao os valores dos tributos que serao recuperados. Na conta "Mercadorias", no 

registro da compra o valor ja e liquido, ou seja, foi retirado o valor dos tributos que 

serao recuperados. 

Agora se tern as contas de "PIS a Recuperar'' e "COFINS a Recuperar'', a 

primeira com urn saldo de R$ 16,50 e a segunda com urn saldo de 76,00. Esses 

valores serao compensados como que se estiver devendo de PIS e COFINS. 

Logo abaixo se tern as contas de "Despesas com PIS" e "Despesas com 

COFINS". Nota-se que a primeira conta tern urn saldo de R$ 33,00, ou seja, esse foi o 

valor da despesa com PIS durante o mes, relativos as vendas efetuadas. 0 mesmo 

raciocfnio serve para a COFINS, assim essas contas mostram o valor das despesas do 

perfodo. 

Mais abaixo se tern as contas de passivo, onde esta sendo demonstrado o valor 

a pagar desses tributos. 

Finalizando, deve-se fazer o acerto de contas, afinal (por exemplo) esta se 

devendo R$ 33,00 de PIS, porem esta se cobrando R$ 16,50. Logo, nao e preciso 

pagar os R$ 33,00 para receber os R$ 16,50 e nem receber os R$ 16,50 para pagar os 

R$ 33,00, basta fazer urn acerto de contas. 

Esses langamentos seriam efetuados da seguinte forma: 

RAZONETES IV 

Pis a Recuperar 

16,501 

Despesa Com PIS 

33,001 

PIS a Pagas 

16,501 

16,50 

33,00 

Cofins a Recuperar 

76,001 

Despesa Com COFINS 

152.00 I 
COFINS a Pagar 

76,ool 

76,00 

152,00 
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lnicialmente tinha-se um credito no valor de R$ 16,50 de PIS a Recuperar, ao 

finalizar os langamentos, verifica-se que tem que ser pago de PIS um valor de R$ 

33,00. Para fazer um acerto de contas foi feito um credito na conta de PIS a Recuperar 

no valor de R$ 16,50 zerando assim o seu saldo e fazendo um debito na conta de PIS a 

Pagar, reduzindo assim o seu saldo. 

Ao final deste langamento a conta de PIS a Recuperar ficou com o saldo 

zerado, e a conta de PIS a Pagar ficou como saldo de R$ 16,50 a ser pago. (R$ 33,00-

R$ 16,50) 

0 mesmo raciocfnio deve ser efetuado para a COFINS. 
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5 ANALISE DOS IMPACTOS DA TRIBUTA<;AO DO PIS/COFINS NOS SETORES DE 

SERVI<;O E INDUSTRIAL COM A NAO-CUMULATIVIDADE 

0 sistema de nao-cumulatividade do PIS e da COFINS, antiga reivindica~ao do 

setor empresarial, que sempre apontou a tributa~ao em cascata como urn dos principais 

defeitos do sistema tributario brasileiro por encarecer a produ~ao de bens e servi~os, 

veio acompanhado de urn brutal aumento de carga tributaria para o setor terciario com 

as novas allquotas de 1,65% (PIS) e 7,60% (COFINS), representando uma eleva~ao 

em torno de 153% comparada as allquotas anteriores de 0,65% e 3%. 

Apesar das alfquotas unicas serem de 1 ,65% e 7 ,6%, as all quotas efetivas 

serao diferentes para cada empresa, pois ira depender da quantidade de creditos 

tributarios que cada uma obtiver. 

0 novo regime jurldico de nao-cumulatividade do PIS e da COFINS, s6 traz 

beneffcios para setores economicos que englobam grandes cadeias produtivas, pois 

permitira o repasse desse custo e o creditamento dos insumos e materias-primas. 

Com 0 intuito de demonstrar OS impactos que a nao-cumulatividade trouxe para 

alguns setores, sera realizada neste capitulo uma analise do setor de servi~o e 

industrial. Para isto serao analisadas tres empresas, sendo duas do setor industrial e 

uma do setor de servi~os. Foram utilizados nomes fictfcios "X, Y e Z" e tambem Indices 

para demonstrar os dados financeiros das empresas, a tim de manter a preserva~ao 

dos dados originais. 

Serao apresentadas algumas considera~oes acerca das altera~oes que 

houveram nos setores mencionados em virtude da mudan~a do regime cumulativo para 

o regime nao-cumulativo, alem de urn breve hist6rico de cada empresa, bern como as 

respectivas demonstra~oes de resultado do exerclcio juntamente com o comparativo da 

apura<;ao das contribui<;6es tanto no regime cumulativo como no regime nao

cumulativo. 
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5.1 Setor Industrial 

As Leis 10.637/02 e 10.833/03 - instituidoras da cobranc;a nao-cumulativa do 

PIS e da COFINS, ambas no art. 3°, preveem a possibilidade de o contribuinte calcular 

cn§ditos em relac;ao ao valor da aquisic;ao de insumos, valendo-se das mesmas 

alfquotas aplicaveis na determinac;ao dos debitos sobre o valor do faturamento. 

Anteriormente as leis era irrelevante para as industrias saberem se o valor dos insumos 

adquiridos estava ou nao sujeito as incidencias desses tributos. 

Interessante ressaltar tambem que o art. 17 da Lei 11.033/04 e o art. 16 da Lei 

11 .116/05 garantem ao fornecedor 0 direito a manutenc;ao e utilizac;ao do credito 

decorrente da aquisic;ao de insumos vinculados as vendas efetuadas com suspensao, 

isenc;ao, alfquota zero ou nao-incidencia de PIS e COFINS. lsso e paradoxa!, pois de 

um lado o contribuinte industrial adquirente de insumos tributados a alfquota zero tern a 

receita bruta da venda de seus produtos onerada por PIS e COFINS, mas sem direito 

ao credito, e, por outro, a legislac;ao garante ao seu fornecedor a manutenc;ao e 

utilizac;ao do credito dessas contribuic;6es em relac;ao aos insumos que utilizou na 

fabricac;ao do seu produto cuja receita decorrente da venda esta sujeita a alfquota zero. 

5.1.1 Industria e Comercio "X" 

Fundada em 1944 no oeste catarinense, ao IQngo dos anos a "X" firmou sua 

excelencia no segmento agroindustrial e na produc;ao de alimentos derivados de carnes 

sufna, bovina, de frango e de peru, alem de massas, margarinas e sobremesas. Nos 

ultimos anos a industria "X" se especializou cada vez mais na produc;ao e distribuic;ao 

de alimentos industrializados, congelados e resfriados, diferenciados. Uma das 

preocupac;6es da companhia e desenvolver, constantemente novos produtos. 

Uder nacional em todas as atividades em que opera, a industria tambem e uma 

das maiores empresas de alimentos da America Latina e uma das maiores 

exportadoras do Pals. No mercado brasileiro tern um portif61io de cerca de 680 itens, 

que sao distribufdos para mais de 300 mil pontos-de-venda. 
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Para o mercado externo exporta perto de mil produtos para mais de 1 00 pafses. 

As primeiras exporta<t6es da companhia foram realizadas nos anos 60. 

Companhia aberta desde 1971, a "X" lan<tou, em 2001, seus ADRs - American 

Depositary Receipts na Bolsa de Nova York e aderiu ao Nfvel 1 de Governan<ta 

Corporativa da BOVESPA. Em 2004, a empresa passou a fazer parte do Latibex, fndice 

de empresas latino-americanas da Bolsa de Madrid. 

Por quatro vezes consecutivas (2001 , 2003, 2004 e 2005) a "X" foi eleita a 

marca mais valiosa do setor de alimentos brasileiro, em pesquisa divulgada pela 

lnterbrand - consultoria inglesa conhecida pela tradicional lista das 100 marcas mais 

valiosas do mundo -, que avalia companhias nacionais listadas na CVM e, dentre elas, 

elege as marcas brasileiras de maior valor no mercado. 

A empresa mantE~m urn parque fabril com 13 unidades industriais, duas 

unidades agropecuarias e centros de distribui<tao espalhados por sete Estados 

brasileiros. No exterior, tern representa<t6es comerciais em 11 pafses, a exemplo do 

Panama, Chile, Uruguai, Argentina, Alemanha, lnglaterra, Russia, Turquia, Emirados 

Arabes, China e Japao. 

Cinco unidades industriais da "X" estao localizadas no estado do Parana, nas 

cidades de Ponta Grossa, Dois Vizinhos, Paranagua, Toledo e Francisco Beltrao. Santa 

Catarina abriga duas unidades, uma em Chapec6 e outra em Concordia. No Rio 

Grande do Sui, em Tres Passos, a companhia tambem mantem uma industria. A "X" 

conta ainda com unidades industriais distribufdas em Minas Gerais, na cidade de 

Uberlfmdia; no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias; no Mato Grosso, em Varzea 

Grande; e no Distrito Federal. 

A "X" emprega hoje cerca de 49 mil funcionarios e, por meio de seu Sistema de 

Fomento Agropecuario, mantem parceria com cerca de 10.000 granjas integradas de 

aves e de sufnos. 
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5.1.2 Apura(_(ao Industria "X" 

Na tabela 5 sao demonstrados os calculos da apura(_(ao do PIS e da COFINS no 

regime cumulativo da Industria "X" caso nao houvesse a altera(_(ao. 

T ABELA 5 - Calculo do PIS/COFINS Regime Cumulative- Industria "X" 

DISCRIMINA<;AO VALOR 

Receita com Venda de PRODUTOS 28.949.158,64 
Receita com Venda de MERCADORIAS ADQ.P/REVENDA 10.581.544,87 
Receitas de EXPORTA<;OES DE MERCADORIAS 15.865.350,10 
(-) Vendas canceladas -

(-) Devolu96es -397.802,33 
( - ) IPI faturado na Industria -1.447.457,93 
( - ) ICMS - Substitui9ao Tributaria faturado -

( - ) Receitas de Exporta9ao de Mercadorias/Produt -15.865.350,10 
TOTAL VENDA MERCADO RIA I PRODUTOS 37.685.443,25 
ACRESCIMOS A BASE DE CALCULO 
Receitas Financeiras 1.083.689,01 
Outras Receitas Operacionais 5.515.389,10 
Ganho de Capital na venda Ativo Permanente -

Juros Selic -

Varia96es Monetarias Ativas -

TOTAL ACRESCIMOS A BASE DE CALCULO 6.599.078,11 

BASE DE CALCULO 44.284.521 ,36 

ALIQUOT A 0,65°/o 
1- -;;- ;, 

PIS DEVIDO "" -. 287.849,39 

ALIQUOTA3% 

COFINS DEVIDO 
-,.- ;-· -, 

1.328.535,64 ,, " " , 

TOTAL DEVIDO 1.616.385,03 
FONTE: Autora 
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Na tabela 06 sao demonstrados os calculos da apurac;ao do PIS e da COFINS 

no regime nao-cumulativo da Industria "X" , situac;ao atual. 

T ABELA 06 - Calculo do PIS/COFINS Regime Nao-Cumulativo - Industria "X" 

FATURAMENTO I RECEITAS 

Receita com Venda de PRODUTOS 
Receita com Venda de MERCADORIAS ADQ.P/REVENDA 
Receitas de EXPORTA<;OES DE MERCADORIAS 
(-) Vendas canceladas 
( - ) Devolw;oes 
(- ) IPI faturado na Industria 
( - ) ICMS - Substituigao Tributaria faturado 
( - ) Receitas de Exportagao de Mercadorias/Produt 
TOTAL VENDA MERCADORIA I PRODUTOS 
Receitas Financeiras 
Outras Receitas Operacionais 
TOTAL ACRESCIMOS A BASE DE CALCULO 
BASE DE CALCULO 
DEBITO DO PIS NAO-CUMULATIVO- 1,65% 

DEBITO DO COFINS NAO-CUMULATIVO- 7,60% 

CREDITOS NAO-CUMULATIVOS 

Compra de Bens para Revenda 
Compra de lnsumos 
Energia Eletrica 
Fretes e Armazenagem 
Combustfvel e Lubrificantes 
Servigos Logfstico 
Aluguel 
Credito Ativo lmobilizado 
BASE DE CALCULO DOS CREDITOS 
CREDITO DO PIS NAO-CUMULATIVO - 1,65% 

CREDITO DO COFINS NAO-CUMULATIVO- 7,60% 

TOTAL PIS E COFINS A RECOLHER 

PIS NAO-CUMULATIVO 
'" 

COFINS NAO-CUMULATIVO 
FONTE: Autora 

,, . 

VALOR 

28.949.158,64 
10.581.544,87 
15.865.350,10 

-397.802,33 
-1.447.457,93 

-15.865.350,10 
37.685.443,25 

5.515.389,10 
5.515.389,1 0 

43.200.832,35 
712.813,73 

3.283.263,26 

3.703.540,70 
29.129.430,68 

274.025,85 
498.564,48 
125.568,10 
42.201 ,00 

166.556,27 
956.872,08 

34.896.759,17 
575.796,53 

2.652.153,70 

768.126,77 

137.017,21 

631.109,56 
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A tabela 07 demonstra o comparative entre as apurac;6es no regime cumulative 

e no regime nao-cumulativo. 

TABELA 07 - Comparative PIS/COFINS - Industria "X" 

PIS NAO-CUMULATIVO- 1,65% 
COFINS NAO-CUMULATIVO- 7 60% 

GRAFICO 2: Comparative base de calculo - Industria "X" 

44.284.521 ,36 

BASE DE CALCULO REGIME 
CUMULATIVO 

FONTE: Autora 

BASE DE CALCULO REGIME NAO
CUMULATIVO 

Como objetivo de demonstrar os impactos no lucro da empresa "X" foi tambem 

evidenciado no Demonstrativo de Resultado do Exercfcio - ORE na forma sintetica, 

podendo ser vista tambem na forma analitica no anexo 3, com a deduc;ao dos 

respectivos valores das contribuic;6es no regime cumulativo como no regime nao

cumulativo, conforme tabela 08. 
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T ABELA 08 - Demonstrative de Resultado do Exercfcio - ORE - Industria "X" 

CUMULATIVO NAO-CUMULATIVO 
Receita Bruta 55.396.053,61 55.396.053,61 
(-)lmpostos sNendas -9.711.369,39 -11.580.887,86 

(-) IPI -1.447.457,93 -1.447.457,93 
(-) ICMS -6.647.526,43 -6.647.526,43 
(-) PIS -287.849,39 -621.809,81 
(-) Cofins -1.328.535,64 -2.864.093,69 

(-)Devoluc;oes e Descontos -397.802,34 -397.802,34 
(-)Custo dos Produtos Vendidos -33.109.951 ,66 -33.109.951,66 
LUCRO BRUTO 12.453.910,49 1 0.584.392,02 
Remunerac;ao e Encargos -925.267,82 -925.267,82 
Despesas Operacionais -657.225,33 2.482.214,23 
Depreciac;ao -956.872,08 -868.361 ,41 
Receitas Financeiras 1.083.689,01 1.083.689,01 
Despesas Financeiras -286.426,69 -286.426,69 
Outras Receitas Operacionais 5.515.389,1 0 5.005.215,61 
TOTAL REC./ DESPESAS OPERACIONAIS 3. 773.286,19 6.491.062,93 
RECEITA LIOUIDA ANTES DA TRIBUTAf;AO 16.227.196,68 17.075.454,95 
lmposto sobre a renda e contribuic;ao social 5.517.246,87 5.805.654,68 

CSLL -1.460.447,70 -1.536.790,95 
IRPJ -4.056.799,17 -4.268.863,74 

LUCRO LIOUIDO DO PERfODO 10.709.949,81 11.269.800,27 
FONTE: Autora 

A partir dos demonstratives acima fornecidos pela Industria "X", foi possfvel 

concluir que seu ramo industrial (alimentos) foi beneficiado com a mudan<;a do regime 

tributario. A nao-cumulatividade trouxe alem da mudan<;a de alfquotas uma base de 

calculo reduzida com a apura<_;ao dos creditos. A Industria "X" foi altamente 

beneficiada com o regime de nao-cumulatividade, pois mesmo com o aumento da 

alfquota em mais de 150°/o, houve a redu<_;ao da base de calculo em 81 °/o em 

consequencia da apura<_;ao dos creditos, onde a maior parte refere-se a creditos da 

compra de insumos para fabrica<_;ao. A diferen<;a na apura<_;ao do PIS e da COFINS no 

regime nao-cumulativo representa cerca de 4 7°/o a me nos que na apura<_;ao no regime 

cumulative, sendo assim o resultado do exercfcio pode ser considerado 5°/o maior no 

regime nao-cumulativo conforme grafico a seguir. 
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GRAFICO 2: Comparative PIS/COFINS e Lucro Liquido - Empresa "X" 

PIS/COFINS X LUCRO LiQUIDO DO PERiODO 
11.269.800,27 

10.709.949,81 

D CUMULATIVO • NAO-CUMULATIVO 

FONTE: Autora 

5.2 Setor de Servigos 

Para os prestadores de servigos, contribuintes do PIS e da COFINS que 

trabalham com uma 16gica distinta ao da industria, a nao-cumulatividade nao trouxe 

beneffcios, pois seu principal insumo e custo e a mao-de-obra, nao podendo obter com 

isto credito tributario para ser descontado quando do recolhimento do encargo tributario. 

0 sistema nao-cumulativo acabou por onerar excessivamente a carga tributaria 

para os prestadores de servigos, enquanto que para os setores industrial e comercial a 

nao-cumulatividade do PIS e da COFINS garantiu maiores possibilidades de 

creditamento, chegando, em certos casos, a valores inferiores aqueles recolhidos na 

sistematica anterior. Este novo sistema s6 nao provocara aumento da carga tributaria 

se a empresa atuante no setor de servigos tiver custos que gerem creditos na 

proporgao dos custos que tern com o aumento das alfquotas, o que nao e de facil 

ocorrencia. 

Conforme grafico no anexo 4, pode-se verificar que o setor de servigos foi o 

mais prejudicado com a mudanga do sistema do PIS, sendo este setor responsavel por 
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cerca de 20% do excedente de arrecada<;ao e que o setor de servi<;os e a atividade 

economica que mais paga impostos no pafs, conforme gratico no anexo 5. 

0 grafico do anexo 6 demonstra que o setor de servi<;os tern sido considerado o 

maior empregador do pafs, gerando quase 1/3 dos empregos formais. No entanto, para 

poder amenizar o aumento desta carga tributaria, o setor podera acabar reduzindo a 

mao-de-obra, para que consequentemente reduza seus custos. Uma das sugest6es 

que ja foi dada para tentar evitar isto e a cria<;ao de creditos presumidos sobre 

determinados insumos, principalmente sobre mao-de-obra empregada pelas empresas 

prestadoras de servi<;o. Com isto, alem de serem evitadas demiss6es, estimularia novas 

contrata<;6es. 

5.2.1 Prestadora de Servi<;os "Z" 

A empresa "Z", prestadora de servi<;os sediada na cidade de Curitiba/PR, iniciou 

suas atividades no ano de 2002. Suas atividades principais sao o desenvolvimento de 

programas de computador, tratamento de dados, provedores de servi<;os de aplica<;ao e 

servi<;os de hospedagem na Internet. A empresa oferece seus servi<;os para diversos 

locais do pafs. 

A empresa apura adota o regime de tributa<;ao com base no Lucro Real, sendo 

que em virtude disso esta sujeita a alfquota de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) sobre a 

totalidade das receitas. Como ja mencionado anteriormente, no setor de servi<;os a 

opera<;ao e baseada na existencia de mao-de-obra, sendo que a principal materia-prima 

dessa atividade sao OS funcionarios que nao pOSSibilitam direito a dedu<;ao da base de 

calculo do PIS e da COFINS. Desta forma, os unicos creditos utilizados pela empresa 

em questao, para a apura<;ao do PIS e da COFINS sao provenientes dos gastos com 

deprecia<;ao, energia eletrica e aluguel. Este fato acarreta urn maior pagamento destas 

contribui<;6es para a empresa com o advento da nao-cumulatividade. 
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5.2.2 Apura<;ao dos PIS/ COFINS da Prestadora de Servi<;os "Z" 

A seguir sao demonstrados os cfllculos da apura<;ao do PIS e da COFINS. Na 

Tabela 09 sao demonstrados OS calculos no regime Cumulativo. 

T ABELA 09 - Calculo do PIS/COFINS Regime Cumulativo - Empresa "Z" 

PIS CO FINS 

RECEITA BRUT ADA OPERA9A0 (sem IPI) 289.391 '16 289.391 '16 

(+) OUTRAS RECEITAS 

( +) Receita Financeira 738,38 738,38 
(+) Varia<;ao Cambial - -

( +) Outras Receitas Operacionais - -

(+)Venda de Ativo lmobilizado - -

(-) EXCLUSOES 

(-) Devolu<;oes - -
(-) Descontos I ncondicionais Concedidos - -

(-) Varia<;ao Cambial - -

(-)Venda de Ativo lmobilizado - -

(-) Receita Financeira 

BASE DE CALCULO INICIAL 290.129,54 290.129,54 

(x) ALIQUOT A 0,65% 3,00% 

.,-

PIS/COFINS CUMULATIVO A PAGAR 1.885,84 8.703,89 
FONTE: Autora 
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Na tabela 10 sao apresentados OS calculos pelo regime nao-cumulativo. 

TABELA 10- Calculo do PIS/COFINS Regime Nao-Cumulativo- Empresa "Z" 

PIS CO FINS 

RECEITA BRUT ADA OPERACAO (sem IPI) 289.391 '16 289.391 '16 
(+) OUTRAS RECEITAS 

( +) Receita Finance ira 738,38 738,38 
(+) Varia<;ao Cambial - -
( +) Outras Receitas Operacionais - -
(+)Venda de Ativo lmobilizado - -
(-) EXCLUSOES 

(-) Devolu<;oes - -
(-) Descontos lncondicionais Concedidos - -

(-) Varia<;ao Cambial - -

(-)Venda de Ativo lmobilizado - -

(-) Receita Finance ira 738,38 738,38 

BASE DE CALCULO INICIAL 289.391,16 289.391,16 

(x) ALIQUOT A 1,65% 7,60% 

(=) PIS DEVIDO 4.774,95 21.993,73 

CREDITOS PRESUMIDOS 

lnsumos 

(-) Materia-Prima + Embalagem - -
(-) Combustlveis e Lubrificantes - -

Energia eh~trica e Aluguel 

(-) Energia Eletrica 780,71 780,71 

(-) Aluguel 3.125,85 3.125,85 

Depreciac;ao e Amortizac;ao 

(-) Deprecia<;ao 2.488,01 2.488,01 

BASE DE CALCULO 6.394,57 6.394,57 

Percentual de Credito 1,65% 7,60% 

(=) CREDITO PRESUMIDO 105,51 485,99 

( +) Credito Presumido estoques - -

(=) CREDITO PRESUMIDO COMPENSAVEL 105,51 485,99 

PIS/COFINS NAO-CUMULATIVO A PAGAR 4.669,44 21.507,74 
FONTE: Autora 
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Em seguida, e demonstrado atraves da tabela 11 o comparative entre a 

apura<;ao no regime cumulativo e no regime nao-cumulativo. 

TABELA 11 - Com arativo PIS/COFINS - Em resa "Z" 

PIS NAO-CUMULATIVO- 1,65% 

COFINS NAO-CUMULATIVO -7 60% 
FONTE: Autora 

GRAFICO 3: Comparative base de calculo - Empresa "Z" 

BASE DE CALCULO REGIME 
CUMULATIVO 

FONTE: Autora 

BASE DE CALCULO REGIME NAO
CUMULATIVO 

4.669,44 

21.507,74 

A partir destes dados e apresentado o Demonstrativo de Resultado do Exercfcio 

-ORE com os respectivos valores das contribuig6es tanto no regime cumulative como 

no regime nao-cumulativo, conforme Tabela 12. 
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TABELA 12 D - t r d R emons ra 1vo e esu It d d E a o 0 xerCICIO- ORE E - mpresa "Z" 
CUMULATIVO NAO-CUMULATIVO 

RECEITA OPERACIONAL BRUT A 1.595.391,00 1.595.391 ,00 
Vendas de Servi<;os 1.595.391,00 1.595.391,00 
Devolu~oes e Abatimentos 0,00 0,00 
Impastos sobre Vendas 138.001,23 227.343,01 
ISS 79.769,46 79.769,46 
PIS 10.370,04 26.323,91 
COFINS 47.861,73 121.249,64 
Receita Operacional Uquida 1.457.389,77 1.368.047,99 

Custo dos projetos 116.149,50 116.149,50 
LUCRO BRUTO 1.341.240,27 1.251.898,49 
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS 894.763,50 894.763,50 
Despesas comerciais 1.512,00 1.512,00 
Despesas operacionais 304.899,00 304.899,00 
Despesas administrativas 572.142,00 572.142,00 
Outras Desp/Rec Operacionais Uquida 0,00 0,00 
Despesas lndedutlveis 16.210,50 16.210,50 
RESULTADOS FINAN E INFLACIONARIOS -9.417,00 -9.417,00 

Despesas Financeiras -15.358,50 -15.358,50 
Receitas Financeiras 5.941,50 5.941,50 

LUCRO OPERACIONAL 437.059,77 347.717,99 
Resultado nflO operacional 0,00 0,00 

Lucro Uquido antes do IRICSLL 437.059,77 347.717,99 
Impasto de Renda e contribui~ao social 65.614,50 65.614,50 
Lucro Uquido antes das Participa<;6es 371.445,27 282.103,49 

Participa<;ao dos administradores 0,00 0,00 
Lucro Uq~ido do Exercfcio 371.445,27 282.103,49 
LUCRO LIQUIDO DO EXERCiCIO 371.445,27 282.103,49 
FONTE: Autora 

Atraves de o Grafico a seguir pode-se verificar os impactos na apura9ao do PIS 

e da COFINS para o setor de servi9os. A altera9ao do regime cumulativo para o regime 

nao-cumulativo representou para a empresa "Z" um aumento de cerca de 14 7°/o tanto 

para o PIS como para a COFINS. Este percentual ficou proximo ao percentual de 

majora9ao das all quotas (com a mudan9a do regime) que foi em cerca de 153°/o, isto 

porque a empresa nao possui creditos suficientes para suprir tais aumentos das 

alfquotas. Os unicos creditos admissfveis neste caso sao creditos sobre energia 

eletrica, aluguel e deprecia9ao. Os creditos presumidos representam apenas 2°/o do 

total do PIS e da COFINS devido. 
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GRAFICO 4: Comparative PIS/COFINS e Lucro Liquido - Empresa "Z" 

PIS/COFINS X LUCRO LlQUIDO DO PERIODO 

371.445,27 

10.589,73 

D CUMULATIVO • NAO-CUMULATIVO 

FONTE: Autora 
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6 CONSIDERAQOES FINAlS 

Visando a adequagao de tributos incidentes em cascata o governo alterou a 

legislagao tributaria do PIS e da COFINS a fim de promover o crescimento economico 

bern como a aumentar a competitividade entre empresas de urn mesmo setor. 0 novo 

regime jurfdico de nao-cumulatividade s6 trouxe beneffcios economicos para setores 

que englobam grandes cadeia produtivas, pois permite o repasse desse custo e o 

creditamento dos insumos e materias-primas, como e o caso da empresa 'X" 

0 comparative entre os regimes de apuragao do PIS e da COFINS pelo regime 

cumulative e nao-cumulativo, dentre as empresas apresentadas neste trabalho, 

evidenciou a grande disparidade entre setores beneficiados e prejudicados diante da 

alteragao da legislagao do PIS e da COFINS. Esta analise veio a confirmar o 

pressuposto apresentado inicialmente de que a alteragao da legislagao do PIS e da 

COFINS, do regime cumulative para o regime nao-cumulativo, violou o princfpio 

constitucional da igualdade tributaria, descrito no art. 150 II da Constituigao Federal de 

1988 - CF/88, uma vez que a utilizagao de alfquotas diferenciadas prejudicou e nao 

resguardou as atividades economicas de alguns setores. 

Os impactos da alteragao do regime de tributagao nas industrias foram 

consideravelmente benefices, principalmente para as que apresentam grandes cadeias 

produtivas que lhes permitem elevado credito pelo consumo de insumos e materia

prima. Adicionalmente, a nao-cumulatividade trouxe alem da mudanga de alfquotas 

· uma base de calculo reduzida com a apuragao dos creditos. 

Para a empresa industrial comercial objeto de estudo, a nao-cumulatividade 

trouxe alem da mudanga de alfquotas, uma base de calculo reduzida com a apuragao 

dos creditos. Outro aspecto que destaca que a Industria "X" foi altamente beneficiada 

com o regime de nao-cumulatividade, foi que mesmo com o aumento da alfquota em 

mais de 150%, houve a redugao da base de calculo em 81% em consequencia da 

apuragao dos creditos, onde a maior parte refere-se a creditos da compra de insumos 

para fabricagao. A diferenga na apuragao do PIS e da COFINS no regime nao

cumulativo representa cerca de 47% a menos que na apuragao no regime cumulative, 

sendo assim o resultado do exercfcio pode ser considerado 5% maior no regime nao

cumulativo. 
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Porem para o setor de servi(fo o impacto foi extremamente negativo, pois o 

sistema nao-cumulativo acabou por onerar excessivamente a carga tributaria ja que seu 

principal insumo e custo e a mao-de-obra, nao podendo obter com isto credito tributario 

para ser descontado quando do recolhimento do encargo tributario. 

Em rela(fao a empresa "Z" observou que foi prejudicada pela altera(fao do 

regime de apura(fao dos tributos PIS/COFINS. lsto porque foi onerada principalmente 

por tratar-se de empresa do segmento de servi<fos ja que seu principal custo e a mao

de-obra, nao podendo obter com isto credito para ser descontado quando do 

recolhimento das referidas contribui<f6es tributarias. 

Houve aumento de cerca de 147% tanto para o PIS como para a COFINS. Este 

percentual ficou proximo ao percentual de majora(fao das alfquotas (com a mudan(fa do 

regime) que foi em cerca de 153%, isto porque a empresa nao possui creditos 

suficientes para suprir tais aumentos das alfquotas. Os unicos creditos admissfveis 

neste caso sao creditos sobre energia eletrica, aluguel e deprecia(fao. Os creditos 

presumidos representam apenas 2% do total do PIS e da COFINS devido. 

Assim, conclui-se que cabem as autoridades responsaveis reconhecerem as 

diferen(fas entre setores e adaptar a legisla(fao de acordo com o objeto mercantil de 

cada empresa, sem prejudicar alguns e beneficiar outros, ou seja, onerar alguns e 

desonerar outros. Diante da relevEmcia da polftica tributaria no Brasil a considera(fao 

apresentada e imprescindfvel perante a necessidade emergencial de se promover o 

crescimento economico sustentavel da economia brasileira e torna-la cada vez mais 

proxima dos pafses desenvolvidos. 
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ANEXO 1 - EVOLU9AO HISTORICA DO PIS E DA COFINS 

L C ' s 7 e 8/7 0 

1970 

I 
lnstituldo o PIS eo 

PASEP 

a) Financeiras e Prestadoras 
S e rv i c;: o s - 5 % d o I R d e vi do . 

b) Dem ais- 0 ,5 % do 
faturam ento (depo is passou a 
0 ,7 5 % ) 

Sem estralidade 

LC 's 70/91 

1991 

I 
lnstituida a COFINS 

BC = 2% da Receita Bruta de 
Vendas e Servic;os 

ST J no ADC 1 decidiu: 

~ E contribuic;ao do art. 195, I 
e , nao, do paragrafo 4° (nova); 

- Portanto, como nem 
precisaria de ser por meio de 
LC , e constitucional; 

- Receita Bruta eo 
faturamento do art.195, I; 

-0 bis in idem com o PIS e 
adm itido pelo arts. 239 e 195,1. 

LC 26/75 CF 88 e DL ' s 2.445 e 2.449 

1975 1988 

I I 
U n ific ado o PIS C F /8 8 ~ Finan cia men to 

eo PASEP do Seguro -Desem prego 

RE 148.754 STF 

04.03. 1994 

I 

e abono 

I 
D L ' s 

Unificaram as BC ' s e criaram 
autras . 

Extinguiu a PIS 5% s/ IR . BC: 

-0,65% sabre a Receita Bruta 
Operacianal * das PJs 
faturamenta mensa! (regra geral : 
para as com fins de lucro) 

OBS: inclui as Dem ais Receitas 

-1 % sabre a Falha de Pagto 
(para as sem fins de lucro) 

M P 1.212/94 

1994 

I 
Julgados 

inconstitucionais os 
DL's de 1988 

Unifica!fao do 
Regime 

necessidade de unificar 
au risco da repristinac;ao? 

Como a EC 8/77 retirou 
o carcHer tributario do 
PIS , os DL's seriam 

formalmente 
inconstitucion a is. 

Resoluc;ao SF c/ efeito 
erga omnes 

•PJ 's Dto Privado 

•BC : "faturamento 
mensa/" (art. 2 , I) 

= "rece ita brut a (leg 
IR)" proveniente de 
operac;oes de con ta 
propria e de conta 
a/heia (art. 3) 

~~~~==~~~/Z~~ 
---::J 3 anos reedicroes 
~ 
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Leis 9.715 e 9.718/98 

1998 

J'•••••••n••••••n•••n,ooooouoooooouoooooou 

lnstituida a COFINS 

PIS : m anteve em 0,65 % 

CO FINS: de 2% para 3% * 

(• cornpensa ga o do 1% cl CSL) 

BC: "faturamento " 

= "receita bruta" 

= "total das receitas auferidas", 
sendo "irreleva ntes o tipo de 
atividade ... e a classifica<;ao 
contabil" 

(-) as h ip6teses de exclusao 

Mudanga de DIR p/ DIPJ e exigencia de 

dados detalhados do PIS e da C 0 FINS 

Lei 1 0.4 8 5/0 2 

2002 

I 
lnstituiu "regime proprio" 
para m aquinas, vefculos 

e autopegas (Anexo I e II) 

BC = 2% PIS e 9,6% COFINS 
da Receita Bruta de Vendas 
dos produtos listados 

Retenyao : na fonte , de PIS e 
CO FINS , no pagto da compra 
de autopec;as pelos fabricantes 

M P 1.858/99 

1999 

Lei 10 . 560 

2002 

I 
Tratam entos 

diferenciado para 
transporte aereo 

MP 2.158-35 

2001 

I 
Prazo de pagto 

(J I tim o 

dia util da 1 a 

quinzena domes 

subseqOente ao 

do fate gerador 

67 



M P 6 6/0 2 

29.08.02 

I 
Disp o e sobre a nao
cumulatividade na 

cobranGa da 
contribuiGao para o 

PIS/Pasep, nos casos 
que especifica. 

IN 2 0 9/0 2 

27.09.02 

I 
Regulam enta a 
inc ide n cia n a 0-

cum ulativa da 
contribuic;ao para o 

PIS/Pasep em 
conform idade com as 
disposiQ6es daMP n° 

66 , de 2002. 

> [ Era da nilo-cum ufatividade 

M P 75/02 

24.10.02 

I 
A Iter a aspectos gerais da 
legislayao do PIS/Pasep e 

da COFINS. 

ADI SRF 21/02 

05.11.02 

I 
0 is poe sobre o 

aproveitamento do credito 
pres um ido da contribu iyao 

para o P IS/P asep. 

> I Era d~ nao-cumulati:;;Jf-___ < __ ..=..., 

Decreto 4.524/02 

17.12.02 

I 
egulam enta as contribui96es R 

p ara o PIS/Pasep e a COFINS 
devidas pelas pessoas 

ju rfd icas em geral. 

Ato do Presidente da 
Camara dos Deputados 

19.12.02 

I 
Rejeita a Medida 

Provis6ria no 75/02, de 
24 de outubro de 

2002. 

M P 7 3/0 2 

14.10.02 

I 
A e vo g a o art . 1 2 d a 
MP 66 de 29 .08.02, 

q u e e stab e le cia a 
inc ide n cia d 0 

imposto de renda na 
fonte sobre os 

valores pagos pelas 
agro-industrias na 

aquisi11ao de 
produtos de 

pessoas ffsicas. 

IN 247/02 

21.11.02 

I 
Disp6e sobre a 

contribuiyao para o 
PIS/Pasep e a 

COFINS, devidas 
pelas pessoas 

jurfdicas de direito 
privado em geral. 

Lei 10.637/02 

30.12.02 

I 
Disp6e sobre a nao-
cum ulatividade na 

cobranya do 
PIS/Pasep , nos casos 

que especifica . 

68 



69 

MP 107/03 ADI SRF 02/03 Lei 10.684/02 
10.02.03 14.03.03 30.06.03 .r 

I I I 
Altera dispositivos Dispoe sobre a Altera dispositivos das 

das Leis n. 1 0.637/02 contribuigao nao- Leis n. 10.637/02 e no 
e no 9.317/96 e da cumulativa do 9.317/96 e da outras 

outras providencias. PIS/Pasep. providencias. 

.• 

> [Era da nao-cumulatividade l < 

2 1 



ANEXO 2- AUMENTO DA ARRECADAf;AO DO PIS VS. COFINS 

Aumento da arrecadacao do PIS vs. COFINS 
%, varioyao da arrecadat;fio sobre o mesmo mes do a no anterior 

_..COFINS 
--Prs 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun .Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr · Mai 
2002 2003 

; 

0 crescimento da arrecadayao do PIS se descolou do crescimento da arrecada~ao da 
COf'INS com a nao-cumul.atividade, mostrando que a aHquota foi majo:rada 
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ANEXO 3- Demonstrativo de Resultado do Exerclcio- DRE -Industria "X" 

NAO-
ORIGINAL CUMULATIVO CUMULATIVO 

Receita Bruta 55.396.053,61 55.396.053,61 55.396.053,61 
Venda de Produtos Ml 28.949.158,64 28.949.158,64 28.949.158,64 
Venda de Mercadoria Ml 10.581.544,87 10.581.544,87 10.581.544,87 
Venda de Produtos ME 15.865.350,10 15.865.350,1 0 15.865.350,10 

(-)lmpostos sNendas -8.094.984,36 -9.711.369,39 -11.580.887,86 
(-) IPI -1.447.457,93 -1.447.457,93 -1.447.457,93 
(-) IGMS -6.647.526,43 -6.647.526,43 -6.647.526,43 
(-)PIS 0 -287.849,39 -621.809,81 
(-) Gofins 0 -1.328.535,64 -2.864.093,69 

(-)Devolugoes e Descontos -397.802,34 -397.802,34 -397.802,34 
(-) Devolur;ao s/ Vda Produtos Ml -217.118,69 -217.118,69 -217.118,69 
(-) Devolur;ao s/ Vda Mercadoria Ml -79.361,59 -79.361,59 -79.361,59 
(-) Descontos concedidos s/ Vda Produtos 
Ml -101.322,06 -101.322,06 -101.322,06 

(-)Custo dos Produtos Vendidos -33.109.951,66 -33.109.951,66 -33.109.951 ,66 
(-)Gusto dos Produtos Vendidos Ml -18.816.953,12 -18.816.953,12 -18.816.953,12 
(-)Gusto dos Produtos Vendidos ME -10.312.477,57 -10.312.477,57 -10.312.477,57 
(-)Gusto das Mercadorias Vendidas -3.703.540,70 -3.703.540,70 -3.703.540,70 
(-) Fretes e Garretos -276.980,27 -276.980,27 -276.980,27 

LUCRO BRUTO 14.070.295,52 12.453.910,49 10.584.392,02 
Remuneragao e Encargos -925.267,82 -925.267,82 -925.267,82 

Salarios -631.675,16 -631.675,16 -631.675,16 
Horas Extras -21.136,85 -21.136,85 -21.136,85 
Ferias -54.482,00 -54.482,00 -54.482,00 
13 Salario -71.934,66 -71.934,66 -71.934,66 
INSS -83.776,34 -83.776,34 -83.776,34 

FGTS -62.262,81 -62.262,81 -62.262,81 
Despesas Operacionais -657.225,33 -657.225,33 2.482.214,23 

Agua e Esgoto -31.358,75 -31.358,75 -31.358,75 
Energia Eletrica -17 4.025,85 -174.025,85 -174.025,85 
Limpeza e Gonserva<;;:ao -116.098,13 -116.098,13 -116.098,13 

Manuten<;;:ao e Reparos -221.417,23 -221.417,23 -221.417,23 
Gombustfveis e Lubrificantes -25.568,10 -25.568,10 -25.568,10 

Servi<;;:o de Apoio Logfstico -42.201,00 -42.201,00 -42.201,00 
Aluguel de Maquinas e Equipamentos -44.119,37 -44.119,37 -44.119,37 

Aluguel de Lojas -2.436,90 -2.436,90 -2.436,90 

(-) Gredito de PIS 0 0 560.008,14 

(-) Gredito de GOFINS 0 0 2.579.431,42 
Depreciagao -956.872,08 -956.872,08 -868.361,41 

Deprecia<;;:ao-Edifica<;;:6es -177.553,49 -177.553,49 -177.553,49 
Deprecia<;;:6es-lnstala<;;:6es -211.111,60 -211.111,60 -211.111 ,60 
Deprecia<;;:6es-Maquinase Equipamentos -568.206,99 -568.206,99 -568.206,99 

(-) Gredito de PIS 0 0 15.788,39 

(-) Gredito de GOFINS 0 0 72.722,28 
Receitas Financeiras 1.083.689,01 1.083.689,01 1.083.689,01 

Descontos Obtidos 3.930,59 3.930,59 3.930,59 

Juros Recebidos 9.063,93 9.063,93 9.063,93 
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Rendimento s/ Aplicact6es Financeiras 1.070.694,49 1.070.694,49 1.070.694,49 
Despesas Financeiras -286.426,69 -286.426,69 -286.426,69 

Descontos Concedidos -15,66 -15,66 -15,66 
Juros Pagos -8.056,40 -8.056,40 -8.056,40 
Despesas Bancarias -5.777,92 -5.777,92 -5.777,92 
Encargos s/ Emprestimos -555 -555 -555 
Encargos s/ Financiamentos -272.021 '71 -272.021,71 -272.021,71 

Outras Receitas Operacionais 5.515.389,10 5.515.389,10 5.005.215,61 
Venda de Sucata 20.665,38 20.665,38 20.665,38 
Receitas Doact6es e Amostras 12.705,35 12.705,35 12.705,35 
Aluguel 376.404,86 376.404,86 376.404,86 
Outras Receitas Operacionais 5.105.613,51 5.105.613,51 5.105.613,51 
Desp. PIS s/ Out. Rec. Operacionais 0 0 -91.003,92 
Desp. COFINS s/ Out. Rec.Operacionais 0 0 -419.169,57 

TOTAL RECEITAS I DESP. OPERACIONAIS 3.773.286,19 3. 773.286,19 6.491.062,93 
RECEITA LlQUIDA ANTES DA TRIBUTAf;AO 17.843.581 '71 16.227.196,68 17.075.454,95 
lmposto sobre a renda e contribuigao social 6.066.817,78 5.517.246,87 5.805.654,68 

CSLL -1.605.922,35 -1.460.447,70 -1.536.790,95 
IRPJ -4.460.895,43 -4.056.799,17 -4.268.863,74 

LUCRO LlQUIDO DO PERtODO 11.776.763,93 10.709.949,81 11.269.800,27 
FONTE: Autora 



73 

ANEXO 4 - Distribui~ao do aumento de arrecada~ao do PIS -Janeiro a Maio 2003 

Valor excede,nte 'pago por se,tor~ 

Yo,, T otal = R$ 937 n1ilhoes 

l 

FONTE: Folha deS. Paulo/ Assessoria PSDB , anali se Trevisan 

Pres a~ao e 
, se1v rcos 
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ANEXO 5- Arrecada~ao tributaria por setor de atividade economica 

e u ii i ·a e . J(~bl ica 

Servit;os 

'-

'-....... _ :3 0 i 
---..... -... _ ·-- - ------- - --

1 nd rJ~) tria da 
tran~~forn1a~ao 

FONTE: IBGE, Analise Trevisan. 
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ANEXO 6 - lmportancia do setor de servic;os na economia brasileira 2001 

Empregos f-orma is Participa-rao no PIS 

Constn cao civ il % % 

Agropecua;ia \ §erv·i~os de u ilidade publica Servi~os cle ti lidade pl)blica 
e extrativi._, , ~/- --·; 

2 1 1 -----~ Co ercio -~~- -~ ;;;- -------~ 
""' 4 4 , x/""7 ·1 \ •'"") """ / / "'\ ., ,J/ . 1 

; 1 \ 1 Co s ru~ao c1v1y \\ 

I \, \ "\Serv i~c s / s,-1 ', \ Servico 
Con ercio, \\ 32 3 . /''--~ \ \ 33 7 ) " 

/ '1615 \ ( ""~--~ 
. ~. ) Agropect aria f 10 l '''"~ .... 1 

[ ______ -·-~i"'-" e extra ivis 110 !\ , -~-~--~~ 
\ ' I · -------- l I 
\ ~"'-'-~ / '\ I " I 

\ 18.3 } . I '-./ 
J \. 1 ~=. s: I _l 

./' \ .. J ...... l ,I 

' j . t . j .\ / / r . . ~''·· . / // ,nc us na · iJ ··· .. , 1 ')':1 2 _/ _ _ _ A.c 1 1mstracao··... / 2.1 s: ,/ 
a sor ac5o "· .. , __ i ~·-' ,_// AdmJ I S'Ta_,. iJc p(J1Iica' '- .. , ___ , -·------~-~>/l n--d u' -:.t.n·a. da .. · ---- -- --~ publica .. · .. ___ --- -- ~ 

.r~u ~ fon at;ao 

FONTE: MTE, IBGE, Analise Trev isan. 


