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RESUMO 

SILVA, F. A. R. Estudo da Tributagao Federal e Estadual na Atividade de 
Supermercados na Regiao de Curitiba. 0 presente objetivou estudar a melhor 
forma de gestao tributaria a ser aplicada em supermercados, envolvendo 
planejamento visando a economia de tributos. 0 objetivo foi avaliar a carga tributaria, 
analisar a legisla<;ao vigente e o regime adotado pela empresa objeto de estudo. 
Fazendo comparativos com as possibilidades de formas de tributayao, para chegar 
na melhor e mais vantajosa op<;ao a ser adotada para a empresa em questao. A 
metodologia utilizada foi baseada em pesquisa qualitativa, onde foram explicitados 
os principais tributos incidentes na atividade de setor atacadista, em especial de 
supermercados, com foco no lmposto de Renda Pessoa Jurfdica, Contribui<;ao 
Social sobre o Lucro Liquido, Programa de lntegra<;ao Social, Contribui<;ao para o 
Financiamento da Seguridade Social e lmposto sobre Opera<;5es relativas a 
Circula<;ao de Mercadorias e Presta<;ao de Servi<;os de Transporte lnterestadual e 
lntermunicipal e de Comunica<;ao. No prisma quantitativa extraiu-se dados de 
balan<;os patrimoniais e demonstra<;5es de resultado relativos aos exercfcios de 
2007,2008 e 2009. 0 estudo em questao proporcionou grande conhecimento na 
area tributaria e contribuiu para assegurar que a forma de tributa<;ao aplicada na 
empresa estudada esta correta. 
Palavras-Chave: Gestao, Planejamento, Tributos, Regimes de Tributa<;ao. 
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1. INTRODUCAO 

A hist6ria dos supermercados no Brasil remonta dos anos 40 e inicio da decada 

de 50, antes disso os produtos alimenticios eram fornecidos a populac;ao em geral 

por diversos estabelecimentos comerciais, que geralmente se encontravam pr6ximos 

as residencias das pessoas, tais como armazens, quitandas, padarias, ac;ougues, 

emp6rios, feiras livres. Em 1968 surgiu a ABRAS (Associac;ao Brasileira de 

Supermercados), que e a entidade que defende OS interesses dessa classe, 

A grande expansao desse ramo do varejo no mundo inteiro, teve seu ponto de 

partida nos Estados Unidos na primeira metade da decada de 30, durante o periodo 

da Grande Depressao. lmplantado no Brasil em 1950, o supermercado teve 

evoluc;ao significativa ate chegar ao atual estagio. Na busca de maior eficiencia, 

foram introduzidos novos formatos organizacionais, resultantes principalmente das 

respostas as mudanc;as no comportamento do consumidor. 

0 varejo de supermercados adotou novas tecnologias que incorporam, em grande 

medida, elementos como economias de escala e racionalizac;ao do sistema 

operacional. Essas tecnologias, ao permitir a redugao de custos e, em 

conseqOencia, de prec;os, constituiram-se em vantagens competitivas na ocupac;ao 

do espac;o das lojas especializadas tradicionais, que cederam gradativamente Iugar 

ao supermercado. 

Apesar de toda tecnologia usada para minimizar os custos a carga tributaria e urn 

fator relevante para o planejamento da empresarial, inclusive no amo de 

supermercados. 

Todos os anos a carga tributaria no Brasil cresce de forma assustadora atingindo 

35,8% do PIB brasileiro em 2008. Em 2009 apesar deter tido uma queda, pontual, a 

carga tributaria correspondeu a 33,8% do PIB, essa queda aconteceu sobretudo 

devido a crise mundial que fez com que o governo abrisse mao da arrecadac;ao 

diminuindo alguns impostos entre eles e em especial o lmposto sobre produtos 

lndustrializados (IPI). Essa carga tributaria altissima e o principal fator inibidor do 

desenvolvimento da industria brasileira o que reduz a oferta de empregos e o 

desenvolvimento do pais 

Com as novas ferramentas de fiscalizac;ao por do Estado, as empresas 

necessitam de urn constante planejamento para se adequarem as normas e assim 
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reduzirem seus os gastos com tributes. A utiliza<;ao da forma correta de tributa<;80 1 

que e definida no come<;o do . ano, constitui em urn instrumento legitime para 

economia de impostos, como tambem elemento de planejamento estrategico para a 

empresa. 

0 grafico abaixo demonstra o aumento da carga tributaria no Brasil em rela<;ao ao 

PIB do periodo de 1995 a 2006. 

Grafico 1- Aumento da carga tributaria em rela<;ao ao PIB 

Fonte: Receita Federal do Brasil 

Atualmente no Brasil os tributes sao bastante elevados o que influencia na 

capacidade de investimento da empresa, e o planejamento tributario e de 

fundamental importancia, seja em qualquer ramo, principalmente quando existe 

muita competitividade, que eo caso dos supermercados, que sera estudado neste 

trabalho. 

A legisla<;ao nacional tributaria admite quatro formas de tributa<;ao para uma 

empresa, que sao lucro presumido, lucro real, lucro estimado, lucro arbitrado e ainda 

simples federal, passive! de ser usado, somente, pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte. 
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E preciso estudar bern a situa<;ao da empresa antes de se escolher a melhor 

forma, pois a escolha por interfere no desenvolvimento e no planejamento 

estrategico da empresa. No decorrer da pesquisa, estudaremos a legisla<;ao 

vigente, os regimes de tributa<;ao aplicaveis bern como definir e auxiliar no 

.,.,, planejamento tributario, demonstrando a carga tributaria sobre o segmento, 

analisando op<;5es de altera<;5es do regime principalmente no ramo da atividade de 

supermercados e demonstrar como escolher a melhor forma, quais as ali quotas e a 

base de calculo para cada op<;ao, fazendo um comparativo. 

Como a legisla<;ao nao permite mudan<;a de sistematica no mesmo exercicio, a 

op<;ao por uma das modalidades sera definitiva. Se a decisao for tomada 

equivocada, ela tera efeito no ano todo. A op<;ao e definida no primeiro pagamento 

do imposto. 

0 mes de janeiro, efetivamente, e o momento para definir a op<;ao, se: Lucro 

Real, Lucro Estimado, Lucro Presumido ou op<;ao pelo Simples Nacional. 

0 conhecimento detalhado da legisla<;ao permite que um profissional da area 

contabil saiba estabelecer diferen<;as nos regimes de tributa<;ao permissiveis, 

visando com que a pessoa juridica obtenha melhores resultados financeiros e 

economicos. 

A empresa objeto de estudo deste trabalho, atualmente a forma de tributa<;ao e 

pelo lucro real, e este estudo propiciara identificar e auxiliar no planejamento 

tributario e fazer um estudo detalhado atraves de comparativos, para verificar se a 

op<;ao esta correta e fornecer ferramentas para a analise da empresa para que 

assegure uma decisao correta no seu planejamento tributario. 

1.1. Questao de Pesquisa 

Demonstrar detalhadamente a carga tributaria e analisar outras formas 

quantitativas de tributa<;ao, comparando entre a op<;ao do lucro real ou pelo lucro 

presumido para que a empresa pague menos tributos, pelos meios legais. 

1.2 Metodologia 

A metodologia empregada a monografia sera qualitativa, estudo de caso, cal<;ada 

em pesquisa bibliografica e envolvera coleta de dados atraves de livros, sites de 

internet, legisla<;oes, e dados contabeis fornecidos pela empresa estudada. 
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Para Goode e Hatt (p 442, 1979), "o estudo de caso e urn meio de organizar os 

dados, preservando do objeto estudado o seu carater unitario. Considera a unidade 

como urn todo, incluindo o seu desenvolvimento (pessoa, familia, conjunto de 

relac;oes ou processes etc.)". Por meio do estudo do caso o que se pretende e 

investigar as caracteristicas importantes para o objeto de estudo da pesquisa. 

Trata-se de urn tipo de pesquisa que tern sempre urn forte cunho descritivo. 0 

pesquisador nao pretende intervir sobre a situac;ao, mas sim conhece-la, por isso, 

pode valer-se de uma grande variedade de instrumentos e estrategias. 

As caracteristicas ou principios associados ao estudo de caso se superpoem as 

caracteristicas gerais da pesquisa qualitativa. A pesquisa visa descoberta, mesmo 

que o investigador parta de alguns pressupostos te6ricos iniciais, ele se mantera 

atento a novos elementos que poderao surgir, buscando novas respostas e novas 

indagac;oes no desenvolvimento do seu trabalho. Enfatiza a interpretac;ao para 

melhor compreender a manifestac;ao geral de urn problema, onde deve relacionar as 

ac;oes, os comportamentos e as interac;oes das pessoas envolvidas com a 

problematica da situac;ao a que estao ligadas. Busca retratar a realidade de forma 

completa e profunda enfatizando a complexidade da situac;ao procurando revelar a 

multiplicidade de fates que a envolvem. Usa uma variedade de fontes de informac;ao 

e recorre a uma variedade de dados, coletados em diferentes mementos, em 

situac;oes variadas e com uma variedade de tipos de informantes. Como trabalhos 

de investigac;ao, o estudo de caso pode ser essencialmente explorat6rio, servindo 

para obter informac;ao preliminar a cerca do respective objeto de interesse. Pode ser 

fundamentalmente descritivos, tendo como prop6sito essencial descrever como e o 

caso em estudo. Pode ser analitico, procurando problematizar o seu objeto, construir 

ou desenvolver nova teoria ou confrontar com a teoria ja existente. 
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2. ASPECTOS ECONOMICOS 

Os supermercados, definidos como urn varejo generalista, desfrutam atualmente 

de 85% da preferencia dos consumidores urbanos, em termos de volume total de 

vendas de bens de consumo diario. Os restantes 15% fazem suas compras em 

estabelecimentos tradicionais como armazens, bares, mercearias, emp6rios, 

padarias-leiterias e mercearias/quitandas, nos quais inexiste o sistema de auto

servic,;:o, sendo necessaria a presenc.;:a de vendedores ou balconistas, para procurar e 

entregar ao consumidor os produtos de que necessita. 

A atividade supermercadista tem-se caracterizado por grandes evoluc,;:oes 

tecnol6gicas, assim como pelas constantes mudanc.;:as em seu ambiente de atuac.;:ao, 

que destaca as modificac.;:oes no perfil do consumidor e as novas tecnologias a 
disposic.;:ao do varejo. 

De acordo com a ABRAS "As 300 maiores redes de supermercados operam com 

3.059 lojas, que representam uma area total de vendas de 3,9 milhoes de metros 

quadrados. Empregam 274 mil trabalhadores e faturaram, em bloco, R$ 30 bilhoes 

de reais". 

Nos ultimos anos, os supermercados brasileiros passaram por urn amplo 

processo de reestruturac.;:ao, em busca de maior eficiencia e eficacia, que se 

consolidou ap6s a estabilizac,;:ao da moeda brasileira. 

Neste perfodo, muitas redes estrangeiras se instalaram no Brasil, acreditando no 

grande potencial de entrada dos consumidores de classes mais baixas no mercado. 

Se por urn lado pode-se perceber urn crescimento continuo dos produtos importados 

nos supermercados do Brasil, por outro, tambem fica clara que existem diversos 

problemas que dificultam a maior comercializac,;:ao de tais produtos. 

A globalizac.;:ao, o aumento da concorrencia, o uso intensivo da tecnologia e novas 

ferramentas de gestao, vern obrigando as empresas a procurar, de modo crescente, 

o desenvolvimento do marketing e a melhoria da eficiencia. A globalizac.;:ao e uma 

tendencia que se afirma ao mesmo tempo em que ocorre o fenomeno das fusoes ou 

incorporac,;:oes, intimamente relacionado ao crescimento da concorrencia o que 

acarreta o aumento da distancia entre as empresas de ponta e as menos 

avanc,;:adas. 
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0 setor supermercadista e responsavel por 5,5% do PIB brasileiro e 5,3% do PIB 

paranaense. 

Conforme a Abras, em sua revista Super Hiper, de abril de 2009, que divulgou a 

lista das 20 maiores empresas supermercadistas do Pais. Entre outros dados, 

"aponta uma eleva gao de 17,5% no faturamento das 20 maio res redes 

supermercadistas do Brasil. 0 estudo tambem mostra que a disputa pela lideranga 

do setor se mantem acirrada. No conjunto, o faturamento das 20 maiores passou de 

R$ 82,1 bilhoes, em 2008, para R$ 96,5 bilhoes, em 2009". 

Os quatro primeiros colocados no ranking Abras, em 2009, sao: Pao de Agucar 

(faturamento de R$ 26,2 bilhoes), Carrefour (R$ 25,6 bilhoes),Walmart (R$ 19,7 

bilhoes) e GBarbosa (R$ 2,5 bilhoes), conforme demonstra o quadro abaixo. 

Tabela 1- Ranking dos supermercados em 2008 e 2009 

Pos Pos 
Empresa Sede 

Faturamento em 
em2009 em2008 2009 [milhares) 

1 2 Companhia Brasileira de Distribuigao SP 26.223.022 
2 1 Carrefour Com. Ind. Ltda. SP 25.622.503 
3 3 Walmart Brasil Ltda. SP 19.725.992 
4 4 G.Barbosa Comercial Ltda. SE 2.491.178 

5 6 
ompanhia Zaffari Comercio e 

RS 2.110.000 
Industria 

TOTAL 5 MAIORES 76.172.696 
6 7 Prezunic Comercial Ltda. RJ 2.101.916 
7 5 lrmaos Bretas, Filhos e Cia. Ltda. MG 2.100.467 
8 8 Dma Distribuidora S.A. MG 1.796.403 
9 9 lrmaos Muffato & Cia. Ltda. PR 1.712.323 
10 10 A. Angeloni Cia. Ltda. sc 1.519.731 

TOTAL 10 MAl ORES 85.403.537 
11 12 Condor Supercenter Ltda. PR 1.438.185 
12 11 Coop - Cooperativa de Consumo SP 1.361.591 

Sonda Supermercados Exp. e Imp. 
SP 1.319.472 

13 15 Ltd a. 
14 13 .Yamada S/A- Comercio e Industria PA 1.280.531 
15 16 Guga Comercio de Alimentos ltda. MG 1.172.664 
16 14 Uder Supermercados e Magazine ltda. PA 1.171.428 
17 18 Carvalho e Fernandes Ltda. PI 912.970 
18 19 Savegnago-Supermercados Ltda. SP 886.892 
19 17 Supermercado Zona Sui S.A. RJ 853.551 
20 20 Supermercado Bahamas Ltda. MG 695.100 

TOTAL 20 MAIORES 96.495.926 

Fonte: ABRAS 
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2.1 Autosservic;o 

Segundo criteria ABRAS," lojas de produtos alimentares com auto-servigo, que 

possuam no minima 2 (dais) check outs, sao classificadas como supermercados". 

Os resultados e indicadores de 2009 mostraram urn setor vigoroso, que 

respondeu prontamente aos estimulos dados pelo governo. A crise financeira de 

2009 se prenunciava tenebroso para a economia brasileira e, em decorrencia, para 

os supermercados. Com o tempo no entanto, as nuvens escuras foram 

gradativamente se dissipando. A economia brasileira como urn todo acusou o golpe, 

mas nao na medida imaginada. Apesar da retragao da demanda externa, o que 

reduziu as exportagoes, a demanda interna nao permitiu que a recessao se 

aprofundasse. 0 varejo em geral, e os supermercados, em especial, contribuiram 

sobremaneira para que o Pais fosse urn dos primeiros do mundo a sair da crise 

ainda no primeiro trimestre de 2009. A manutengao do nivel de emprego e, 

consequentemente, da renda media dos trabalhadores foram os combustiveis para 

tal resultado. 0 autosservigo respondeu prontamente aos estimulos, como podemos 

observar no quadro abaixo: 

Tabela 2- Ranking dos supermercados em 2003 a 2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

NO de lojas 
(total auto- 69.012 71.493 72.107 73.051 73.695 74.602 75.725 
servic;o) 
Faturamento 
anual (em 

92.7 101.4 112.4 118.5 124.1 136.3 158.5 
R$ bi 
nominais) 
Participac;ao 
do fat. sabre 6.3 6.0 5.8 5.5 5.3 5.2 5.3 
o PIB 
No de 
empregados 726.264 747.668 796.759 815.327 838.047 868.023 3,6% 
diretos 
Area de 
vendas (em 16,1 18,2 18,4 18,7 18,9 18,8 18,8 
m2 milh5es) 
N° de check-

159.630 165.733 169.748 173.404 175.621 180.926 185.889 
outs 

Fonte: ABRAS 
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2.2 Estrutura do Setor 

Segundo a pesquisa Ranking Abras, a participa<;ao do autosservi<;o no Produto 

lnterno Bruto (PIB) do Pafs aumentou mais 0,3 ponto percentual em 2008, voltando 

aos patamares de 2005, quando respondia por 5,5% do PIB, e a tendencia para 

2009 se mantem positiva. Em valores absolutos, em 2008 o Pafs gerou R$ 2,9 

trilhoes em riquezas, tendo sido o autosservi<;o responsavel por R$ 158,5 bilhoes, 

uma evolu<;ao de 16,3% em rela<;ao ao resultado do ano anterior. As 20 maiores 

empresas do Pafs foram responsaveis por mais da metade desse resultado, 

equivalente a R$ 82,2 bilhoes, gerados por 2.098 lojas, apenas 2,8% do total de 

lojas do autosservi<;o. 

Em rela<;ao a 2007, todos os indicadores basi cos e absolutos, como 

faturamento, numero de check-outs, area de vendas, estabelecimentos e 

funcionarios, cresceram em 2008. 0 numero de lojas teve incremento de 1 ,5%, mais 

do que em 2007, quando a quantidade de estabelecimentos de autosservi<;o 

apresentou expansao de 1 ,2%. Em valores absolutos, o setor ganhou 1.123 novas 

lojas em 2008, sa indo de 7 4.602 no a no anterior para 75.725. 

0 numero de check-outs aumentou 2,7% em 2008. Em 2007, eram 180.926, 

que passaram a ser 185.889 em 2008, ao passo que a area de trabalho ficou 

praticamente estavel, com 0,03% (de 18.789.993 metros quadrados em 2007 para 

18.796.449 em 2008). 

0 Parana possui hoje 2. 771 supermercados, que faturam em media R$ 10,4 

bilhoes ao ano e geram 60 mil empregos diretos. Do total de lojas, 850 fazem parte 

da Apras - numero que representa 30% em supermercados e 85% em vendas no 

Estado. 

Mensalmente, a media dos domicflios curitibanos e de 11 visitas aos 

supermercados, maior que a media brasileira, com urn gasto mensal de R$ 151,00. 
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3. ASPECTOS TRIBUTARIOS 

De forma geral os tributos acompanham o desenvolvimento da sociedade 

organizada. Com isso foi necessaria a criagao de tributos para poder fazer com que 

a maquina publica funcione em beneficia de todos. 

Em 2009 a carga tributaria no Brasil chegou a 35,02% do PIB, apesar de todos os 

incentivos de desoneragao de impastos promovidos pelo governo Federal, diante da 

crise financeira de 2009. 

Segundo o IBPT em sua publicagao da Carga Tributaria Brasileira 2009 e revisao 

de period as anteriores, (201 0, p.2), afirma que 

( ... ) "Apesar da crise financeira internacional e das desoneragoes federais, 
queda foi somente de 0,14 ponto percentual (a ultima queda foi em 2003) 
Apesar da queda, houve crescimento nominal da arrecadagao tributaria de 
R$ 36,01 bilhoes, correspondendo a 3,41% de aumento Em 2009 foram 
arrecadados R$ 1 ,09 trilhao (no mesmo periodo de 2008 o total foi de R$ 
1,05 trilhao)Arrecadagao Federal teve crescimento nominal de R$ 20,19 
bilhoes (2,73%)" ( .. ) 

Urn dos principais vil5es que contribui para o aumento da carga tributaria no pais 

e o Governo Federal que corresponde par cerca de 70% par cento de tudo que e 
arrecado com impastos no Brasil, conforme quando abaixo: 

Divisao da arrecadagao 2008 2009 

Tributos Federais 70,00% 69,54% 

Tributos Estaduais 25,56% 25,88% 

Tributos Municipais 4,43% 4,58% 

Fonte: IBPT 

Nos ultimos anos, o governo vern desenvolvendo mecanismos de controle e 

fiscalizagao extremamente eficientes, o que tern possibilitado os sucessivos e 

constantes recordes de arrecadagao. 

0 IBPT em sua publicagao da Carga Tributaria Brasileira 2009 e revisao de 

period as anteriores, (201 0, p.5), exemplifica esse au menta da arrecadagao da 

seguinte forma. 
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"A arrecadayao diaria de impostos, taxas e contribuiyoes foi de R$ 2,99 
bilhOes em 2009, contra R$ 2,88 bilhoes em 2008. A arrecadayao tributaria 
por segundo foi de R$ 34.647,93 em 2009 contra R$ 33.414,53 bilhoes em 
2008" 

0 quadro a seguir demonstra o quanto os governos arrecadam por dia, hora, 

minuto e segundo. 

Tabela 4- Arrecadagao do periodo 

2008 2009 
Media por dia 2.887.015.610,84 2.993.581.111,90 
Media por hora 120.292.317,12 124.732.546,33 
Media por minuto 2.004.817,95 2.078.875,77 
Media por segundo 33.414,53 34.647,93 

Fonte IBPT 

0 problema e que alem de termos uma tributac;ao altissima ela esta focada na 

produc;ao que segundo BETTON! (2009 p.47), "a arrecadac;ao tributaria brasileira 

esta fortemente concentrada nos tributos sobre a produc;ao de bens e servic;os" 

Com isso as empresas ficam sem capacidade de investimentos e gerac;ao de 

riqueza. 

3.1 Legislac;ao Aplicada a Tributac;ao 

Tem-se algumas legislagoes aplicadas a tributac;ao que e importante destacar, 

como por exemplo a Constituic;ao Federal e o C6digo Tributario nacional, que 

regulamentam a materia tributaria. 

3.1.1 Constituic;ao Federal 

A Constituic;ao Federal e a carta magna, lei maior. Rege a vida de urn Pais, 

elaborada e votado por congresso de representantes do povo e que regula as 

relac;oes entre governantes e governados, trac;ando limites entre os poderes e 

declarando os direitos e garantias individuais. A Constituic;ao Federal distribui 

competencia aos entes de direito Publico, como o poder Federal, Estadual e 

Municipal. 

A constituic;ao Federal trata sobre tributac;ao em seus artigos 145 a 162. 

Art. 145. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderao 

instituir os seguintes tributos: 

I - impostos; 
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II - taxas, em razao do exercfcio do poder de policia ou pela utilizac;ao efetiva 

ou potencial, de servic;os publicos especificos e divisfveis, prestados ao contribuinte 

ou postos a sua disposic;ao; 

Ill- contribuic;ao de melhoria, decorrente de obras publicas. 

3.1 .2 C6digo Tributario Nacional 

0 C6digo Tributario Nacional que define o sistema tributario brasileiro. Foi 

estabelecido originalmente no artigo 5° da constituic;ao de 1967. 

0 C6digo Tributario Nacional visa a disciplina. juridica do Sistema Tributario 

Nacional, e trac;a as normas gerais de Direito Tributario, tendo como conteudo regras 

jurfdicas sobre tributos e sobre conflitos de competemcia entre as entidades estatais, 

bern como sobre limites constitucionais de o poder tributario. 0 C6digo Tributario 

Nacional nao e lei de tributac;ao, mas lei sobre leis de tributac;ao, e em relac;ao aos 

conflitos de competencia tributaria tern a alta missao de afastar duvidas ou 

interpretac;oes discordantes. 

De acordo como C6digo Tributario Nacional em seu art 1°: 

"Esta Lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional n. 18, 
de 1° de dezembro de 1965, o sistema tributario nacional e estabelece, com 
fundamento no artigo 5°, inciso XV, alinea b, da Constituigao Federal, as 
normas gerais de direito tributario aplicaveis a Uniao, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municipios, sem prejuizo da respectiva legislagao 
complementar, supletiva ou regulamentar''. 

3.2 lmpostos, Taxas e Contribui~oes de Melhoria 

Os tributos impostos aos indivfduos e pessoas jurfdicas, sao obrigac;oes que 

resultam de urn fato regular ocorrido. 

3.2.1 lmpostos 

Estes tributos sao obrigac;ao que tern por fato gerador uma situac;ao 

independente de qualquer atividade estatal especffica, relativa ao contribuinte. Os 

impostos se caracterizam por serem de cobranc;a compuls6ria e por nao darem urn 

retorno ao contribuinte sobre o fato gerador. 
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Conforme Art 16 CTN ( ... ) "Impasto e o tributo cuja obrigagao tern por fato 

gerador uma situagao independente de qualquer atividade estatal especifica, relativa 

ao contribuinte". 

3.2.2 Taxas 

Conforme a Constituigao em seu Art. 145, lnciso II as taxas sao cobradas em 

( .. )" em razao do exercfcio do poder de policia ou pela utilizagao, efetiva ou 

potencial, de servi<;os publicos especificos e divisiveis, prestados ao contribuinte ou 

postos a sua disposigao" 

Uma taxa s6 pode ser institufda por uma entidade tributante da mesma 

competemcia. Por exemplo: taxas sobre iluminagao publica s6 podem ser cobradas 

pelos municfpios. Nao necessariamente o pagante da taxa vai usar o servi<;o, 

apenas tera 0 servi<;o a disposigao. 

3.2.3. Contribui<;oes de Melhoria. 

Pela legislagao e o tributo cuja obrigagao tern por fato gerador uma situagao 

que representa urn beneficia especial auferido pelo contribuinte. 

As contribuigoes de melhoria sao tributos que tern como fato gerador o 

beneffcio decorrente das obras publicas. Cobradas somente na regiao beneficiada 

pela obra. Nao necessariamente essas contribuigoes refletem em "melhoria", uma 

vez que algumas obras publicas em determinadas regioes tendem a desvalorizar os 

im6veis locais. 0 fundamental para 0 fato gerador e 0 beneffcio decorrente da obra 

publica. 

Assim, a contribuigao de melhoria e institufda para custear obras publicas das 

quais decorram em valorizagao de bens im6veis e tern como limite total da cobranga 

o custo da obra e limite individual, a valorizagao acrescida a cada im6vel. 
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3.3 Principios Tributarios 

Os princfpios tributaries previstos na Constituigao Federal, funcionam 

verdadeiramente como mecanismos de defesa do contribuinte frente a voracidade 

do Estado no campo tributario. 

Bettoni (2009 p.43) afirmar que 

"Para instituir qualquer tributo, o governo deve obedecer aos rigidos 
principios estabelecidos na Constitui<;ao. Esses principios sao tao 
importantes que a nao obediemcia a qualquer urn deles torna impossivel, 
juridicamente, a cobran<;a do tributo". 

3.3.1 Constitucionalidade 

0 principia da constitucionalidade e o dever do legislador de submeter-se a 

constituigao. 0 legislador pode violar a Constituigao por agao ou omissao. Por agao, 

quando produz leis inconstitucionais. Por omissao, quando deixa de produzir leis 

expressamente previstas na Carta Magna. 

Segundo Bettoni (2009 p.43) "Publicada a lei, deve ser respeitada, pois se 

presume constitucional. Quando determinada lei recebe declaragao de 

inconstitucional pelo STF, torna-se regra jurfdica nula". 

3.3.2 Legalidade 

Este principia e fundamental porque estabelece que o estado nao podera exigir 

ou impor pena a urn fato praticado antes da lei. 

Neste prisma, o Art 150 inciso I da CF afirma: 

"E vedado exigir ou aumentar tributo sem Lei que o estabeler;a. Desta 
forma, urn tributo s6 pode ser exigido ou aumentado pela expedir;ao, previa, 
de uma lei no seu sentido formal e restrito, isto e, uma norma aprovada pelo 
poder Legislativo denominada LEI. Assim urn tributo nao pode ser criado 
nem aumentado par decreta, portarias, exceto se existir previsao expressa". 
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3.3.3 lsonomia Tributaria (lgualdade) 

Todos sao iguais perante a lei, e proibida qualquer distin<;ao em razao de 

ocupa<;ao profissional ou fun<;ao, e a previsao do Art 150 inciso Ill da CF, assim 

explicita. 

"E a fon;a da isonomia juridica que deve prevalecer nas relar;oes 
entre pessoas que formam o Estado. Todos sao iguais perante a lei, dai a 
garantia de uniformidade de tratamento do poder tributante, de quantos se 
encontrem em condir;oes iguais ou na condir;ao em que a adequar;ao isonomica 
existe com respeito a capacidade contributiva de cad a contribuinte. ': 

3.3.4 Tipicidade {Tipologia) 

0 principia da tipicidade remete a no<;ao de tipo ou tipifica<;ao. 0 Art 154 inciso 

I da CF, assim classifica. 

"A lei tern que descrever todos os elementos fundamentals do fato 
que gerara a obrigar;ao tributaria (pessoal, temporal, espacial, material e 
quantitativa) para que cada tributo possa ser distinguido dos demais, 
constituindo cada urn "tipo" tributario proprio dai chamando de tipicidade". 

3.3.5 Capacidade Contributiva 

0 princfpio da capacidade produtiva e a forma de materializa<;ao do principia 

da igualdade no direito tributario, e a presen<;a de uma riqueza passfvel de ser 

tributada, a capacidade contributiva e urn requisite para tributa<;ao 

3.3.6 lrretroatividade da Lei 

As leis, sao editadas para que passem a valer para o futuro, desde a data da 

publica<;ao ou a partir de urn perfodo fixado, geralmente no final do seu texto. Os 

efeitos da lei nao podem atingir atos que ja aconteceram. 

3.3.7 Anterioridade 

Nao podera ser cobrado tributo no mesmo exercfcio financeiro em que a lei 

tenha sido publicada, entende-se como o principia que determina que nenhum 
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imposto sera cobrado antes de decorrido um determinado periodo de tempo. Dessa 

forma para instituir um tributo ou aumenta-lo para o exercicio financeiro de 2010, a 

lei deveria ser promulgada ate no maximo 31 de dezembro de 2009. 

3.4 Legisla~ao Especifica 

Sao varios os tributos que recaem sobre uma empresa, e neste capitulo 

estudaremos alguns deles como: de lmposto de Renda Pessoa Juridica, 

Contribui<;ao Social sobre o Lucro Liquido, Contribui<;ao para o Financiamento da 

Seguridade Social, Programa de lntegra<;ao Social, lmposto sobre Circula<;ao de 

Mercadorias e Servi<;os, lmposto Sobre Servi<;o e lnstituto Nacional da Seguridade 

Social. 

3.4.1 lmposto de Renda Pessoa Juridica 

A Lei or<;amentaria n° 4.625 de 30 de dezembro de 1992, em seu artigo 31 

determina: "Fica instituido o lmposto de Renda, que sera devido anualmente por 

todas pessoas fisicas ou juridicas, residentes no territ6rio do Pais, e incidira, em 

cad a caso, sobre o con junto liquido de rendimento de qualquer natureza". 

Atualmente o lmposto de Renda e regido pelo decreto n° 3000 de 26 de mar<;o 

de 1999 e sua aliquota para pessoa juridica e de 15% sobre a base de calculo, que 

pode ser real, presumido ou arbitrado. A parcela da base de calculo, apurada 

mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00 fica sujeita a incidencia de adicional de 

10%. 

Sao contribuintes do lmposto de Renda Pessoa Juridica: 

t - as pessoas juridicas; 

II - as empresas individuais. 

As Pessoas Juridicas, por op<;ao ou por determina<;ao legal, sao tributadas por 

uma das seguintes formas: Simples, Lucro Presumido, Lucro Real e Lucro Arbitrado. 

A base de calculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na data de 

ocorrencia do fato gerador, e o lucro real, presumido ou arbitrado, correspondente 
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ao perfodo de apuragao. Como regra geral, integram a base de calculo todos os 

ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominagao que lhes seja 

dada, independentemente da natureza, da especie ou da existencia de titulo ou 

contrato escrito, bastando que decorram de ato ou neg6cio que, pela sua finalidade, 

tenha os mesmos efeitos do previsto na norma especffica de incidencia do imposto. 

0 perfodo de apuragao do imposto sera determinado com base no lucro real, 

presumido ou arbitrado, por periodos de apuragao trimestrais, encerrados nos dias 

31 de margo, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano

calendario. A opgao do contribuinte, o lucro real, tambem pode ser apurado por 

perfodo anual. Nos casos de incorporagao, fusao ou cisao, a apuragao da base de 

calculo e do imposto devido sera efetuada na data do evento. Na extingao da pessoa 

jurfdica, pelo encerramento da liquidagao, a apuragao da base de calculo e do 

imposto devido sera efetuada na data desse evento. 

3.4.2. Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido 

Dentre os tributos, a que estao sujeitas as empresas, encontra-se a 

Contribuigao Social sobre o Lucro Uquido. A esta Contribuigao Social aplicar-se-ao 

as mesmas normas de apuragao e de pagamento estabelecidas para o lmposto 

sobre a Renda das Pessoas Jurfdicas - IRPJ e, no que couberem, as referentes a 

administragao, ao langamento, a consulta, a cobranga, as penalidades, as garantias 

e ao processo administrativo, mantidas a base de calculo e as alfquotas previstas na 

legislagao da CSLL. 

A contribuigao social sobre o lucro lfquido das pessoas jurfdicas foi instituida 

pela lei o 7.689 de 15 de dezembro de 1988. o art. 195 da Constituigao Federal 

determina que a seguridade social seja financiada tambem pela contribuigao sobre o 

lucro das pessoas jurfdicas. Estao obrigados a recolher a CSLL todas as pessoas 

jurfdicas domiciliadas no Pais e aquelas que lhe sao equiparadas pela legislagao 

tributaria, com excegao das entidades isentas. 

Nas empresas tributadas pelo lucro real, quando a apuragao e trimestral, a 

CSLL e calculada sobre a base positiva determinada a partir de balango levantado a 

cada trimestre do ano calendario, e os recolhimentos sao considerados definitivos, 

enquanto que no regime de estimativa ela e calculada com base na receita bruta e 

25 



acrescimos apurados a cada mes, devendo ser levantado urn balango anual em 31 

de dezembro para apurar os valores efetivamente devidos no ano calendario. 

A base de calculo da CSLL no regime de estimativa e determinada pela 

aplicagao do percentual de 12% sobre a receita bruta em empresas comerciais e 

32% sobre a receita bruta em empresas prestadoras de servigo. A aliquota da CSLL 

e de 9% a base de calculo. 

3.4.3 Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

A Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social foi institufda pela 

Lei Complementar n° 70/91, que determinava sua ali quota em 2%, e incidencia 

sobre o faturamento, a Lei 9.718 de 27 de novembro de 1998 alterou a alfquota da 

Cofins para 3% sobre o faturamento. 

Em 01/02/2004, com a Lei 10.833/2003, criou-se a nao cumulatividade, com a 

aliquota de 7,60%, o que significa que o imposto incidente sobre as operag6es de 

compra podera ser aproveitado nas operagoes de venda, e assim como no PIS, 

podem ser aproveitados os creditos como: 

1) Bens adquiridos para revenda, exceto em relagao as mercadorias e aos 

produtos adquiridos com substituigao tributaria ou submetidos a incidencia 

monofasica da COFINS; 

2) Bens e servigos utilizados como insumo na fabricagao de produtos 

destinados a venda ou na prestagao de servigos, inclusive combustfveis e 

lubrificantes; 

3) Energia eletrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurfdica; 

4) Alugueis de predios, maquinas e equipamentos, pages a pessoa jurfdica, 

utilizados nas atividades da empresa; 

5) Despesas financeiras decorrentes de emprestimos, financiamentos eo valor 

das contraprestag6es de operag6es de arrendamento mercantil de pessoa jurfdica, 

exceto de optante pelo Sistema lntegrado de Pagamento de Impastos e 

Contribuig6es das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; 

6) Maquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado 

adquiridos para utilizagao na produgao de bens destinados a venda, ou na prestagao 

de servigos; 

26 



7) Edifica96es e benfeitorias em im6veis de terceiros, quando o custo, inclusive 

de mao-de-obra tenha sido suportado pela locataria; 

8) Bens recebidos em devolu9ao, cuja receita de venda tenha integrado 

faturamento do mes ou de mes anterior, e tributada. 

0 calculo do credito sera determinado mediante a aplica9ao da aliquota de 

7,6% sobre o valor da soma dos itens mencionados em 1 e 2 acima, adquiridos no 

mes; dos itens mencionados em 3 a 5, incorridos no mes; dos encargos de 

depreciayao e amortiza9ao dos bens mencionados em 6 e 7, incorridos no mes; dos 

bens mencionados em 8, devolvidos no mes. Nao dara direito a credito o valor de 

mao-de-obra paga a pessoa ffsica. 

0 direito do credito aplica-se exclusivamente em rela9ao: 

1) Aos bens e servi9os adquiridos de pessoa jurldica domiciliada no Pals; 

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

domiciliada no Pais; 

3) Aos bens e servi9os adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir 

do mes em que se iniciar a aplica9ao do disposto na MP 135, ou seja, a partir de 

01.02.2004. 

Nao integram a base de calculo da COFINS nao cumulativa, as receitas; 

1) isentas ou nao alcanc;adas pela incidencia da contribuic;ao ou sujeitas a 

aliquota zero; 

2) nao-operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado; 

3) auferidas pela pessoa juridica revendedora, na revenda de mercadorias em 

relac;ao as quais a contribui9ao seja exigida da empresa vendedora, na condi9ao de 

substituta tributaria; 

4) de venda dos produtos de que tratam as Leis 9.990 de 21 de julho de 2000, 

n° 10.147 de 21 de dezembro de 2000 e 10.560, de 13 de novembro de 2002, ou 

quaisquer outras submetidas a incidencia monofasica da contribuic;ao; 

5) referentes a: 

a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; 

b) reversoes de provisoes e recuperac;oes de creditos baixados como perda, 

que nao representem ingresso de novas receitas, o resultado positive da avaliac;ao 

de investimentos pelo valor do patrim6nio liquido e os lucros e dividendos derivados 
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de investimentos avaliados pelo custo de aquisi9ao, que tenham sido computados 

como receita. 

3.4.4 Programa de lntegra9ao Social (PIS) 

0 Programa de lntegra9ao Social foi criado pela Lei Complementar N° 7 de 07 

de novembro de 1970, e foi recepcionado pela constitui9ao Federal em seu art 239. 

A sua aliquota era inicialmente 0,75% sobre o faturamento, eo seu recolhimento era 

semestral, atualmente a aliquota e 0,65% sobre o faturamento mensa I, 1% sobre a 

folha de pagamento, e 1 ,65% pel a nao cumulatividade. Neste ultimo, as empresas 

tributadas pelo real, do valor apurado, a pessoa juridica podera descontar creditos 

calculados mediante aliquota de 1 ,65%. 

A contribui9ao para o PIS nao incide sobre: a exporta9ao de mercadorias para 

o exterior; presta9ao de servi9os pra pessoa fisica ou juridica domiciliada no exterior, 

com pagamento em moeda conversivel; vendas a empresa comercial exportadora 

com o fim especifico de exporta9ao. 

a) Creditos Admissiveis 

Bens adquiridos para revenda, exceto em rela9ao as mercadorias e aos 

produtos adquiridos com substitui9ao tributaria ou submetidos a incidencia 

monofasica do PIS; 

Bens e servi9os utilizados como insumo na fabrica9ao de produtos 

destinados a venda ou na presta9ao de servi9os, inclusive combustiveis e 

lubrificantes; 

Alugueis de predios, maquinas e equipamentos, pages a pessoa juridica, 

utilizados nas atividades da empresa; 

Despesas financeiras decorrentes de emprestimos e financiamentos de 

pessoas juridicas, exceto de optante pelo SIMPLES; 

Maquinas e equipamentos adquiridos para utiliza9ao na fabrica9ao de 

produtos destinados a venda, bern assim a outros bens incorporados ao ativo 

imobilizado; 

Edifica96es e benfeitorias em im6veis de terceiros, quando o custo, inclusive 

de mao-de-obra, tenha sido suportado pela locataria; 
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Bens recebidos em devoluc;ao, cuja receita de venda tenha integrado 

faturamento do mes ou de mes anterior, e tributada conforme o disposto na Lei 

1 0637/2002; 

A partir de 01.02.2003, a energia eletrica consumida nos estabelecimentos 

da pessoa juridica. 

A partir de 01.02.2003, as contraprestac;oes de operac;oes de arrendamento 

mercantil de pessoas juridicas. 

0 direito do credito aplica-se exclusivamente em relac;ao: 

Aos bens e servic;os adquiridos de pessoa juridica domiciliada no Pais; 

Aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa juridica 

domiciliada no Pais; 

Aos bens e servic;os adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir 

do mes em que se iniciar a aplicac;ao do disposto na Lei 10637/2002, ou seja, a 

partir de 01.12.2002. 

Nao integram a base de calculo do PIS as receitas: 

1) decorrentes de saidas isentas da contribuic;ao ou sujeitas a ali quota zero; 

2) auferidas pela pessoa juridica revendedora, na revenda de mercadorias 

em relac;ao as quais a contribuic;ao seja exigida da empresa vendedora, na condic;ao 

de substituta tributaria; 

3) de venda dos produtos de que tratam as Leis n° 9.990 de 21 de julho de 

2000, n° 10.147 de 21 de dezembro de 2000 e n° 10.485 de 03 de julho de 2002, ou 

quaisquer outras submetidas a incidencia monofasica da contribuic;ao; 

4) referentes a: 

a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; 

b) reversoes de provisoes e recuperac;Qes de creditos baixados como 

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

avaliac;ao de investimentos pelo valor do patrimonio liquido e os lucros e dividendos 

derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisic;ao, que tenham sido 

computados como receita. 

A partir de 01.02.2003, as receitas decorrentes da venda de ativo imobilizado 

tambem nao integram a base de calculo do Pis. 

Nao lncidencia do Pis 

A contribuic;ao para o PIS nao incidira sobre as receitas decorrentes das 

operac;oes de: 
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1) Exporta9ao de mercadorias para o exterior; 

2) Presta9ao de servi9os para pessoa fisica ou jurfdica domiciliada no 

exterior, com pagamento em moeda conversfvel; 

3) Vendas a empresa comercial exportadora com o fim especifico de 

exporta9ao. 

3.4.5 lmposto sobre Opera96es relativas a Circula9ao de Mercadorias e Presta9ao 

de Servi9os de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicayao 

0 ICMS foi criado pela Emenda n° 18 de 01 de dezembro de 1965, inspirada 

na Constitui9ao Federal de 1946 e recepcionado pela Lei n° 8933 de 26 de janeiro 

de 1989, aprovada pela AssembiE~ia Legislativa do Estado do Parana. 

As aliquotas desse imposto sao variaveis dentro do territ6rio nacional, pois sao 

fixadas de forma independente pelas legisla96es estaduais e do Distrito Federal. Em 

razao dessa diversidade de aliquotas, o proprio imposto torna-se uma especie de 

incentive fiscal na atra9ao de empresas e foco de competi9ao fiscal interestadual. A 

legisla9ao atual ainda vislumbra a cobran9a desse imposto sobre opera96es e 

presta96es interestaduais. 

No case da cobran9a sobre opera96es e presta96es interestaduais, a 

arrecada9ao e dividida entre o Estado que produz o bern e o Estado em que e 

comercializado. As exce96es a essa regra sao petr61eo, combustfveis e energia 

eletrica. Nesses cases, a arrecada9ao do ICMS destina-se unicamente ao Estado 

produtor 

0 Regulamento do ICMS e aprovado pelo decreto n° 5.141 de 12 de dezembro 

de 2001 do Estado do Parana utilizava as aliquotas de 7%, 12%, 18%, 25%, 27%. 

Com a Lei 16016, de 19, de dezembro de 2008 as aliquotas passaram a ser 7%, 

12%, 18%, 25%, 28% e 29%. Para o segmento varejista de supermercados as 

aliquotas de diversos produtos conforme o art. 14 da Lei n. 11.580/1996, com 

reda9ao dada pela Lei n. 16.016/2008 sao: aliquota de doze por cento mercadorias 

canetas esferograticas, canetas e marcadores, com ponta de feltro ou com outras 

pontas porosas, canetas tinteiro (canetas de tinta permanente) e outras canetas, 

cargas com ponta, para canetas esferograficas, lapis, minas para lapis ou lapiseiras; 

hortifrutigranjeiros, agua de coco; agua mineral; alimentos; sucos de frutas; ray6es, 

farinhas, farelos, tortas; higiene pessoal e limpeza. Aliquota de vinte e cinco por 
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cento (25%) nas opera~;oes com perfumes e cosmeticos. Ali quota de vinte e nove 

por cento (29%) nas opera~;oes com bebidas alco61icas. Ali quota de dezoito por 

cento (18%) nas opera<;oes com os demais bens e mercadorias. 

De acordo o Decreto 1980/2007 (RICMS) sao isentos as opera~;oes internas 

que destin em a consumidores finais os produtos da cesta basica, conforme art. 1° da 

Lei n° 14.978/2005. 

" a) ayucar e outros adoyantes artificiais ou naturais; arroz em estado 
natural; amido de milho; aveia em flocos; 

b) cafe torrado em grao ou mofdo; carnes e miudos comestfveis, frescos, 
resfriados ou congelados, resultantes do abate de 

aves, coelhos e gados bovino, bufalino, sufno, ovino e caprino; cha em 
folhas; 

c) erva-mate; 
d) farinha de aveia e de trigo; farinha de mandioca e de milho, inclusive pre

gelatinizada; 
e) feijao em estado natural; frutas frescas; fuba, inclusive pre-cozido; 
f) Ieite, exceto os concentrados e adicionados de ayucares e edulcorantes e 

o longa vida UHT, Ieite em p6 e linguiyas; 
g) macarrao e outras massas alimentfcias nao cozidas, nao recheadas ou 

nao preparadas de outro modo, que constituam massa alimentar seca, 
classificada na posiyao 1902.1 da Nomenclatura Comum do Mercosul- NCM; 
manteiga; margarina e creme vegetal; mel; mortadelas; 

h) oleos refinados de soja, de milho, de canola e de girassol; ovos de 
galinha; 

i) pao frances ou de sal, obtido pela cocyao de massa preparada com 
farinha de trigo, fermento biol6gico, agua e sal, que nao contenha ingrediente 
que venha a modificar o seu tipo, caracterfstica ou classificayao e que seja 
produzido com o peso de ate mil gramas; peixes frescos, resfriados ou 
congelados; produtos hortifrutigrangeiros, inclusive alho em estado natural; 
produtos vegetais em embalagem longa vida, com ou sem carne, desde que 
dispensados de refrigera{:ao, descascados, esterilizados e cozidos a vapor; 

j) queijo minas, mussarela e prato; 
I) sal de cozinha; sardinha em lata; salsichas, exceto em lata; 
m) vinagre" 

3.4.6 Substitui~;ao Tributaria do ICMS 

Foi implementada porque foi observado que alguns fabricantes vendiam seus 

produtos a diversos distribuidores e revendedores, e estes sonegavam o imposto, 

com isso houve uma necessidade de se tributar na fonte, ou seja, no fabricante, 

porque alem de serem poucos eram grandes empresas o que facilitava a 

fiscaliza~;ao, ale disso o governo ja tinha a arrecada~;ao antecipada. 

A lei Complementar Federal n° 87/96, estabelece: 

Art. 6° Lei Estadual podera atribuir a contribuinte do imposto ou a depositario 

a qualquer titulo a responsabilidade pelo seu pagamento, hip6tese em que o 

contribuinte assumira a condi<;ao de Substitute Tributario. 
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§ 1°. A responsabilidade podera ser atribuida em rela<;ao ao imposto incidente 

sobre uma ou mais opera<;oes ou presta<;oes, sejam antecedentes, concomitantes 

ou subseqOentes, inclusive ao valor decorrente da diferen<;a entre ali quotas interna e 

interestadual nas opera<;oes e presta<;oes que destinem bens e servi<;os a 

consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto. 

§ 2° A atribui<;ao de responsabilidade dar-se-a em rela<;ao a mercadorias ou 

servi<;os previstos em lei de cada Estado. 

No Estado do Parana o Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n° 

5.141- DOE 13/12/2001, no Capitulo XIX "Da Substitui<;ao Tributaria em opera<;oes 

com mercadorias", seguindo os mesmos criterios estabelecidos pelo artigo 8° da Lei 

Complementar 97/96, apresenta todos os criterios aplicaveis a materia. Podemos 

citar como exemplos alguns produtos no estado do Parana que sao substitui<;ao 

tributaria: Agua mineral, gelo, cerveja, refrigerantes, cigarros, cimento, veiculos, 

combustiveis, lubrificantes, aditivo, sorvete, medicamentos, pneumaticos, camaras 

de ar, tintas, vernizes, pilha e bateria eletrica, lamina e aparelho de barbear, 

isqueiros, lampada eletrica, fita virgem ou gravada. 

0 contribuinte substitute e o responsavel pela reten<;ao e recolhimento do 

imposto inclusive do valor decorrente da diferen<;a entre as aliquotas interna e 

interestadual nas opera<;oes e presta<;oes de destinem mercadorias e servi<;os a 

consumidor final. 

0 contribuinte substituido e aquele que tern o imposto devido relative as 

opera<;oes e presta<;oes de servi<;os pago pelo contribuinte substitute. Ele tern a 

responsabilidade de receber, de dentro ou de fora do Estado, mercadoria sujeita a 

substitui<;ao tributaria, sem que tenha sido feita a reten<;ao total na opera<;ao 

anterior,. 0 contribuinte substituido fica solidariamente responsavel pelo 

recolhimento do imposto que deveria ter sido retido. 

3.5 Formas de Tributacao 

As Pessoas Juridicas por op<;ao ou determina<;ao legal poderao optar pelas 

seguintes formas de tributa<;ao na area Federal. Sao elas: Lucro Real; Lucro 

Presumido ; Lucro arbitrado, Simples Federal ( ME e EPP ); 
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3.5.1. Lucro Real 

A tributac;ao com base no Lucro Real constitui a regra geral de calculo e 

declarac;ao do imposto de renda, estando disponfvel para todos os contribuintes. 

Neste regime, a apurayao do imposto e feita segundo registros contabeis efetuados 

sistematicamente de acordo com as leis comerciais e fiscais. ConseqOentemente e 

necessaria a manutenc;ao de escrita contabil, e, em especial, do Livro de Apurac;ao 

do Lucro Real. Por ser obrigat6rio para empresas com faturamento acima de R$ 48 

milhoes, e a modalidade que concentra as grandes empresas, alem dos bancos e 

demais instituic;oes financeiras. As Pessoas Jurfdicas tributadas pelo lucro real, 

poderao determinar o lucro com base anual levantado no dia 31 de dezembro ou 

mediante levantamento de balancetes trimestrais na forma da Lei 9.430/96. 

De acordo com LATORRACA a definic;ao de real e: 

"A palavra real e usada pelo CTN para exprimir o que nao e presumido nem 
arbitrado. Verdadeiro no sentido do que e convencional; no sentido do que e 
aceito para todos os fins e efeitos de direito. As expressoes lucro real ou renda 
real constituem peculiaridades do imposto sobre a renda e parecem ter sido 
empregadas para enfatizar a existemcia das duas formas possiveis: presunc;:ao e 
arbitramento. (LATORRACA 1988, p.105)". 

No regime de tributac;ao pelo Lucro Real, o contribuinte deve ajustar seu lucro 

contabil, conforme a legislagao fiscal, de modo a refletir sua real capacidade 

contributiva. 0 Lucro Real, definido pela legislac;ao, e a base do IRPJ sendo que o 

seu valor pode ser substancialmente diferente do valor do lucro contabil. A diferenc;a 

origina-se dos ajustes realizados, mediante dedugoes e adic;oes ao lucro contabil. 0 

contribuinte somente estara obrigado a pagar o imposto de renda caso apure Lucro 

Real positivo, indicador de renda tributavel. 

No lucro real anual, a empresa pode recolher os tributos mensalmente 

calculados com base no faturamento, de acordo com urn percentual de lucro 

estipulado pelo governo, sobre o qual se aplica a alfquota do IRPJ e da CSLL, de 

forma semelhante ao lucro presumido. A diferenc;a e que, no final do ano, a empresa 

levanta o balanc;o anual e apura o lucro real no exercfcio, ajustando o valor do 

imposto ao seu resultado real. Nesta modalidade a empresa podera suspender ou 

reduzir o pagamento do imposto devido em cada mes, desde que demonstre, 

atraves de balanc;os ou balancetes mensais, que o valor do imposto acumulado ja 
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pago excede o valor do devido, inclusive adicional, calculado com base no lucro real 

do periodo em curso. 

Ja no lucro real trimestral, o IRPJ e a CSLL sao calculados com base no 

balan<;o da empresa, sendo que cada trimestre corresponde a urn periodo-base. 

Nesta modalidade o lucro do trimestre anterior nao pode ser compensado com o 

prejoizo fiscal de trimestres seguintes, ainda que dentro do mesmo ano-calendario. 

0 prejuizo fiscal de urn trimestre s6 podera deduzir ate o limite de 30% do lucro real 

dos trimestres seguintes. Essa pode ser uma boa op<;ao para empresas com lucros 

lineares, ou seja, para as empresas com picos de faturamento, durante o exercfcio, a 

op<;ao pelo lucro real anual pode ser mais vantajosa porque a empresa podera 

suspender ou reduzir os impostos, quando perceber que pagou imposto a mais, bern 

como, o prejuizo pode ser compensado integralmente no mesmo ano. 

3.5.2 Apura<;ao Anual 

As pessoas juridicas que optarem pelo lucro real anual, deverao pagar os 

impostos mensalmente, sobre o lucro calculado por estimativa. A aliquota e se 15% 

e adicional de 10% no que exceder a 20.000,00 no mes. 

A base do imposto a ser pago mensalmente e o resultado do somat6rio de urn 

percentual aplicado sobre a receita bruta do mes, acrescido de ganhos de capital, 

demais receitas. 

No Lucro Real Anual, a empresa podera compensar integralmente os prejuizos 

com lucros apurados dentro do mesmo ano-calendario. Assim, o lucro de janeiro 

podera ser compensado com prejuizo de fevereiro ou dezembro, e o lucro de mar<;o 

podera ser compensado com o prejuizo de qualquer mes. 

3.5.3 Apura<;ao Trimestral 

A base de calculo do imposto sobre a renda apurada segundo registros 

contabeis e fiscais efetuados sistematicamente de acordo com as leis comerciais e 

fiscais. Para efeito da incidencia do imposto sobre a renda, o lucro real das pessoas 

jurfdicas deve ser apurado na data de encerramento do perfodo de apura<;ao, que no 

caso da opyao pelo Lucro Real Trimestral sera: 31 de mar<;o, 30 de junho, 30 de 

setembro e 31 de dezembro. 

34 



No Iuera real trimestral, o Iuera do trimestre anterior nao podera ser 

compensado com o prejufzo fiscal de trimestres seguintes, ainda que dentra do 

mesmo ano. 0 Prejufzo fiscal do trimestre s6 podera reduzir o limite de 30% do Iuera 

real dos trimestres seguintes. 

3.5.4 Luera Presumido 

E uma forma de tributac;ao simplificada para determinac;ao da base de calculo 

da Contribuic;ao Social e do Impasto de Renda das pessoas juridicas que nao 

estiverem obrigadas a apurac;ao do Luera Real. Esta modalidade possibilita ao 

contribuinte uma significativa reduc;ao das obrigac;oes acess6rias, particularmente no 

que se refere a manutenc;ao dos livros fiscais, podendo manter escriturac;ao contabil 

nos termos da legislac;ao comercial ou utilizar apenas o Livra Caixa e o Livro de 

Registra de lnventario. 

0 Luera presumido foi criado pel a Lei 6.468 de 14 de novembro de 1977, para 

simplificar a tributac;ao das pessoas jurfdicas de pequeno porte, e em seu paragrafo 

unico do art. 1 determinava: 

"A forma de tributa<;ao de que trata essa lei ressalvado o estabelecimento 
no seu art. 10, aplica-se exclusivamente as pessoas juridicas que se dediquem 
as atividades c;:omerciais e industriais, e cujo capital registrado nao exceda a 
Cr$1.000.000,00 (Urn milhao de cruzeiros)" 

0 Luera presumido sofreu muitas alterac;oes desde a sua criac;ao e atualmente, 

e regido pelo Decreta 3.000 de 26/03/1999. A opc;ao pelo Iuera presumido e exercida 

com o pagamento da primeira ou unica quota do impasto devido correspondente ao 

primeira trimestre do ano calendario, e e definitiva para todo o ano. 

Segundo NEVES, VICECONTI e GUAZZELLI (1996, p 9), 

" lucro presumido: "e uma modalidade optativa de apurar o lucro e 
conseqOentemente, o lmposto de Renda das Pessoas Juridicas que, 
observando determinados limites e condi<;6es, dispensa a escritura<;ao contabil, 
exceto o Livro registro de lnventario e Livro Caixa, partindo dos valores globais 
da receita para presumir o lucro a ser tributado". 

Nesse sistema, a base de calculo do IR e da CSLL e obtida com base na 

presunc;ao da margem de Iuera obtenfvel em relac;ao ao faturamento total da 
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empresa. Os percentuais necessaries ao calculo do Luera Presumido sao definidos 

na legislac;ao e variam segundo a atividade economica do contribuinte. 

A opc;ao do IRPJ pelo Iuera presumido, que tambem e pago trimestralmente. 

Mas ele incide sabre as receitas com base em percentual de presunc;ao definido em 

lei, variando de acordo com a atividade. Ha alguns tipos de receita que entram direto 

no resultado tributavel, como ganhos de capital. Nem todas as companhias podem 

optar pelo Iuera presumido, portanto sera necessaria verificar o objeto social da 

empresa e o faturamento. Esta modalidade de tributagao pode ser vantajosa para 

empresas com margens de lucratividade bern superior a definida pelo governo. 

3.5.5 Comparative Tributario entre Luera Real e Luera Presumido 

Na tabela abaixo podemos observar um comparative das alfquotas aplicadas no 

Luera Reale no Luera Presumido. 

Tabela 5 - Comparative das alfquotas 

LUCRO REAL 

IRPJ 
15% Sf Iuera liquido=Total das 
Receitas - Total das Despesas 
dedutfveis e permitidas. 

LUCRO PRESUMIDO 
15% Sf o Luera Presumido 
calculado da seguinte forma: 

IRPJ 8% para Industria efou 
Comercio, 16% para 
Transportes e 32% para 
prestadoras de servic;os. 

0 • • 1 0% aplicado sabre a 
IRPJ 10 Yo aphcado s?br~ a dlferenc;a, IRPJ diferenc;a quando o Iuera 
. . quando o Iuera llqwdo ultrapassar . . . ' 

(AdJCJonal) R$ 
60 

.
1 

t. t (AdlcJonal) presum1do ultrapassar a R$ 
a m1 no nmes re. 60 mil no trimestre. 

PIS 

CO FINS 

1 ,65% sabre o faturamento total. 
7,6% sabre o faturamento total 
Nao cumulative no caso de 
empresas industriais e 
comerciais. 
9% Sf Iuera liquido =Total das 

CSLL Receitas - Total das Despesas 
dedutfveis e permitidas. 

Fonte: o Autor 

PIS 0,65% sabre o faturamento 

COFINS 3% sabre o faturamento 

CSLL 12% sobre o faturamento 

36 



3.5.6 Luera Arbitrado 

0 arbitramento de lucro e uma forma de apuragao da base de calculo do 

imposto de renda utilizada pela autoridade tributaria ou pelo contribuinte. E aplicavel 

pela autoridade tributaria quando a pessoa juridica deixar de cumprir as obrigagoes 

acess6rias relativas a determinagao do lucro real ou presumido, conforme o caso. 

Quando conhecida a receita bruta, e, desde que ocorrida qualquer das hip6teses de 

arbitramento previstas na legislagao fiscal, o contribuinte podera efetuar o 

pagamento do imposto de renda correspondents com base nas regras do Iuera 

arbitrado. 
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4. GESTAO TRIBUTARIA 

Os impastos, as taxas e as contribuigoes representam grandes custos para as 

empresas, e a economia destes impastos, tornou-se questao de primordial para a 

sobrevivemcia das empresas. 

As atualizagoes constantes sao fundamentais no mundo globalizado sob pena de 

descontinuidade das informagoes. Na area tributaria a tecnologia tomou forma, 

portanto se faz ter maior informagao, pois OS profissionais ligados a tributagao, 

exercem papel importante no contexte economico empresarial e nacional. As 

sistematizagoes e as harmonizagoes precisam da maior cooperagao de todos. 

Os profissionais que atuam na esfera tributaria superam desafios, inovam e 

contribuem sempre buscando uma maior qualificagao. 

0 coragao da doutrina tributaria esta enraizada na busca do conhecimento e nas 

interpretagoes das leis e normas e sua aplicabilidade. 

Apesar das mudangas na politica brasileira, as empresas continuam tendo uma 

grande carga tributaria e a maneira mais facil de minimizar essa carga tributaria e 

fazendo urn planejamento tributario. 

4.1 Planejamento Tributario 

0 Planejamento Tributario juntamente com o Planejamento Estrategico e 

Financeiro da empresa, invoca do direito de ordenar tributariamente suas atividades, 

procurando reduzir custos; com o intuito de investir no aumento da capacidade 

empresarial. 

Caso o contribuinte pretenda diminuir os seus encargos tributaries, podera faze-lo 

legal ou ilegalmente. A maneira legal chama-se elisao fiscal ou economia legal 

(planejamento tributario) e a forma ilegal denomina-se sonegagao fiscal. 0 

planejamento tributario e urn conjunto de sistemas legais que visam diminuir o 

pagamento de tributes. 0 contribuinte tern o direito de estruturar o seu neg6cio da 

maneira que melhor lhe parega, procurando a diminuigao dos custos de seu 

empreendimento, inclusive dos impastos. Se a forma celebrada e jurfdica e lfcita, a 

fazenda publica deve respeita-la. 
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De acordo com CAMPOS (1986, p.19), "0 Planejamento Tributario parte do 

principia de que todos os contribuintes tern o direito de ordenar de forma que 

paguem o minima de tributes em face da legisla9ao correspondente". 

E sabido que os tributes (impastos, taxas e contribui96es) representam importante 

parcela dos custos das empresas, senao a maior. Com a globaliza9ao da economia, 

tornou-se questao de sobrevivencia empresarial a correta administra9ao do onus 

tributario. Estima-se que, no Brasil, em media, 33% do faturamento empresarial e 

dirigido ao pagamento de tributes. Somente o onus do Impasto de Renda e da 

Contribui~o Social sabre o Luera das empresas pode corresponder a 51,51% do 

Iuera Hquido apurado. Da somat6ria dos custos e despesas, mais da metade do valor 

e representada pelos tributes. Assim, imprescindivel a ado9aO de urn sistema de 

economia legal. 

0 Planejamento Tributario traz vantagens fiscais que sao traduzidas em moeda e 

em consequencia alavancam o caixa da empresa. Essa alavancagem do caixa pode 

ser traduzida em uma melhoria do produto ou servi90 e cria urn ambiente maior ~ara 

a competitividade da empresa gerando novas investimentos e em consequencia 

novas empregos. 

4.2 Principais Vantagens 

Todo inicio ana traz a tona uma preocupa9ao primordial para a sobrevivencia das 

empresas: o planejamento tributario. Par meio dele, inumeras decisoes devem ser 

tomadas, de maneira que todos os passos a serem dados durante o ana devem ser 

esquematizados e combinadas com a legisla9ao. lsso se torna ainda mais essencial, 

se considerarmos o cenario brasileiro atual, onde o planejamento e imprescindivel 

para obter sucesso, ou simplesmente para sobreviver. 

Assim, empresas eficientes costumam contar com investimentos nesse setor, pais 

a redu9ao de custos resultante de urn planejamento tributario bern elaborado 

costuma ser consideravel, sem contar a redu9ao de riscos relacionada a possiveis 

autua96es fiscais. 

E importante esclarecer que o planejamento tributario passa Ionge da sonega9ao 

fiscal, pais propoe atitudes que reduzirao o valor dos tributes devidos, sem, contudo, 

sonegar ou fraudar o fisco. Na verdade, tudo e feito em conformidade com a 

legisla9ao; e aqui encontramos mais urn motivo para investir nesse assunto: a 
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legisla9ao tributaria e demasiadamente complexa, o que ocasiona a necessidade de 

auxilio de consultores especializados, para que seja possfvel cumprir com todas as 

obriga96es tributarias exigidas pelo fisco de maneira correta, sem comprometer o 

controle de custos. 

Nesse contexte, por meio de estudos da realidade de cada empresa, aliado a urn 

profunda conhecimento da legislayao, e possfvel, em muitos casos, diminuir o valor 

devido de tributes, sem infringir a legisla9ao tributaria. Se considerarmos que cada 

obriga9ao acess6ria a ser preenchida e entregue ao fisco tambem tern urn custo 

para a empresa, igualmente e possfvel trabalhar com a diminui9ao de custos, 

escolhendo o regime de tributa9ao que tenha menos encargos para o contribuinte, 

ou pelo menos, orientando para o correto preenchimento de cada Declarayao, 

evitando aborrecimentos desnecessarios que podem decorrer do envio de 

informay5es equivocadas. lsso tudo, em ultima instancia, diminui 0 risco de 

autua96es fiscais, e suas conseqOentes penalidades diretas e indiretas. 
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5. ESTUDO DE CASO 

Empresa localizada na cidade de Curitiba, Parana. Teve sua inaugurac;ao em 16 

de fevereiro de 2007, a partir da ideia de dois irmaos iniciarem urn neg6cio. Contou 

em sua inauguragao com 32 funcionarios, e hoje conta com 43 funcionarios. 

Atualmente seu faturamento mensal e em media R$ 550.000,00 (quinhentos e 

cinquenta mil reais). A empresa atualmente opta pelo regime de tributac;ao do Iuera 

real, tern diversos fornecedores, os quais podemos citar como principais, a Unilever, 

Batavo, Spaipa, JBS S.A, Dagranja, BRF Brasil Foods (Perdigao), lndustrias qufmica 

amparo, industria qufmicas Melyane, Frimesa. Atualmente suas maiores compras 

sao originadas do estado do Parana, nas quais suas alfquotas de ICMS na sua 

maioria variam na faixa de 7%, 12%, 18%, 29%, tendo tambem produtos isentos e 

com substituic;ao tributaria. 

5.1 Evolu~ao Patrimonial 

A empresa estudada iniciou suas atividades com urn patrimonio de liquido de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Ao final de 2007 seu patrimonio passou a ser R$ 104.813 

(cento e quatro mil e oitocentos e treze reais), devido ao Iuera acumulado no 

perfodo. No final de 2009 seu patrimonio totalizou de R$ 603.370 (seiscentos e tres 

mil e trezentos e setenta rea is). 

Considerando a evoluc;ao do patrimonio liquido, de acordo com o quadro abaixo e 

explicitado no grafico a seguir, notasse que uma empresa bern administrada 

consegue recuperar seus investimentos e oferecer retorno satisfat6rio para os 

s6cios. 

Tabela 6: Evoluc;ao do Patrimonio Liquido 
16/02/2007 10.000 

31/12/2007 104.813 

31/12/2008 319.339 

31/12/2009 603.370 

Fonte: o Autor 
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Grafico 2 - Evolu~ao patrimonial 
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Fonte: o Autor 

5.2 Rentabilidade sotlre o Patrimonio 

A rentabilidade da empresa estudada e bastante alta porque a sua politica e de 

trabalhar com capital de terceiros, conforme demonstrado na tabela 8. Em seu 

primeiro ano de funcionamento a empresa teve comprometido o seu patrimonio 

liquido com 92o/o de capital de terceiros. De forma geral, quanta menor for este 

indice, melhor; ou seja, e muito mais conveniente para a empresa que suas dividas 

sejam de Iongo prazo, pais assim ela tera mais tempo para buscar ou gerar recursos 

para salda-las. 

Uma participa9ao de Capital de Terceiros nesse nivel em rela9ao ao capital 

proprio torna a empresa vulneravel a qualquer especula9ao correndo o risco de 

falencia ja no primeiro a no. 

Segundo Abicalafe ( 1996 p 100) 

"o maximo de Capital de Terceiros e de 70% (setenta por cento}; seria esse 
o limite do "perigo".Esta claro ctue se os Capitais de Terceiros forem "Nao 
onerosos" (forneceqores} ou emprestimos a juros subsidiados, podera haver 
vantagens apesar da percentagem elevada. D qualquer forma e 
conveniente ter urn percentual mais alto de Capitais Pr6prios" 
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Apesar desse comprometimento a empresa conseguiu nos anos seguintes baixar 

gradativamente ate chegar ao patamar de comprometimento de 44, 43°/o de seu 

patrimonio eliminando assim o risco de solvencia. 

T b 1 1 A , r P t · ,. · L" ·d x c ·t 1 d T a ea - na1se a nmomo IQUI 0 ap1a e erce1ros 
2007 2008 

Patrimonio Liquido 104.813 8o/o 319.339 22o/o 
Capital de Terceiros 1.135.667 92o/o 1.100.829 78o/o 
Total Geral 1.240.480 100% 1.420.168 100o/o 
Fonte: o Autor 

Grafico 3 - Analise Patrimonio Li 
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Tabela 8- indice de Rentabilidade 

31/12/2007 

31/12/2008 

31/12/2009 

Fonte: o Autor 

2009 
603.370 55,57o/o 

482.357 44,43o/o 
1.085.727 1 OOo/o 

o Patrimonio Liquido 

• Capital de Terceiros 

36,83o/o 

65,24o/o 

47,07o/o 
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Grafico 4- fndice de rentabilidade 
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5.3 Resumo Comparative 2007,2008 e 2009 (Faturamento). 

0 quadro, consubstanciado com o grafico abaixo, demonstra urn comparative do 

crescente faturamento da empresa estudada, onde observa-se urn salta de R$ 

33.619 (trinta e tres mile seiscentos e dezenove reais) em 2007, para R$ 216.798 

(duzentos e dezesseis mile setecentos e novent~ e oito reais) em 2009. 

lsso decorreu devido a politicas de vendas, marketing e de treinamento de 

pessoal, buscando assim urn melhor aproveitar:nento da capacidade des recursos 

humanos da empresa. 

Aliada a todas essas politicas a empresa procurou diminuir custos, principalmente 

com energia eletrica mostrando a todos os funcionarios da empresa a importancia de 

que pequenos gestos fazem uma grande economia. Esses pequenos gestos 

favoreceu a empresa com uma maier competitividade perante as grandes redes de 

supermercados. 

Tambem foi politica da empresa realizar uma maier interac;ao com os moradores 

do entorno, criando assim uma cultura de amizade e de confianc;a nos servic;os 

prestados e nos produtos vendidos, fazendo com que o cliente sinta-se como urn 

verdadeiro amigo da empresa e nao como urn simples consumidor. 

Esses conjuntos de fatores contribuiram de sobremaneira para que a empresa 

conseguisse sobreviver no seu primeiro ano de funcionamento e a partir dai 

conquistou cada vez mais clientes. 
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Tabela 9 Crescimento do Faturamento da Empresa (em Mil Reais) 

2007 2008 2009 
RECEITA OPERACIONAL 4.872.914 6.101.586 6.251.912 
TRIBUTOS (261.975) (338.651) (300.855) 
DEVOLU<;OES DE VENDAS (3.776) (4.970) (6.331) 
RECEITA OPERACIONAL 4.607.163 5.757.965 5.944.726 
CUSTO MERCADORIA VENDIDA (3.747.716) (4.726.329) (4.722.509) 
LUCRO BRUTO 859.446 1.031.637 1.222.218 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (886.686) (949.552) (1.1 04.996) 
OUTRAS RECEITAS 60.858 80.955 99.577 
LUCRO LIQUIDO 33.619 163.039 216.798 

Fonte: o Autor 

Grafico 5- Crescimento do Faturamento da Empresa 
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Fonte: o Autor 

5.4 Quadro Comparativo Faturamento X Lucro Liquido 

Nas demonstra96es abaixo podemos observar que a rela9ao faturamento X lucre 

liquido teve urn aumento substancial saindo de 0,7o/o em 2007 para 3,5°/o em 2009 

em urn periodo relativamente curto. 

lsso foi proporcionado devido as politicas de marketing e de negocia9ao de 

pre9os com os fornecedores, proporcionado que a empresa tenha urn pre9o 

competitive frente as grandes redes de supermercados. 

45 



T b I 10 C a ea - f F t ompara 1vo a uramento XL ucro L' . IQUidO 
2007 2008 2009 

Luera liquido 33.619 163.039 216.798 
Faturamento 4.872.914 6.101.586 6.251.912 
Percentual 0,7% 2,7% 3,5% 

Fonte: o Autor 

Grafico 6- Comparative Faturamento X Luera Liquido 
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Fonte: o Autor 

5.5 Resumo Comparativo 2007, 2008 e 2009 (Tributa~ao} 

No quadro abaixo podemos notar que se a empresa optasse pelo Iuera presumido 

os impastos incidentes seria em media o dobra em rela<;ao ao Iuera real, portanto, e 

muito importante o planejamento tributario. Em rela<;ao aos tributes observar-se uma 

varia<;ao muito grande do PIS e da COFINS, comparativamente entre o Iuera real eo 

presumido. Apesar da aliquota do PIS e da COFINS no Iuera real serem maiores, a 

utiliza<;ao de creditos como as compras efetuadas, o uso do credito de energia 

eletrica, aluguel e devolu<;oes de vendas, fazem com que a base de calculo para 
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esses impastos fiquem menores. Em contrapartida no Iuera presumido as aliquotas 

de PIS e da COFINS sao menores, mas aplicadas diretamente sabre o faturamento 

mensa I. 

Essa variagao e demonstrada no quadro abaixo e corresponde a uma diferenga 

media de 220% e vai aumentando de acordo com o faturamento. 

Tabela 10- Resume comparative de tributagao 

LUCRO REAL LUCRO PRESUMIDO 
ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009 ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009 

PIS 11.625 12.592 14.472 31.674 39.660 40.637 
COFINS 53.545 58.001 66.658 146.187 183.048 187.557 

ICMS 186.190 216.572 151.263 186.190 216.572 151.263 
IRPJ 6.635 32.179 42.789 58.475 73.219 75.023 
CSLL 3.981 19.307 25.674 52.627 65.897 67.521 
TOTAL 261.975 338.651 300.855 475.153 578.396 522.001 
Fonte: o autor 

Grafico 6 - Resume com arativo de tributa ao 
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5.6 Comparative Faturamento X Tributes 

Podemos analisar no quadro abaixo que a rela9ao Faturamento X Tributes, houve 

uma diminui9ao proporcionalmente em 2009 em rela9ao a 2007, isto porque devido 

a crise financeira que ocorreu em 2009 o governo federal baixou as aliquotas de 

alguns impastos, principalmente da cesta basica e isso impactou no faturamento da 

empresa em consequencia no se Luera Liquido. 

Tabela 12- Comparative Faturamento X Tributes (em mil Reais) 

2007 2008 
Faturamento 4.872.914 6.101.586 
Tributes 261.975 338.651 
Percentual 18,6% 18,0o/o 

Fonte: o Autor 

Grafico 7- Comparative Faturamento X Tributes 
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5. 7 Comparativo Lucro Liquido X Tributos 

Podemos analisar no quadro abaixo que a empresa em 2007 comparativamente 

com 2008 teve uma diferen9a muito grande em porcentagem na rela9ao Tributes X 

Luera Liquido isso aconteceu devido a entrada dos alimentos da cesta basica como 

substitui9ao tributaria o que fez com que empresa reduzisse significativamente a 

referida rela9ao. 

Tabela 13- Comparative Tributes X Luera Liquido (em Mil Reais) 
2007 2008 2009 

Tributes 261.975 338.651 300.855 
Luera Liquido 33.619 163.039 216.798 

Percentual 779,3o/o 207,7o/o 138,8o/o 
Fonte - o Autor 

Grafico 8 - Comparative Tributes X Luera Liquido 
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6. CONSIDERACOES FINAlS 

0 estudo da Gestao Tributaria esta inserida em urn contexto dinamico, onde a 

amplitude do assunto nao podera ser delimitada e exige constante aperfeigoamento. 

Em tempos, onde a gestao profissional das empresas se faz presente para uma 

melhor otimizagao dos custos e despesas a Gestao Tributaria e uma excelente 

ferramenta de planejamento estrategico para as empresas. 

Com a constante evolugao da tecnologia, as informagoes em tempo real 

requerem que o profissional esteja em constante aperfeigoamento. As mudangas na 

legislagao e as novas imposigoes do sistema tributario nacional atraves do poder 

ativo obrigam ao profissional a se especializar cada vez mais. 

A carga tributaria no Brasil a cada ano vern crescendo, o Estado na ansia de 

arrecadar mais, impoe aos empresarios uma carga altfssima de tributes o que requer 

uma profissionalizagao cada vez maior no gerenciamento empresarial. 

A presente estudo procurou mostrar que o mais importante na Gestao Tributaria e 

saber como deve ser seu planejamento, pois em uma tomada de decisao 

equivocada, decisao esta, que acontece sempre no inicio de cada ano, vai existir o 

reflexo durante todo o exercicio. 

A Gestao Tributaria nao s6 se apresenta como uma forma de redugao dos 

tributes, imposta pelo Estado, ela deve ser entendida como uma forma de 

planejamento a fim de otimizar os gastos com tributes para poder ter mais 

competitividade no mercado. 

A pesquisa em livros, artigos, internet, apostilas, revistas especializadas da area, 

balangos e as demonstragoes de resultado dos anos de 2007, 2008 e 2009, foram 

as tecnicas utilizadas par a elaboragao deste trabalho. 

Os tributes estudados representam quase a totalidade de todos a carga tributaria 

que a empresa no ramo de supermercado tern que recolher ao Estado em nivel 

Federal e Estadual. 

Para cada urn dos tributes estudados, foram indicados seus valores e o impacto 

que representam no faturamento da empresa. 

Percebe-se que os resultados obtidos com este trabalho demonstram a 

importancia da gestao tributaria para o desenvolvimento e investimentos da 

empresa, a fim de que diminua os tributes que incidem sobre o faturamento ou sobre 

o lucro da empresa. 
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Em relac;ao ao regime da empresa em questao constatou-se que o lucre real 

como uma forma mais vantajosa em relac;ao ao lucre presumido. 

Concluiu-se que a adoc;ao desse regime de tributac;ao por parte da empresa 

estudada foi a melhor opc;ao por ela tom ada, de forma que na tabela 10 a diferenc;a 

da tributac;ao no lucre presumido e no lucre real em alguns cases chegou-se a 

100%. 

Este trabalho podera ser aprofundado realizando urn comparative com as demais 

empresas do setor atacadista de supermercados no Estado do Parana para poder 

analisar principalmente a relac;ao entre os tributes e os seus impactos no 

faturamento. 
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8.1 Balan~o Patrimonial do ano de 2007 

ATIVO 1.162.483,57 PASSIVO -1.162.483,57 
Circulante 745.970,40 Circulante -1.068.286,45 
Disponivel 201.601,91 Fornecedores -262.921,83 
Caixa geral 144.161,72 Obrigac;oes Trabalhistas -20.783,48 
Caixa movimento 144.161,72 Obrigac;oes Tributarias -42.388,10 
Ban cos 57.440,19 Contas a pagar -725.153,19 
Aplicac;oes 132.587,83 Provisoes -17.039,85 
Clientes 72.770,47 Patrimonio Liquido -94.197,12 
Estoques 318.159,41 Capital social -10.000,00 
lmpostos a Recuperar 20.850,78 Lucros ou Prejuizos Acum -84.197,12 
Nao ci rculante 416.513,17 Lucros acumulados -50.578,37 
lmobilizado 416.513,17 Lucro do exercicio -33.618,75 

Adaptado pelo Autor 



56 

8.2 Balan~o Patrimonial do ano de 2008 

ATIVO 1.420.167,67 PASSIVO -1.420.167,67 
Circulante 997.840,50 Circulante -1.162.931,16 
Dis_Qonivel 309.301,51 Fornecedores -304.218,25 
Caixa geral 197.614,39 Obriga<;;oes trabalhistas -25.680,77 
Caixa movimento 197.614,39 Obriga<;;oes tributarias -93.182,61 
Ban cos 111.687,12 Contas a paQar -722.882,53 
Aplica<;;oes mediatas 219.957,92 Provisoes -16.967,00 
Valores a receber 8.516,80 
Clientes 71.834,39 Patrimonio I i quid o -257.236,51 
Estoques 372.182,90 Capital social -10.000,00 
lmpostos a recuperar 16.046,98 Lucros ou prejuizos Acum -247.236,51 
Nao ci rculante 422.327,17 Lucros acumulados -84.197,12 
lmobilizado 422.327,17 Lucre do exercicio -163.039,39 

Adaptado pelo Autor 
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8.3 Balan~o Patrimonial do ano de 2009 

ATIVO 1.782.431,58 PASSIVO -1.782.431,58 
Circulante 1.351.734,67 Circulante -1.308.396,86 
Disponivel 296.735,85 Fornecedores -393.307,96 
Caixa geral 237.077,46 ObrigaQ_oes trabalhistas -30.225,20 
Caixa movimento 237.077,46 Obrigagoes tributarias -142.584,85 
Ban cos 59.658,39 Contas a pagar -717.891,08 
Aplicacoes mediatas 487.024,12 Provisoes -24.387,77 
Valores a receber 15.998,91 
Clientes 88.299,57 
Estqques 450.355,70 Patrimonio Liquido -474.034,72 
Impastos a recuperar 11.155,02 Capital social -10.000,00 
Desp Aprop Exerc Seg 2.165,50 Lucros ou Preluizos Acumul -464.034,72 
Nao ci rculante 430.696,91 Lucros acumulados -247.236,51 
lmobilizado 430.696,91 Lucro do exercicio -216.798,21 

Adaptado pelo Autor 
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8.4 Demonstrac;ao de Resultado do Exercicio do ano de 2007 

! (+) Receita operacional Bruta 
Vendas 4.872.913,83 4.872.913,83 

1 (-) Deduc;oes da Receita Bruta 
Pis s/faturamento 11.624,91 
Cofins s/faturamento 53.545,03 
ICMS s/ faturamento 427.830,63 

(-) devoluc;oes vend as 3.775,83 496.776,40 

(=) Receita Operacionalliquida 4.376.137,43 

(-)Custos 
(+) Compras 3.785.854,46 
(-) Devoluc;oes de compras 29.871,59 
(-) I ems s/ compras 241.641 '10 
(-) Estoque final 8.266,70 3.506.075,07 

(=) Lucro Bruto 870.062,36 

( +) Outras Receitas Operacionais 60.858,07 60.858,07 

(-) Despesas Operacionais 839.347,44 839.347,44 

(-) Outras Despesas Operacionais 47.338,24 47.338,24 

I{=) Resultado operacionalliquido 44.234,75 
I(-) Contribuic;ao social s/lucro 3.981,00 
I(-) Provisao para Impasto de renda 6.635,00 
I(=) Resultado do exercicio 33.618,75 

Adaptado pelo Autor 
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8.5 Demonstra~ao de Resultado do Exercicio do ano de 2008 

(+) Receita operacional Bruta 
Vend as 6.101.585,72 6.101.585,72 

1(-) Dedu<;6es da Receita Bruta 
Pis s/faturamento 12.592,30 
Cofins sffaturamento 58.000,91 
ICMS s/ faturamento 463.942,98 

(-) devolu<;6es vendas 4.969,57 539.505,76 

(=) Receita Operacional Hquida 5.562.079,96 

(-)Custos 
(+) Compras 4.814.040,90 
(-) Devolu<;6es de compras 33.688,85 
(-) lcms s/ compras 247.371,22 
(-) Estoque final 54.023,49 4.478.957,34 

(=)Luera Bruto 1.083.122,62 

(+) Outras Receitas Operacionais 80.954,74 80.954,74 

(-) Desp_esas Operacionais 920.057,38 920.057,38 

(-) Outras Despesas Operacionais 29.494,59 29.494,59 

_(=) Resultado operacional Hquido 214.525,39 
I(-) Contribui<;ao social sllucro 19.307,00 
I(-) Provisao para Impasto de renda 32.179,00 
i (=) Resultado do exercicio 163.039,39 

Adaptado pelo Autor 



60 

8.5 Demonstrac;ao de Resultado do Exercicio do ano de 2009 

(+) Receita operacional Bruta 
Vend as 6.251.912,39 6.251.912,39 

(-) Dedut;5es da Receita Bruta 
Pis s/faturamento 14.471,74 
Cofins s/faturamento 66.657,73 
ICMS s/ faturamento 357.457,10 

(-) devolw;5es vendas 6.330,75 444.917,32 

i=J Receita Operacional liquida 5.806.995,07 

(-)Custos 
(+) Compras 4.835.654,13 
(-) Devolut;5es de compras 34.972,72 
(-) lcms s/ compras 206.194,10 
(-) Estoque final 78.172,80 4.516.314,51 

(=) Lucre Brute 1.290.680,56 

(+) Outras Receitas Operacionais 99.577,03 99.577,03 

(-1 Despesas Operacionais 1.072.322,26 1.072.322,26 

(-) Outras Despesas Operacionais 32.674,12 32.674,12 

{=j Resultado operacional liquido 285.261,21 
(-) Contribuit;ao social s/lucro 25.674,00 
(-) Provisao para lmposto de renda 42.789,00 

_{_=) Resultado do exercicio 216.798,21 
Adaptado pelo Autor 


