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R E S U M O 

Este trabalho tern como tema os "principals regimes de tributacao" adotados no Brasil na 

instancia federal, e aborda as particularidades de cada um desses regimes, com enfoque na 

pratica licita de economia de tributos. A presente pesquisa teve como objetivo geral realizar 

um estudo sobre a melhor alternativa de enquadramento tributario (no contexto da tributacao 

federal) para uma empresa que atua no comereio varejista de pecas e acessorios para 

motocicletas, da cidade de Cajazeiras-PB. Procurou-se verificar se o regime tributario 

adotado atualmente pela mesma e o mais indicado para seu ramo de atividade 

(considerando o nivel de faturamento, compras e folha de pagamento) e se esse regime 

tributario possibilita uma menor carga tributaria para ela. A pesquisa esta delimitada como 

um estudo de caso, apoiado em uma revisao documental e bibliografica. Com o apoio da 

literatura pertinente, foram apresentados os fatores legais indispensaveis para compreensao 

do funcionamento dos tributos federals e o seu reflexo na economia da empresa. Com base 

nos relatorios fornecidos pela empresa, foram feitas projegoes comparativas entre os 

regimes do Simples Nacional, Lucro Presumido e do Lucro Real. Os dados coletados foram 

analisados e apresentados em forma de quadro gerados por meios de planilhas eletronicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Microsoft Excel. Atraves da comparagao dos regimes de tributaries (Lucro Presumido, 

Lucro Real e Simples Nacional), pode-se chegar a conclusao de que a opcao tributaria da 

empresa em estudo e o Simples Nacional, considerando os limites de faturamento, compras 

e folha de pagamento que ela apresenta atualmente. Comprovou-se, atraves da pesquisa, a 

importancia da analise dos regimes de tributacao para o acompanhamento da melhor opcao 

da forma de tributacao, quer a empresa esteja enquadrada no Simples Nacional, no Lucro 

Presumido ou Lucro Real. 

Palavras-chave: Regimes de Tributacao, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real. 



ABSTRACT 

This work has as its theme the "main tax regimes" adopted in Brazil on the instance, and 

discusses the peculiarities of each of these schemes with focus on lawful practice of saving 

taxes. The present research aimed to conduct a general study on the best alternative tax 

framework (in the context of federal taxation) for a company engaged in the retail trade of 

parts and accessories for motorcycles, the city of Cajazeiras-PB. We tried to make sure the 

tax system currently adopted by that is most suitable for your business (considering the level 

of billing, purchasing and payroll) and if this tax regime allows a lower tax burden for her. 

Research is defined as a case study, based on a documentary and bibliographical review. 

With the support of relevant literature, were presented the legal factors essential to the 

understanding of the functioning of the federates taxes and reflected in the economy. On the 

basis of the reports provided by the company, comparative projections were made between 

the single national regimes deemed income and taxable income. The collected data were 

analyzed and presented in the form of a table generated by means of electronic 

spreadsheets-Microsoft Excel. Through the comparison of tax systems (deemed income, 

taxable income and national simple), it might come to the conclusion that the option of the 

company tax study is the national simple, considering the limits of billing, purchasing and 

Payroll that it presents today. Found, through research, the importance of the analysis of the 

tax systems for the monitoring of the best choice of the form of taxation, whether the 

company is framed in Simple on presumed profits or taxable income. 

Keywords: Taxation Schemes, National Simple, Deemed Income, Taxable Income. 



LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Apuracao do IRPJ no Lucro Presumido 2012 37 

Quadro 2 - Apuracao CSLL pelo Lucro Presumido - 2012 38 

Quadro 3 - Calculo da COFINS e do PIS cumulativo no Lucro Presumido 39 

Quadro 4 - Apuragao IRPJ e CSLL pelo Lucro Real Trimestral - 2012 40 

Quadro 5 - Calculo da COFINS e do PIS nao cumulativo no Lucro Real-2012 42 

Quadro 6 - Calculo do IRPJ e da CSLL no Simples Nacional 43 

Quadro 7 - Calculo do COFINS e do PIS no Simples Nacional 44 

Quadro 8 - Comparativo dos Encargos Tributarios 44 



L1STA DE TABELAS 

Tabela 1 - Percentuais de presuncao do Lucro Presumido 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

CF - Constituicao Federal 

CIDE -Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico 

COFINS - Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social 

CPP - Contribuicao Patronal Previdenciaria 

CSLL - Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido 

CTN - Codigo Tributario Nacional 

DARF - Documento de Arrecadacao Federal. 

DRE - Demonstracao do Resultado do Exercicio 

EPP - Empresas de pequeno porte 

GLP - Gas liquefeito de petroleo 

IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributario 

IBRACON - Instituto de Auditores Independentes do Brasil 

ICMS - Imposto sobre a Circulacao de Mercadorias e Prestacoes de Servicos 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 

IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados 

IR - Imposto de Renda 

IRPJ - Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica 

ISSQN - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 

LALUR - Livro de Apuracao do Lucro Real 

LC - Lei Complementar 



ME - Micro Empresa 

PIB - Produto Interno Bruto 

PIS/PASEP - Programa de Interagao Social 

RIR - Regulamento do Imposto de Renda 

S/A - Sociedade Anonima 

SELIC - Sistema Especial de Liquidacao e Custodia 

STN - Sistema Tributario Nacional 

USP - Universidade de Sao Paulo 



12 

SUMARIO 

1 INTRODUCAO 13 

1.10 problema de pesquisa 14 

1.2 Objetivos 15 

1.2.1 Objetivo geral 15 

1.2.2 Objetivos especificos 15 

1.3 Justificativa 16 

1.4 Procedimentos metodologicos 17 

2 FUNDAMENTACAO TEORICA 19 

2.1 Contabilidade Tributaria 19 

2.2 Sistema Tributario Nacional 20 

2.3 Planejamento Tributario 23 

2.4 Regimes tributarios e seus enquadramentos 27 

2.4.1 SIMEI 28 

2.4.2 Simples Nacional 29 

2.4.3 Lucro Presumido 30 

2.4.4 Lucro Real 31 

6.4.5 Lucro Arbitrado 33 

3 ANALISE DE DADOS 36 

3.1 Calculos para o Lucro Presumido 36 

3.1.1 Apuracao do IRPJ no Lucro Presumido 36 

3.1.2 Apuracao da CSLL no Lucro Presumido 38 

3.1.3 Apuracao do PIS e da COFINS no Lucro Presumido 39 

3.2 Calculos para o Lucro Real 40 

3.2.1 Apuracao do IRPJ e da CSLL no Lucro Real Trimestral 40 

3.2.2 Apuracao da COFINS e do PIS nao cumulativo no Lucro Real 41 

3 Calculos para o Simples Nacional 43 

3.3.1 Apuracao do IRPJ e do no Simples Nacional 43 

3.3.2 Apuragao da COFINS e do PIS no Simples Nacional 44 

3.4 Comparativo dos Encargos Tributarios 44 

4 CONSIDERACOES FINAIS 46 

5 REFERENCES 48 

ANEXO A - ALiQUOTAS E PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMERCIO 50 



13 

1 INTRODUQAO 

O Brasil se destaca por ser um dos paises com a carga tributaria mais elevada e com 

constantes mudangas na legislagao tributaria. Por isso, temas relacionados a tributacao vem 

sendo cada vez mais discutidos. Segundo um estudo realizado por o Instituto Brasileiro de 

Planejamento Tributario - IBPT, desde 05 de outubro de 1988 (data da promulgacao da 

atual Constituicao Federal), ate 05 de outubro de 2012 (seu 24° aniversario), foram editadas 

4.615.306 (quatro milhdes, seiscentos e quinze mil, trezentas e seis) normas que regem a 

vida dos cidadaos brasileiros. Destas, foram editadas 290.932 normas tributarias no Pais. 

Isso significa que, em media,sao mais de 1,41 normas tributarias por hora (dia util). Em 24 

anos, houve 14 reformas tributarias e foram criados inumeros tributos, tais como COFINS, 

CIDES, CIP, CSLL, PIS, Importacao, COFINS Importacao. Com os excessos de despesas 

para quantidade de receitas nos cofres da Uniao, a sociedade como um todo vem 

experimentando o impacto dos aumentos dos impostos. 

A carga tributaria brasileira cresceu significativamente em 2012, atingindo o indice de 

36,27% do PIB, tendo um aumento em relacao ao ano de 2011 onde o indice do PIB foi de 

36,02% o que representa um aumento de 0,25 pontos percentuais na arrecadacao. A 

mesma chegou a R$ 1,59 trilhoes em 2012. Os dados estao no estudo apresentado pelo 

IBPT. O estudo revela ainda que o maior crescimento foi da arrecadacao do INSS, com 

30,73 bilhoes a mais. 

Os empresarios buscam por solucoes que contribuam para a reducao da carga tributaria, 

conseguindo assim se manter na concorrencia do mercado em que atuam. A questao 

preocupante nesse cenario e quais mecanismos sao utilizados, sendo que a sonegagao 

fiscal se tomou uma pratica muito comum entre as empresas para obterem um retorno 

rapido da reducao dos seus encargos. Logo, faz-se importante conhecer metodos licitos de 

minimizar a carga tributaria, sem que inviabilize futuramente os negocios. Diante desse 

contexto, surge a pratica do planejamento tributario para auxiliar os administradores nas 

tomadas de decisoes. 

O tema deste trabalho foi escolhido para mostrar os diferentes tipos de regimes de 

tributacao, suas caracteristicas, sua importancia na gestao empresarial, os beneficios que 

um planejamento tributario pode proporcionar e a sua utilizacao como ferramenta 

indispensavel na reducao da carga tributaria, dentro dos limites da legislagao. O metodo do 

planejamento que sera abordado e a analise comparativa entre os regimes de tributacao de 

acordo com as expectativas de desenvolvimento e estrutura da empresa, auxiliando nao 
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apenas na reducao de tributos, mas tambem em uma melhor gestao dos custos e despesas 

e, principalmente, na possibilidade de concorrer com pregos melhores sem utilizar 

procedimentos ilegais que, apesar de apresentarem um retorno mais rapido, e provisorio ate 

o recebimento de uma autuacao e a inviabilidade de um negocio construido sobre fraudes. 

A carga tributaria tern impacto significativo na composicao dos custos das empresas, e ela 

acaba sendo repassada para o preco final do produto, que sera arcado pelo consumidor 

final. Buscar formas licitas para reduzir o pagamento de tributos e, ao mesmo tempo 

acompanhar as mudancas na legislagao, e indispensavel para a maximizagao dos lucros, 

para a manutengao dos negocios e para a continuidade das empresas. 

1.1 O problema de pesqu isa 

O estudo de caso foi escolhido devido a necessidade das empresas em buscar o 

conhecimento das diferentes formas de tributagao e com isso verificar a melhor se a mesma 

adequa a sua empresa, visando utilizar de maneira adequada os recursos disponibilizados e 

reduzir os impactos que as despesas com impostos e taxas podem ocasionar devido uma 

falta de conhecimento no regime tributagao que a empresa esta enquadrado, podendo ser o 

menos oneroso que seria a apropriado ou o mais dispendioso para a atividade realizada. 

Em relagao ao assunto Silva (2003, p. 52): 

Formular o problema consiste em dizer, de maneira expltcita, clara, 
compreensivel e operacional, qual a dificuldade com a qual nos defrontamos 
e que pretendemos resolver, limitando o seu campo e apresentando suas 
caracterfsticas. 

De acordo com Henrique e Medeiros, (2004, p.37,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Boaventura) afirmam que: 

"problema significa qualquer questao nao resolvida que e objeto de discussao em qualquer 

dominio do conhecimento". 

Podem ser verificados metodos que possibilitem aos gestores uma demonstragao do que 

seja o Planejamento Tributario, alem de apresentar a importancia dos bons resultados que 

podem ser alcangados servem como para sensibilizar a cultura empresarial para a 

implantagao de um Planejamento Tributario. 
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Diante do exposto, este estudo visa identificar a melhor opgao para a reducao da carga 

tributaria nas empresas, com base numa comparacao entre o Simples Nacional, o Lucro 

Real e o Lucro Presumido focada em responder o seguinte problema de pesquisa: Qual o 

melhor regime de tributacao, em nivel federal, para uma empresa que atua no ramo de 

comereio varejista de pecas e acessorios para motocicletas? 

1.2 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1 Objetivo geral 

Um estudo sobre a melhor alternativa de enquadramento tributario (regime de tributagao) 

para empresas que atuam no comereio varejista de pegas e acessorios para motocicletas. 

1.2.2 Objetivos especificos 

• Descrever, com base na literatura, as quatro principals opgoes de tributagao no 

Brasil: lucro real, lucro arbitrado, lucro presumido e simples nacional; 

• Evidenciar e comparar os regimes de tributagao adotaveis para a empresa objeto 

deste estudo; 

• Verificar se a opgao tributaria atual da empresa estudada e a mais adequada para a 

mesma. 

Para chegar aos objetivos especificos foram analisadas algumas variaveis da empresa 

como o tipo de regime de tributagao, o ramo de atividade, o total do faturamento anual, total 

da folha de pagamento, entre outras. 
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1.3 Justif icativa 

O mercado nos dias atuais esta cada vez mais complexo dessa forma as empresas tern a 

necessidade de se adaptar ao ambiente competitivo. Para tanto sera necessario um estudo 

utilizando a legislagao e a empresa que e objeto dessa pesquisa, para que a mesma possa 

utilizar metodos de competigao que sejam relevantes para poder competir com os 

concorrentes no mercado e repassar aos consumidores finais um produto menos oneroso, 

de forma a aumentar o lucro e manter sua permanencia no mercado competitivo dos dias 

atuais. 

O presente tema foi escolhido devido ao interesse de demonstrar qual a forma mais 

ajustada de minimizar os impactos tributarios nas empresas, que devido a falta de analise 

quanta a opgao da tributagao, levando as mesmas a terem maior onerosidade, seja ela do 

lucro real ou do Simples Nacional. Com o planejamento tributario apresentam-se solugoes 

legais para reduzir a incidencia da carga tributaria, e apresentando opgoes para o melhor 

desenvolvimento da empresa tributaria e consequentemente diminuir a pressao sobre a 

competitividade. 

A pesquisa torna-se importante para a empresa em estudo, pois possibilita que esta tenha 

conhecimento de como funciona cada metodo de tributagao, adquirindo assim capacidade 

para escolha de qual a forma mais vantajosa, para que assim possa melhor investir seus 

recursos para o crescimento da empresa. Em nivel academico justifica-se devido sua 

relevancia como fonte bibliografica, uma vez a escassez de livros na area, alem das 

constantes alteragoes na legislagao tributaria. 

Diante do exposto, a finalidade do projeto e orientar e passar mais conhecimento na area de 

regimes de tributagao, bem como ter uma base de qual a melhor forma de tributagao 

(Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real) para as empresas deste seguimento. 

Por outro lado, possui relevancia cientifica e economica, uma vez que, a eficiencia no 

gerenciamento e levantamento dos custos tributarios pode proporcionar mais seguranga ao 

crescimento e desenvolvimento da empresa, justificando-se plenamente o esforgo desse 

trabalho. 



17 

1.4 Procedimentos metodologicos 

Serao apresentados os metodos de coleta, analise e interpretacao dos dados que foram 

utilizados para alcancar os objetivos da pesquisa, pois de acordo com Andrade (2009, p. 

119), "e o conjunto de metodos ou caminhos que sao percorridos na busca do 

conhecimento". 

A pesquisa classifica-se quanto aos objetivos, procedimentos e abordagem do problema. 

"Os tipos de pesquisa podem ser classificas de varias formas, por criterios que variam 

segundo diferentes enfoques" (ANDRADE, 2009, p. 113). 

A pesquisa classifica-se como descritiva e exploratoria. Descritiva, pois fundamentou-se em 

observacoes, analises e interpretacao de dados. Segundo Andrade (2009, p. 114), "Nesse 

tipo de pesquisa, os fatos sao observados, registrados, analisados, classificados e 

interpretados, sem que o pesquisador interfira neles.". Exploratoria por buscar aprofundar o 

conhecimento e esclarecer conceitos, pois de acordo com Gil (2009, p. 41), esse tipo de 

pesquisa tern como objetivo "proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torna-lo mais explicito ou a constituir hipoteses". 

A pesquisa pode ser classificada como sendo pesquisa bibliografica, estudo de caso e 

documental. E do tipo bibliografica, pois fundamenta-se em fontes secundarios, atraves de 

livros e monografias. De acordo com Gil (2009, p. 44) "a pesquisa bibliografica e 

desenvolvida com base em material ja elaborado, constituido principalmente de livros e 

artigos cientificos." 

Classifica-se como estudo de caso, pois trata de circunstancias especificas da empresa a 

qual se refere. Segundo Gil (2009, p. 54), "Consiste no estudo profundo e exaustivo de um 

ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento". 

E do tipo documental, pois faz uso de documentos cedidos pela propria empresa como fonte 

de dados. Segundo Andrade (2009, p. 115) a pesquisa documental se baseia em 

documentos originais, que ainda nao foram utilizados em nenhum estudo. 

A pesquisa classifica-se como sendo quantitativa e qualitativa. Quantitativa por buscar 

quantificar os dados coletados e apresenta-los em forma tabelas e quadros que trazem os 

calculos e a confrontacao dos regimes tributarios, analisando todos os dados numericos 

referentes a tributagao. 
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BeurenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2008, p. 93) destaca a importancia da abordagem quantitativa: 

ao ter a intencao de garantir a precisao dos resultados, evitar distorgoes de 
analise e interpretacao, possibilitando uma margem de seguranca quanta as 
inferencias feitas. Assim, a abordagem quantitativa e frequentemente 
aplicada nos estudos descritivos, que procuram descobrir e classificar a 
relacao entre variaveis e a relacao de causalidade entre fenomenos. 

Na abordagem quantitativa tudo pode ser representado numericamente; ser traduzido em 

numeros, opinioes e informacoes a fim de classificar e analisar por meio de recursos 

estatisticos (MATIAS-PEREIRA, 2007, p. 70). 

E qualitativa, pois segundo advoga Goldenberg (1999, apud Matias-Pereira, 2007), a 

pesquisa qualitativa se preocupa com o aprofundamento da compreensao de um grupo 

social e de uma organizagao, etc. Portanto, a pesquisa buscou aprofundar o conhecimento 

sobre o sistema de tributagao mais adequado a empresa em estudo. 

O ambiente de investigagao deste trabalho e composto por uma empresa do ramo de 

comereio varejista de pegas e acessorios para motocicletas da cidade de Cajazeiras - PB. 

A empresa teve inicio de suas atividades no ano de 2004 na cidade de Cajazeiras - PB, 

quando o proprietario era representante exclusivo de uma empresa fornecedora de pegas de 

motocicletas do estado da Bahia identificou uma oportunidade de negocio a resolveu inserir-

se no mercado. 

"A definigao do instrumento de coleta de dados dependera dos objetivos que se pretende 

alcangar com a pesquisa e do universo a ser investigado" (MATIAS-PEREIRA, 2007, p. 72), 

portanto, o instrumento utilizado para obtengao dos dados da pesquisa foi a analise 

documental, fazendo uso dos documentos contabeis e fiscais da empresa. 

Apos a coleta dos dados, os mesmos foram analisados e calculados, e posteriormente 

apresentados em forma de tabelas e quadros gerados pelo Microsoft Excel, a fim de permitir 

a interpretagao de qual a melhor forma da tributagao para a empresa objeto do estudo. 

O estudo delimita-se no calculo e comparagao entre as formas de tributagao do Lucro 

Presumido, Lucro Real e Simples Nacional, nao sendo considerados calculos no Lucro 

Arbitrado. A pesquisa delimitou-se a avaliagao dos documentos contabeis e fiscais da 

empresa. 



19 

2 F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2.1 Contabil idade Tributaria 

Desde os tempos mais remotos que existe a cobranca de tributos. Mesmo que tenha 

mudado a forma, a essencia continua a mesma. E sempre se determinou que parte da 

producao fosse destinada a propria sobrevivencia, e a outra para a manutencao da estrutura 

e dos servicos estatais. A arrecadacao de tributos era utilizada para enriquecer os imperio 

se para financiar os exercitos que viviam em guerra nessa epoca, independentemente que 

isso fosse expresso em moeda ou bens, hoje a arrecadacao se da em moeda corrente, e a 

renda advinda dos tributos tern a finalidade de sustentar a maquina publica e contribuir para 

o atendimento das necessidades coletivas da populaeao. 

A Contabilidade e a ciencia que estuda, registra e controla o patrimonio das entidades e 

suas mutacoes, apresentando no final de um periodo o resultado obtido e a situacao 

economico-financeira da entidade. 

Para Pegas (2009, p. 24) "a contabilidade pode ser entendida como uma ciencia que tern 

como objetivo principal fornecer informagoes de qualidade a seus usuarios internos e 

externos." 

A contabilidade tributaria e mais especifica, a mesma e responsavel por gerenciar os tributos 

de forma que nao exponha a empresa a sansoes fiscais e legais. 

De acordo com Oliveira et al (2009, p. 27) pode-se entender a Contabilidade tributaria como: 

Especializagao da contabilidade que tern como principals objetivos o estudo da teoria e a 

aplicagao pratica dos principios e normas basicas da legislagao tributaria. 

A Contabilidade Tributaria e uma parte mais especifica da Contabilidade que visa aplicar as 

normas basicas da Contabilidade e da Legislagao Tributaria onde seu principal objetivo e 

apurar o resultado economico do exercfcio social (lucro contabil), e seguida, atender de 

forma extra contabil as exigencias das legislagoes fiscal, ou seja, do IRPJ e da Contribuigao 

Social sobre o Lucro Liquido dentre outras, determinando a base de calculo fiscal para a 

formagao das provisoes destinadas ao pagamento desses tributos, as quais serao abatidas 

do resultado contabil, para a determinagao do lucro liquido do periodo base apurado. 
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2.2 S is tema Tributario Nacional 

O Sistema Tributario Nacional passou por varias mudancas depois da Constituicao Federal 

de 1988, nao so em relagao a quantidade e ao campo de incidencia dos tributos, mas 

tambem quanto a propria distribuicao da arrecadacao entre a Uniao, Estados e Municipios. 

O grande responsavel pela regulamentacao dos tributos do Brasil e STN, os tributos podem 

ser divididos em impostos, taxas e contribui?6es de melhoria, conforme consta no artigo 145 

Constituicao Federal. 

Art. 145. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderao 
instituir os seguintes tributos: 
I - impostos; 
II - taxas, em razao do exercicio do poder de policia ou pela utilizacao, 
efetiva ou potencial, de servicos publicos especificos e divisiveis, prestados 
ao contribuinte ou postos a sua disposicao; 
III - contribuicao de melhoria, decorrente de obras publicas. 
§ 1° - Sempre que possivel, os impostos terao carater pessoal e serao 
graduados segundo a capacidade economica do contribuinte, facultado a 
administracao tributaria, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuals e nos termos da lei, 
o patrimonio, os rendimentos e as atividades economicas do contribuinte. 

A cerca do Sistema Tributario Nacional e ele quern Institui Normas Gerais de Direito 

Tributario Aplicaveis a Uniao, Estados e Municipios, e o CTN quern controla a arrecadacao e 

faz a distribuicao de renda no Brasil. 

Segundo Handara (2001, p. 298) o Sistema Tributario Nacional pode ser considerado um 

conjunto de normas constitucuinais de natureza tributaria, 

O Sistema Tributario Nacional e o conjunto de normas constitucionais de 
natureza tributaria, inserido no sistema juridico global, formado por um 
conjunto unitario, e ordenado de normas subordinadas aos principios 
fundamentals, reciprocamente harmonicos, que organiza os elementos 
constitutivos do Estado, que outra nao e sansao a prdpria Constituicao. 

Os tributos sao instituidos exclusivamente por lei seja a lei ordinaria ou atraves de medida 

provisoria. 

A Constituicao Federal nao cria efetivamente tributos, ela apenas outorga competencia 

tributaria para as pessoas politicas, ou seja, confere aos entes politicos a aptidao para char, 

modificar, e extinguir, por meio de lei, tributos. A reparticao da competencia esta disciplinada 
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nos artigos 153 a 156 da CF. Os tributos sao criados Exciusivamente por iei (lei ordinaria ou 

Medida Provisoria), 

De acordo com o CTN em seu Art. 3° Tributo e toda prestacao pecuniaria compulsoria, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que nao constitua sancao de ato ilicito, 

instituida em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

Para Sabbag (2012, p. 377): 

O tributo, portanto resulta de uma exigencia do Estado, que nos primordios da 
historia fiscal decorria da vontade do soberano, entao identificada com a lei e 
hoje se funda na lei, como expressao da vontade coletiva. Nessa medida,"o 
tributo e uma prestacao que deve ser exigida nos termos previamente 
definidos pela lei, contribuindo dessa forma os individuos para o custeio das 
despesas coletivas". 

Para existir o tributo o mesmo tern a necessidade de ser estabelecido por lei, pois do 

contrario o mesmo nao tera validade. Nesse sentido, entende-se que o tributo consiste na 

forca para que se reembolse uma quantia em dinheiro pela acao que gera riqueza para 

qualquer pessoa juridica e pessoa fisica. 

Estao obrigadas ao recolhimento de tributos todas as pessoas, sejam elas fisicas ou de 

personalidade juridica com a finalidade de recolher valores ao Estado, ou entidades 

equivalentes. 

Segundo Oliveira et al (2009. p.7) tributo pode ser como: 

O Codigo Tributario Nacional conceitua tributo como toda prestacao 
pecuniaria compulsoria, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 
que nao constitua sancao por ato ilicito, instituida em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada. 

O tributo esta divido em impostos, taxas e contribuicoes de melhoria cada um com sua 

especificidade. 

Para Oliveira et. al. (2009, p. 8) Impostos que decorrem de situacao geradora independente 

de qualquer contraprestacao do Estado em favor do contribuinte. 

Dessa forma podemos dizer que os Impostos sao tributos cuja obrigacao que tern como fato 

gerador uma situacao independente de qualquer atividade estatal especifica, relativa ao 
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contribuinte. Onde sua principal caracteristica e se tratar de uma cobranca compulsoria e o 

contribuinte nao ter um retorno sobre o fato gerador. 

Segundo Oliveira et. al. (2009, p. 8) Taxas que estao vinculadas a utilizacao efetiva ou 

potencial por parte do contribuinte, de servicos publicos especificos e divisiveis. 

As Taxas sao tributos que so existe se houver um fato gerador e em contrapartida a esse 

fato gerador, ou seja, o contribuinte paga em razao de um servico publico que Ihe e prestado 

ou posto a sua disposicao como poder de policia da administracao, englobando 

fiscalizagoes e licenciamentos em geral. 

Ainda seguindo o pensamento de Oliveira et. al. (2009, p. 8) Contribuicoes de Melhoria sao 

cobradas quando do beneficio trazido aos contribuintes por obras publicas. 

A Contribuicao de Melhoria e cobrada apenas em regi5es que foram beneficiadas por obras 

publicas. Sendo assim pode-se dizer que a contribuigao de melhoria e estabelecida para 

custear obras publicas das quais decorram em valorizacao de bens imoveis e tern como 

limite total da cobranca o custo da obra e limite individual, a valorizacao ocorrida a cada 

imovel. 

As Contribuicoes Especiais ou sociais estao previstas nos artigos 149 e 149-A da 

Constituicao Federal, sua caracteristica principal e sua finalidade que e poder ser destinada 

para fins sociais, de intervencao no dominio economico, de interesse COSIP de categories 

economicas ou profissionais e para custeio do servigo de iluminagao publica. As 

contribuicoes especiais possuem finalidade e destino certo, definidos na lei que institui cada 

contribuigao. 

Sobre Emprestimo Compulsorio, o art. 148 da Constituigao Federal de 1988, diz: 

A Uniao, mediante lei complementar, podera instituir emprestimos 
compulsorios: 
I - para atender a despesas extraordinarias, decorrentes de calamidade 
publica, de guerra externa ou sua iminencia; 
II - no caso de investimento publico de carater urgente e de relevante 
interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, b. 
Paragrafo unico. A aplicacao dos recursos provenientes de emprestimo 
compulsorio sera vinculada a despesa que fundamentou sua instituigao. 
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Nao se pode falar em emprestimos compulsorio sem que seja atendido os requisites do 

artigo 148 da Constituicao Federal, esse tipo de tributo so e instituido em situacoes criticas 

visando atender as despesas extraordinarias. 

2.3 Planejamento Tributario 

O planejamento tributario e o termo utilizado para definir procedimentos que proporcionam a 

economia legal de tributos para as empresas, procedimento este que envolve aspectos 

fiscais, contabeis, financeiros, societarios e juridicos de elevada complexidade. Fazer 

planejamento tributario e um dever legal determinado pelo art. 153 da Lei n° 6.404/76: O 

administrador da companhia deve empregar, no exercicio de suas funcSes, o cuidado e 

diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na administragao dos seus 

proprios negocios. 

Assim, o planejamento tributario exige bom senso do planejador, que devera zelar pela 

maximizagao dos recursos financeiros disponiveis, valendo-se de procedimentos licitos que 

proporcionem uma menor carga tributaria, especialmente pela relevante influ'encia destes 

elementos sobre a formagao do prego da sua mercadoria ou servigo. 

Em relagao ao planejamento tributario Sillos (2005, p. 10), afirma: 

O planejamento tributario e expressao utilizada para representar o conjunto 
de procedimentos adotados pelo contribuinte com o objetivo de eliminar, 
reduzir ou deferir para momento mais oportuno a incidencia de tributos. 
Assim, quando se faz referenda ao planejamento tributario, nao se esta 
tratando apenas do procedimento intelectual de estabelecer metodologias ou 
desenvolver ideais voltadas para a reducao da carga tributaria, mas tambem, 
para a propria pratica desta no escopo aqui abordado. 

Para que seja licito o planejamento tributario deve ser realizada antes de ocorrer o fato 

gerador, pois depois do mesmo ocorrer nao como modifica-lo, caso isso ocorra sera 

considerado evasao fiscal. 

Conforme Andrade Filho (2006, p. 715): 

O bom planejamento tributario e aquele que e pensado e conduzido segundo 
as particularidades de cada caso e e implementado com maximo cuidado e 
zelo. E aquele em que declaracoes sao feitas de forma direta e os fatos sao 
relatados as claras, sem meias palavras; em que os documentos de suporte 
sao cuidadosamente preparados e os registros contabeis fazem espelhar os 
fatos acontecidos de forma analitica, passo a passo. 
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Borges (2000, p. 55), por sua vez menciona que: 

A natureza ou essencia do planejamento Fiscal - ou Tributario - consiste em 
organizar os empreendimentos economico-mercantis da empresa mediante o 
emprego de estruturas e formas jurfdicas capazes de bloquear a 
concretizacao da hipotese de incidencia tributaria o, entao, de fazer com que 
sua materialidade ocorra na medida ou no tempo que Ihe sejam mais 
propfcios. Trata-se assim, de um comportamento tecnico-funcional, adotado 
no universo dos negocios, que visa excluir; reduzir o adiar os respectivos 
encargos tributarios. 

A primeira agao a ser tomada para abrir uma empresa e realizar as simulagoes para o 

enquadramento tributario. Essa experiencia dever ser aplicada anualmente, onde a empresa 

deve planejar o futuro tributario e comparar novamente os sistemas disponiveis no termino 

de cada exercicio. O planejamento tributario e uma ferramenta que deve fazer parte do dia-

a-dia da empresa. E um procedimento estrategico que pode determinar o sucesso ou nao de 

um negocio, uma decisao errada pode resultar em um processo de falencia. Apesar de 

assustar muitos empreendedores, o planejamento tributario nao pode ser deixado de lado. 

Pensar com antecedencia, fazer simulagoes, preparar e buscar profissionais que possam 

contribuir. 

Ao iniciar qualquer tipo de planejamento fiscal, deve ater-se as situacoes especiais que 

estao previstas em Lei, conforme a modalidade tributaria que a empresa se enquadrar. No 

caso do Simples Nacional, pode-se defini-lo como um regime especial para pagamento de 

tributos, emissao simplificada de documentos, e escrituracao de livros fiscais. 

Nesse caso o planejamento tributario tern que se ater as disposicoes da legislagao 

especifica (Lei Complementar n° 123/06). Assim para melhor entender o que seja um 

planejamento tributario e necessario diferenciar evasao e elisao fiscal. 

A evasao fiscal e uma maneira de tentar burlar os tributos de forma ilicita, acontece no 

momento em que o contribuinte deixa de transferir ou de pagar integralmente ao Fisco uma 

parcela a titulo de imposto, ou seja, nao cumprindo o que e previsto na lei, sendo assim 

considera-se devida por forga de determinagao legal. Ja a elisao fiscal de caracteriza por 

ocorrer quando o pagamento do imposto e obtido por meios legais, dentro do direito do 

contribuinte. 

Em 2001 foi instituida a Lei Complementar n° 104, de 10.01.2001 denominada por alguns 

como "norma geral antielisao". Esta Lei introduziu o paragrafo iinico no artigo 116 do Codigo 

Tributario Nacional - CTN com a seguinte redagao: 
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Paragrafo Unico - A autoridade administrativa podera desconsiderar atos ou 
negocios juridicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrencia do 
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 
obrigacao tributaria, observado os procedimentos a serem estabelecidos na 
lei ordinaria. 

A evasao fiscal (ou sonegagao, como e comumente conhecida) e um problema tao antigo 

quanta os impostos em si. Sua ocorrencia traz fortes imp l ica tes para o funcionamento do 

sistema tributario e da economia como um todo. Alem de ser um dos principais problemas 

que as administragoes tributarias enfrentam, tal fenomeno afeta a eficiencia economica, 

reduz a equidade tributaria e compromete as agoes de politica economico-tributaria. 

Portanto, controlar os niveis de evasao fiscal deve ser um dos principais objetivos das 

autoridades tributarias. No entanto, fazer com que os contribuintes paguem corretamente os 

tributos e uma tarefa bastante ardua, dados os limites estruturais da economia, os diversos 

incentivos a atividade de sonegagao e, em alguns casos, a aceitagao social deste 

comportamento. 

Logo, a evasao e a forma de planejamento que nao deve ser adotada pelos profissionais 

contabil, pois reflete uma sistematica de pagamento contrarias disposigoes da lei, tambem 

conhecida como sonegagao fiscal. 

Em contrapartida a Elisao Tributaria consiste em encontrar uma forma licita de redugao, 

isengao ou postergagao do onus tributario anterior ao fato gerador. A elisao tributaria pode 

se apresentar sob duas formas distintas, tais como: 

a) Elisao induzida, permitida ou organizada por lei: onde determinados fatos sao declarados 

tributados pela lei, enquanto outros fatos, que alcangam identico objetivo economico, sao 

livres do imposto, podendo ser comercializado sem, ou parcialmente incidencia tributaria. 

b) Elisao resultante de lacunas na lei: tambem conhecida como evasao legal ou fiscal, que e 

conceituada como o ato de um contribuinte que consegue, valendo-se das omissoes dos 

dispositivos legais, evitar o pagamento de impostos, sem transferir a carga diretamente a 

outra pessoa. 

Somente pode-se tratar de elisao fiscal antes do nascimento da obrigagao tributaria, porque 

e nesse periodo que o contribuinte esta fazendo o seu planejamento tributario, para que 

possa fazer a melhor escolha de tributagao que ira usar. 

Andrade Filho (2006, p. 710): 
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A elisao fiscal, segundo a concepgao que adotamos, e atividade licita de 
busca e identificacao de alternativas que, observados os marcos da ordem 
juridica, levem a uma menor carga tributaria e requerem o manejo 
competente de duas linguagens: a do Direito Positivo e a dos negocios, e, 
portanto, nao se restringe a descoberta de lacunas ou "brechas" existentes na 
legislagao. 

Existem alternativas legais apropriadas para grandes empresas, mas que e inviavel para as 

medias e pequenas empresas, devido ao custo que as operagoes necessarias para 

execugao desse planejamento podem exigir, a relagao custo/beneficio deve ser muito bem 

avaliada, visto que, nao ha magica em planejamento tributario, apenas alternativas, cujas 

relagoes custos/beneficio variam muito em fungao dos valores envolvidos. 

Segundo Chaves (2009, p. 6), o planejamento tributario deve ser iniciado com uma revisao 

fiscal, em que o profissional deve aplicar os seguintes procedimentos: 

• Fazer um levantamento historico da empresa, identificando a origem de todas 
as transagoes efetuadas, e escolher a agao menos onerosa para os fatos 
futuros; 

• Verificar a ocorrencia de todos os fatos geradores dos tributos pagos e 
analisar se houve cobranga indevida ou recolhimento a maior; 

• Verificar se houve agio fiscal sobre fatos geradores decaidos, pois os 
creditos constituidos apos cinco anos sao indevidos; 

• Analisar, anualmente, qual a melhor forma de tributagao do Imposto de 
Renda e da contribuigao sobre o lucro, calculando de que forma (real ou 
presumida) a empresa pagara menos tributos; 

• Levantar o montante dos tributos pagos nos ultimos dez anos, para identificar 
se existem creditos fiscais nao aproveitados pela empresa; 

• Analisar os casos de incentivos fiscais existentes, tais como isengoes, 
redugao de alfquotas etc.; analisar qual a melhor forma de aproveitamento 
dos creditos existentes (compensagao ou restituigao). 

Podem ser utilizados outros procedimentos pelo profissional quando achar que existe a 

necessidade, para cada empresa devera ser feito o programa de trabalho com 

procedimentos especificos que se adequam a realidade da encontrada dentro da mesma. 

De modo que para efetuar um planejamento tributario que tenha real consistencia e 

necessario conhecer os regimes tributarios atualmente previstos em lei no Brasil, visando a 

prevengao de contingencias no future 

Quern ira determinar a incidencia e a base de calculo dos impostos federals e a opgao do 

regime tributario e seu enquadramento. No Brasil os regimes tributarios mais utilizados sao; 
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Simples Nacional, Lucro Presumido e o Lucro Real. 

Para o Portal de Educacao (2008), o planejamento tributario tern como finalidades: Evitar a 

incidencia do fato gerador do tributo; Reduzir o montante do tributo, sua aliquota ou reduzir 

sua base de calculo; Retardar o pagamento do tributo, adiando o seu pagamento, sem a 

ocorrencia da multa. 

Sendo assim qualquer que seja a escolha do regime de tributagao pela empresa, pode-se 

verificar que a falta de planejamento tributario pode deixar a empresa mal preparada para os 

investimentos futuros, devido a uma possivel insuficiencia de caixa, gerando um desgaste 

desnecessario de investimentos forgados para cobertura de gastos nao previstos. 

E necessario ressaltar que cada regime tributario possui uma legislagao propria que define 

todos os procedimentos a serem seguidos pela empresa a fim de definir um enquadramento 

mais adequado para que se evitem constrangimentos futuros. 

2.4 Reg imes tributarios e s e u s enquadramentos 

A opgao do regime tributario e seu enquadramento e que irao definir a incidencia e a base 

de calculo dos impostos federais e estaduais. 

No Brasil existem quatro tipos de regime tributario, porem as empresas utilizam com mais 

frequencia deles, nos quais estas podem se enquadrar de acordo com as atividades 

desenvolvidas: 

a) SIMEI; 

b) Simples Nacional; 

c) Lucro Presumido; 

d) Lucro Real; 

e) Lucro Arbitrado. 

A empresa podera optar pelo regime de tributagao que melhor se enquadra por vontade 

propria ou ser obrigada a aderir algum tipo de regime de tributagao, dependendo dos 

criterios estabelecidos em lei como a atividade executada e faturamento, por exemplo. 
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A escolha pelo regime de tributagao deve ser bem analisada e estudada devido a mesma ter 

validade para todo o exercicio correte, nao podendo ser alterado ate o exercicio seguinte, e 

tambem ira refletir no desenvolvimento e crescimento da entidade, uma vez que esta 

diretamente ligado com a carga tributaria suportada, 0 administrador da empresa tera que 

escolher o regime de tributacao menos oneroso em termos de tributos e de burocracia. 

Destaca-se entao a questao do planejamento tributario adequado com a estrutura do 

empreendimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 SIMEI 

Segundo a Receita Federal do Brasil (2013), o SIMEI e um sistema de recolhimento em 

valores fixos mensais dos tributos que sao abrangidos pelo Simples Nacional, devidos pelo 

Microempreendedor Individual, conforme previsto no artigo 18-A da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

Qualquer pessoa que possua uma empresa com faturamento de ate R$ 60.000 por ano e 

possua apenas 1 empregado pode se tornar um MEI (Micoempreendedor Individual), por 

meio da formalizacao atraves do portal do empreendedor ou atraves da migracao de regime 

de tributagao. 

De acordo com a Receita Federal do Brasil (2013), considera-se Microempreendedor 

Individual - MEI o empresario a que se refere o art. 966 da Lei 10.406/2002 (Codigo Civil), 

que tenha auferido receita bruta acumulada de ate R$ 60.000,00, ou seu limite proporcional 

se estiver no ano de inicio de atividade, e que atenda aos seguintes requisitos: 

a) exerga tao-somente atividades constantes do Anexo XIII da Resolugao 
CGSN 94/2011; 
b) possua um unico estabelecimento; 
c) nao participe de outra empresa como titular, socio ou administrador; 
d) nao contrate mais de um empregado, observado o disposto no art. 96 da 
Resolugao CGSN 94/2011. 

De acordo com o Portal do Empreendedor (2013), "o MEI sera enquadrado no Simples 

Nacional e ficara isento dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL)". 

Dependendo da atividade exercida o MEI recolhera por mes: R$ 34,90 para empresas de 

comereio ou industria, R$ 38,90 para empresas prestadoras de servigo ou 39,90 para 
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empresa que exerca tanto a atividade de comereio como de prestacao de servigo, este 

recoihimento se da atraves do Documento de Arrecadagao Mensal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.2 Simples Nacional 

De acordo com a Secretaria da Receita Federal (Brasil, 2007), o Sistema Integrado de 

Pagamento de Impostos e Contribuigoes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(SIMPLES) e um regime tributario diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei 

Complementar n° 123, de 14/12/2006, aplicavel as Microempresas e as Empresas de 

Pequeno Porte. Consideram-se a partir de Janeiro de 2012 Microempresas (ME), para efeito 

de Simples Nacional, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela equiparada, que aufira em 

cada ano calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00. Ja as Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) sao empresarios, pessoas juridicas, ou a elas equiparadas, que 

venham auferir em cada ano-calendario receita bruta superior a R$ 360.000,01 e igual ou 

inferior a R$ 3.600.000,00. 

O Simples Nacional implica o recoihimento mensal, mediante documento unico de 

arrecadagao, dos seguintes tributos: 

a) Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ); 

b) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 

c) Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido (CSLL); 

d) Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 

e) Contribuigao para o Programa de Integragao Social (PIS); 

f) Contribuigao para a Seguridade Social (cota patronal); 

g) Imposto sobre Operagoes Relativas a Circulagao de Mercadorias e Sobre Prestagoes de 

Servigos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagao(ICMS); 

h) Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN). 

Todos os Estados e Municipios participam obrigatoriamente do Simples Nacional. 

O imposto devido pelas empresas optantes por esse regime e determinado a aplicagao das 

tabelas dos anexos da LC n° 123/06. Para efeito da determinagao da aliquota, o devedor ira 
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utilizar a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao do periodo de apuracao. Ja o 

valor devido mensalmente sera o resultante da aplicagao da aliquota correspondente sobre 

a receita bruta mensal auferida. 

A opgao do Simples Nacional apresenta algumas desvantagens como a de nao poder 

utilizar os creditos de ICMS e a de empresas optantes pelo Lucro Real e Presumido evitar 

comprar das mesmas, pois nao terao o credito do ICMS, assim elas pressionam por pregos 

mais baixos ou descontos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.3 Lucro Presumido 

Neste tipo de regime tributario, o montante a ser tributado e determinado com base na 

receita bruta, atraves da aplicagao de aliquotas variaveis em fungao da atividade geradora 

da receita que pode variar de 1,6% a 32%. Podem optar pelo lucro presumido as pessoas 

juridicas, cuja receita bruta total no ano calendario anterior tenha sido igual ou inferior a R$ 

48.000.000,00 ou ao limite proporcional de R$ 4.000.000,00 multiplicados pelo numero de 

meses de atividade no ano, se esse for inferior a 12 meses. No regime do lucro presumido 

sao quatro os tipos de impostos federals incidentes sobre o faturamento, dentre eles o PIS e 

a COFINS, que devem ser apurados mensalmente, e o IRPJ e a CSLL cuja apuragao 

devera ser feita trimestralmente. 

Podemos dizer que o lucro presumido e uma presungao por parte do fisco, do que seria o 

lucro de uma empresa caso nao existisse a contabilidade. Porem, notamos que algumas 

empresas possuem uma escrituragao contabil completa, com os rigores das normas e 

principios fundamentals da contabilidade, e mesmo assim acabam por optar pela tributagao 

baseada no lucro presumido. Isso ocorre na maioria das vezes por falta de conhecimento 

dos empresarios ou ate mesmo dos proprios contadores, os quais desconhecem ou 

possuem pouca informagao sobre as demais formas de tributagao. E ai que deve aparecer a 

figura do planejamento tributario, o qual devera exercer conscientemente a redugao da 

carga tributaria visando a melhor opgao para a empresa, seja atraves do lucro real ou 

presumido. 

Os percentuais a serem aplicados sobre a receita bruta sao discriminados abaixo (RIR/1999, 

art. 223): 
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Tabela 1 - Percentuais de presuncao do Lucro Presumido 

Atividades Base do IRPJ % Base da CSLL % 

Venda ou revenda de bens e produtos 8% 12% 

Prestacao de Servicos 32% 32% 

Administracao, locacao ou cessao de bens e 
direitos de qualquer natureza (inclusive imoveis) 

32% 32% 

Servigos de transporte de passageiros 16% 12% 

Servigos de transporte de cargas 8% 12% 

Servigos hospitalares 8% 12% 

Prestagao de Servigos ate R$ 120 mil/ano, 
menos regulamentadas. 

16% 32% 

Revenda, para o consumo, de combustivel 
derivado de petroleo, alcool etilico carburante e 1,6% 12% 
gas natural 

Administragao, locagao ou cessao de bens e 
direitos de qualquer natureza (inclusive imoveis) 

100% 100% 

Fonte: Pegas (2009, p. 445) 

No Lucro Presumido a vantagem so e clara se a margem de lucro for maior do que a 

as definidas pela legislagao. As desvantagens para as empresas tributadas pelo Lucro 

Presumido e nao poder de creditar dos creditos do PIS e COFINS no sistema nao 

cumulativo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.4 Lucro Real 

Lucro Real e o lucro liquido do periodo, apurado com observancia das normas das 

legislagoes comercial e societaria, ajustado pelas adigoes, exclusoes ou compensagoes 

prescritas pela legislagao do Imposto de Renda. (SILVA, 2006, p.01). 

Os valores que podem ser adicionados, excluidos ou compensados para determinar o lucro 

real, estao determinados nos artigos 249 e 250 do RIR/99: 

O artigo 249 do RIR/99 (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 6°, § 2°) traz que as adigoes ao 

lucro liquido sao: 

I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisoes, participagoes e 
quaisquer outros valores deduzidos na apuragao do lucro liquido que, de 
acordo com este Decreto, nao sejam dedutiveis na determinagao do lucro 
real; 
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II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores nao 
inclui'dos na apuragao do lucro liquido que, de acordo com este Decreto, 
devam ser computados na determinacao do lucro real. 

No artigo 250 do RIR/99 (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art 6°, § 3°) sao definidas as 

possiveis exclusSes e compensagoes: 

I - os valores cuja dedugao seja autorizada por este Regulamento e que 
nao tenham sido computados na apuragao do lucro liquido do periodo de 
apuragao; 

II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluidos 
na apuragao do lucro liquido que, de acordo com este Regulamento, nao 
sejam computados no lucro real; 

III- o prejuizo fiscal apurado em periodos de apuragao anteriores, limitada a 
compensagao a trinta por cento do lucro liquido ajustado pelas adigoes e 
exclusoes previstas neste Regulamento, desde que a pessoa juridica 
mantenha os livros e documentos, exigidos pela legislagao fiscal, 
comprobatorios do prejuizo fiscal utilizado para compensagao. 

Estao obrigadas a optar pela tributagao com base no Lucro Real as pessoas juridicas que 

estiverem enquadradas nas seguintes condigoes: 

I - Que tenham receita total, no ano-calendario anterior, superior a R$ 48.000.000,00, ou 

proporcional ao numero de meses do periodo, quando inferior a 12 meses; 

II - cujas atividades sejam de instituigoes financeiras ou equiparadas; 

III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capitals oriundos do exterior; 

IV - que, autorizadas pela legislagao tributaria, usufruam beneficios fiscais relativos a 

isengao ou redugao do imposto; 

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

estimativa, inclusive mediante balango ou balancete de suspensao ou redugao de imposto; 

VI - cuja atividade seja de factoring. 

Para as demais pessoas juridicas, a tributagao pelo lucro real e uma opgao. 

Os impostos Federals incidentes nas empresas optantes pelo Lucro Real sao o PIS, a 

COFINS, o IRPJ e a CSLL, sendo os dois primeiros apurados mensalmente sobre o 

faturamento e os dois ultimos anualmente ou trimestralmente, tendo como base o Lucro 
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Liquido contabil, ajustado pelas adigoes, exclusoes e compensa tes permitidas ou 

autorizadas pelo Regulamento do Imposto de Renda. 

A palavra "real" e utilizada em oposicao ao termo presumido, com o principal objetivo de 

exprimir o que existe de fato, verdadeiramente, no sentido de ser aceito para todos os fins e 

efeitos de direito. A apuragao do lucro real envolve maior complexidade na execugao das 

rotinas contabeis e tributarias, para a completa escrituragao das atividades e posterior 

apuragao do lucro real, que e a base para calculo dos tributos como IRPJ e a CSLL das 

empresas que nao podem ou nao querem optar pelo lucro presumido. Para que o resultado 

seja apurado corretamente, o contador deve adotar uma serie de procedimentos corriqueiros 

no ambiente profissional, como a rigorosa observancia aos principios contabeis, constituigao 

de provisoes necessarias, completa escrituragao fiscal e contabil, preparagao das 

demonstragoes contabeis (Balango Patrimonial, Demonstragao de Resultado do Exercicio -

DRE, Balancetes) e livros (Livro de Apuragao do Lucro Real - LALUR, Entrada e Saida e 

Livro Regtstro de Inventario). 

Como as demais opgoes de tributagao no Lucro Real existe vantagens uma delas e quando 

a ha prejuizo, a empresa nao sera tributada, a utilizagao dos creditos do ICMS, PIS e 

COFINS. As desvantagens ocorrem quando existem picos de lucro, a empresa pagara mais 

impostos. Outro ponto relevante e nivel de exigencia nos controles e na contabilidade, pois 

algumas despesas nao sao consideradas como dedutiveis para o calculo do lucro real, alem 

das declaragoes que tern alto custo caso nao sejam apresentadas em tempo habil a 

exemplo do sped fiscal, sped PIS/COFINS, DCTF, DACON entre outras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.4.5 Lucro Arbitrado 

O Lucro arbitrado e uma forma de apuragao da base de calculo do Imposto de Renda 

utilizada pela autoridade tributaria ou pelo contribuinte, em linhas gerais e mais utilizada por 

determinagao das autoridades tributarias quando nao ha condigoes de se chegar ao valor, 

uma vez que representa aliquotas mais elevadas. 

De acordo com o art. 47 da lei 8.981 de 20 de Janeiro de 1995: o lucro da pessoa juridica 

sera arbitrado quando: 

I - o contribuinte, obrigado a tributagao com base no lucro real ou submetido 
ao regime de tributagao de que trata o Decreto-Lei n° 2.397, de 1987, nao 
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mantiver escrituragao na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de 
elaborar as demonstracoes financeiras exigidas pela legislagao fiscal; 

II - a escrituracao a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes 
indicios de fraude ou contiver vlcios, erros ou deficiencias que a tornem 
imprestavel para: 
a) identificar a efetiva movimentacao financeira, inclusive bancaria; ou 
b) determinar o lucro real. 

III - o contribuinte deixar de apresentar a autoridade tributaria os livros e 
documentos da escrituragao comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipotese 
de que trata o art. 45, paragrafo unico; 

IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributagao com base no lucro 
presumido; 
V - o comissario ou representante da pessoa juridica estrangeira deixar de 
cumprir o disposto no § 1° do art. 76 da Lei n° 3.470, de 28 de novembro de 
1958; 

VI - (Revogado pela Lei n° 9.718, de 1998); 

VII - o contribuinte nao mantiver, em boa ordem e segundo as normas 
contabeis recomendadas, livro Razao ou fichas utilizados para resumir e 
totalizar, por conta ou subconta, os langamentos efetuados no Diario. 

VIII - o contribuinte nao escriturar ou deixar de apresentar a autoridade 
tributaria os livros ou registros auxiliares de que trata o§2°do art. 177 da Lei 
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2° do art. 8° do Decreto-Lei n° 
1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redagao dada pela Lei n° 11.941, de 
2009) 
§ 1° Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte podera efetuar o 
pagamento do Imposto de Renda correspondente com base nas regras 
previstas nesta segao. 
§ 2° Na hipotese do paragrafo anterior: 
a) a apuragao do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangera 
todo o ano-calendario, assegurada a tributagao com base no lucro real 
relativa aos meses nao submetidos ao arbitramento, se a pessoa juridica 
dispuser de escrituragao exigida pela legislagao comercial e fiscal que 
demonstre o lucro real dos periodos nao abrangido por aquela modalidade de 
tributagao, observado o disposto no § 5° do art. 37; 
b) o imposto apurado com base no lucro real, na forma da alinea anterior, tera 
por vencimento o ultimo dia util do mes subsequente ao de encerramento do 
referido periodo. 

As autoridades tributarias utilizam o lucro arbitrado para o alcance da base de calculo do 

Imposto de Renda e da Contribuigao Social para chegar ao valor devido pelo contribuinte, 

quando a pessoa juridica deixar de efetuar as obrigagoes acessorias relativas a 

determinagao do lucro real ou presumido ou se recusar a fornecer os livros e documentos 

contabeis e fiscais solicitados em um processo de fiscalizagao. E um procedimento que as 

autoridades fiscais quando existe uma total falta de confianga na escrituragao contabil da 

empresa contribuinte ou quando o mesmo apresentar resistencia ao acesso a 

documentagao comprobatoria das atividades ao Fisco. 
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De acordo com o artigo 16 da lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, o lucro arbitrado sera 

determinado mediante: 

Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas juridicas sera determinado mediante a 
aplicacao, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados 
no art. 15, acrescidos de vinte por cento. 

Paragrafo unico. No caso das inst i tutes a que se refere o inciso III do art. 36 
da Lei n° 8.981, de 20 de Janeiro de 1995, o percentual para determinagao do 
lucro arbitrado sera de quarenta e cinco por cento. 

O Lucro Arbitrado e consideravelmente desvantajoso para as empresas, ja que aumenta 

consideravelmente a carga tributaria de qualquer entidade. 
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3 A N A L I S E D E D A D O S 

Neste topico sao apresentados e analisados os resultados da pesquisa, obtidos por meio da 

analise dos documentos contabeis e fiscais da empresa em estudo. 

3.1 Ca lcu los para o Lucro Presumido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.1 Apuragao do IRPJ no Lucro Presumido 

No regime de Lucro Presumido o calculo do IRPJ trimestralmente se da atraves da 

aplicagao do percentual correspondente a receita auferida no trimestre, que e a receita de 

vendas menos as vendas canceladas e menos os descontos concedidos. Sobre esta receita 

aplica-se 8% sobre vendas comerciais de produtos tributados, sendo este resultado 

acrescido de outros rendimentos, tais como juros recebidos, descontos obtidos, variacoes 

monetarias ativas, alugueis, entre outros. A ele aplica-se a aliquota de 15% e, se exceder a 

R$ 60.000,00 no trimestre, 10% de aliquota adicional sobre o excedente, e obtem-se o IRPJ 

trimestral devido. 
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Quadro 1 - Apuragao do IRPJ no Lucro Presumido 2012 

CALCULO DO IRPJ LUCRO PRESUMIDO - 2012 

1°TRIMESTRE/2012 

Mes Receita Bruta Presuncao Base de calculo IRPJ 15% 

jan/12 R$ 55.493,76 8% R$ 4.439,50 

fev/12 R$ 49.698,38 8% R$ 3.975,87 

mar/12 R$ 50.696,78 8% R$ 4.055,74 

TOTAL R$ 155.888,92 R$ 12.471,11 R$ 1.870,67 

2° TRIMESTRE/2012 

Mes Receita Bruta Presuncao Base de calculo IRPJ 15% 

abr/12 R$ 55.204,08 8% R$ 4.416,33 

mai/12 R$ 55.045,63 8% R$ 4.403,65 

jun/12 R$ 60.257,66 8% R$ 4.820,61 

TOTAL R$ 170.507,37 R$ 13.640,59 R$ 2.046,09 

3° TRIMESTRE/2012 

Mes Receita Bruta Presuncao Base de calculo IRPJ 15% 

jul/12 R$ 60.357,48 8% R$ 4.828,60 

ago/12 R$ 59.776,20 8% R$ 4.782,10 

set/12 R$ 67.190,33 8% R$ 5.375,23 

TOTAL R$ 187.324,01 R$ 14.985,93 R$ 2.247,89 

4° TRIMESTRE/2012 

Mes Receita Bruta Presuncao Base de calculo IRPJ 15% 

out/12 R$ 65.766,83 8% R$ 5.261,35 

nov/12 R$ 64.587,39 8% R$ 5.166,99 

dez/12 

TOTAL 

R$ 69.799,88 

R$ 200.154,10 

8% R$ 5.583,99 dez/12 

TOTAL 

R$ 69.799,88 

R$ 200.154,10 R$ 16.012,33 R$ 2.401,85 

Total do IRPJ em 2012 R$ R$ 8.566,49 

Fonte: Dados coletados da empresa analisada 

Conforme o quadro 1 no primeiro trimestre de 2012 a empresa obteve o valor apurado para 

o IRPJ de R$ 1870,67, no segundo trimestre esse teve um aumento para R$ 2.046,09, no 

terceiro trimestre o valor apurado foi de R$ 2.247,89 e no quarto trimestre o valor apurado 

foi de R$ 2.401,85 totalizando no ano de 2012 o montante de R$ 8.566,49 de IRPJ, caso a 

empresa fosse optante do Lucro Presumido. 
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3 . 1 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apuragao da CSLL no Lucro Presumido 

Na modalidade de tributagao do Lucro Presumido a CSLL e calculada sobre a receita bruta 

auferida no trimestre, que e a receita de vendas menos as vendas canceladas e os 

descontos concedidos. Desta receita excluem-se as mercadorias tributadas pela 

substituigao tributaria, restando o valor da presuncao sobre a qual se aplica um percentual 

de 12% acrescido de outros rendimentos, tais como os juros recebidos, descontos obtidos, 

rendimentos de aplicacoes. Desta forma obtem-se a base de calculo para a CSLL sobre a 

qual se aplica a aliquota de 9%. 

Quadro 2 - Apuragao CSLL pelo Lucro Presumido - 2012 

CALCULO DO CSLL LUCRO PRESUMIDO - 2012 

1° TRIMESTRE/2012 

Mes Receita Bruta Presuncao Base de calculo CSLL 9% 

jan/12 R$ 55.493,76 12% R$ 5.162,72 

fev/12 R$ 49.698,38 12% R$ 5.963,81 

mar/12 R$ 50.696,78 12% R$ 6.083,61 

TOTAL R$ 155.888,92 R$ 17.210,14 R$ 1.548,91 

2° TRIMESTRE/2012 

Mes Receita Bruta Presuncao Base de calculo CSLL 9% 

abr/12 R$ 55.204,08 12% R$ 4.987,62 

mai/12 R$ 55.045,63 12% R$ 6.605,48 

jun/12 RS 60.257,66 12% R$ 7.230,92 

TOTAL R$ 170.507,37 R$ 18.824,01 R$ 1.694,16 

3° TRIMESTRE/2012 

Mes Receita Bruta Presungao Base de calculo CSLL 9% 

jul/12 R$ 60.357,48 12% R$ 5.444,59 

ago/12 R$ 59.776,20 12% R$ 7.173,14 

set/12 R$ 67.190,33 12% R$ 8.062,84 

TOTAL R$ 187.324,01 R$ 20.680,57 R$ 1.861,25 

4° TRIMESTRE/2012 

Mes Receita Bruta Presuncao Base de calculo CSLL 9% 

out/12 R$ 65.766,83 12% R$ 5.970,54 

nov/12 R$ 64.587,39 12% R$ 7.750,49 

dez/12 R$ 69.799,88 12% R$ 8.375,99 

TOTAL R$ 200.154,10 R$ 22.097,01 R$ 1.988,73 

Total do CSLL em 2012 R$ R$ 7.093,06 

Fonte: Dados coletados da empresa analisada 
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De acordo com o quadro 2 no primeiro trimestre de 2012 a empresa teve o valor apurado 

para o CSLL de R$ 1.548,91, no segundo trimestre esse teve um aumento para R$ 

1.694,16, no terceiro trimestre o valor apurado foi de R$ 1.861,25 e no quarto trimestre o 

valor apurado foi de R$ 1.988,73 totalizando no ano de 2012 o montante de R$ 7.093,06 de 

CSLL, caso a empresa fosse optante do Lucro Presumido. 

3.7.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Apuragao do PIS e da COFINS no Lucro Presumido 

Para o PIS e a COFINS no Lucro Presumido a apuragao nao tern muita diferenca, o 

recoihimento e mensal pelo Lucro Presumido, tern como fato gerador a receita bruta, ou 

seja, o total das receitas auferidas no mes menos as vendas canceladas e menos os 

descontos concedidos. Sobre esta receita bruta excluem-se as vendas de mercadorias 

tributadas pela substituigao tributaria e o resultado e acrescido de outros rendimentos como 

as receitas financeiras e receitas de alugueis. Obtendo com isso a base de calculo para o 

PIS e para a COFINS. E sobre a base de calculo aplica-se a aliquota de 0,65% para o PIS e 

3% para a COFINS. 

Quadro 3 - Calculo da COFINS e do PIS cumulativo no Lucro Presumido 

Mes / 
Ano Faturamento Exclusoes % COFINS COFINS R$ % PIS PIS R$ 

jan/12 R$ 55.493,76 0 3% R$ 1.664,81 0,65% R$ 360,71 

fev/12 R$ 49.698,38 0 3% R$ 1.490,95 0,65% R$ 323,04 

mar/12 R$ 50.696,78 0 3% R$ 1.520,90 0,65% R$ 329,53 

abr/12 R$ 55.204,08 0 3% R$ 1.656,12 0,65% R$ 358,83 

mai/12 R$ 55.045,63 0 3% R$ 1.651,37 0,65% R$ 357,80 

jun/12 R$ 60.257,66 0 3% R$ 1.807,73 0,65% R$ 391,67 

jul/12 R$ 60.357,48 0 3% R$ 1.810,72 0,65% R$ 392,32 

ago/12 R$ 59.776,20 0 3% R$ 1.793,29 0,65% R$ 388,55 

set/12 R$ 67.190,33 0 3% R$ 2.015,71 0,65% R$ 436,74 

out/12 R$ 65.766,83 0 3% R$ 1.973,00 0,65% R$ 427,48 

nov/12 R$ 64.587,39 0 3% R$ 1.937,62 0,65% R$ 419,82 

dez/12 R$ 69.799,88 0 3% R$ 2.094,00 0,65% R$ 453,70 

TOTAL R$ 713.874,40 R$ 21.416,22 R$ 4.640,19 

Fonte: Dados coletados da empresa analisada 
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No demonstrativo do quadro 3 o valor apurado para o PIS em 2012 foi de R$ 4.640,18 e 

para o COFINS o valor apurado foi de R$ 2.1416,23 totalizando um montante de R$ 

2.6056,41 no ano de 2012. 

3.2 Ca lcu los para o Lucro Real zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.1 Apuragao do IRPJ e da CSLL no Lucro Real Trimestral 

Quadro 4 - Apuragao IRPJ e CSLL pelo Lucro Real Trimestral - 2012 

DRE e o demonstrativo do Calculo do Lucro Real Trimestral 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 

(+) Receita Operacional Bruta 
R$ 

155.888,92 
R$ 

170.507,37 
R$ 

187.324,01 
R$ 

200.154,10 

(-) Dedugoes R$ 30.182,09 R$ 32.916,90 R$ 35.980,57 RS 38.411,39 

(=) Receita Operacional Liquida 
R$ 

125,706,83 
R$ 

137.590,47 
R$ 

151.343,44 
R$ 

161.742,71 
(-) Custo da Mercadoria 
Vendida 

R$ 
111.349,23 

R$ 
121.790,98 

R$ 
133,802,86 

R$ 
142.967,21 

(=) Lucro Operacional Bruto R$ 14.357,60 R$ 15.799,49 R$ 17,540,58 R$ 18.775,50 

(-) Despesas com Vendas R$ 14.181,59 R$ 12.941,75 R$ 12.707,50 R$ 14.841,29 

(-) Despesas Administrativas RS 649,46 R$ 653,28 R$ 658,98 R$ 706,11 

(-) Despesas Financeiras R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(-) Despesas Tributarias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(+) Receitas Financeiras R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
(=) Resultado Liquido do 
Periodo -R$ 473,45 R$ 2.204,46 R$ 4.174,10 R$ 3.228,10 

LALUR 

(+} Adigoes R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(-) ExclusSes R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(=) Lucro Ajustado -R$ 473,45 R$ 2.204,46 R$ 4.174,10 R$ 3.228,10 

(+) Compensagoes R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

(=) Lucro Real R$ 0,00 R$ 2.204,46 R$4.174,10 R$ 3.228,10 

(-) CSLL 9% R$ 0,00 R$ 198,40 R$ 375,67 R$ 290,53 

(-) IRPJ 15% + Adicional R$ 0,00 R$ 330,67 R$ 626,11 R$ 484,21 

Lucro do periodo R$ 0,00 R$ 1.675,39 R$ 3.172,31 R$ 2.453,35 

Fonte: Dados coletados da empresa analisada 

Conforme quadro n° 4 referente ao ano de 2012, a empresa apresentou no primeiro 

trimestre um prejuizo de R$ 473,45 nao gerando IRPJ nem CSLL a recolher. No segundo 
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trimestre apresentou um lucro de R$ 2.204,46 resultando em um Imposto de Renda a pagar 

de R$ 330,67 e Contribuigao Social a pagar de R$ 198,40. No terceiro trimestre apresentou 

um lucro de R$ 4.174,10 resultando em um Imposto de Renda a pagar de R$ 626,11 e 

Contribuigao Social a pagar de R$ 375,67 e no ultimo trimestre apresentou um lucro de 

R$ 3.228,10 resultando em um Imposto de Renda a pagar de R$ 484,21 e Contribuigao 

Social a pagar de R$ 290,53. No ano de 2012 o montante a pagar de Imposto de renda caso 

a opgao de tributagao da empresa fosse o Lucro Real foi de R$ 16.110,04 e Contribuigao 

Social foi de R$ 9.666,03. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.2 Apuragao da COFINS e do PIS nao cumulativo no Lucro Real 

O fato gerador do PIS e a COFINS e o faturamento mensal, dessa receita bruta excluem-se 

as vendas de mercadorias tributadas pela substituigao tributaria, vendas canceladas, 

descontos incondicionais concedidos, saidas isentas ou sujeitas a aliquota zero do PIS e da 

COFINS, vendas de ativo imobilizado, vendas de produtos sujeitas a incidencia monofasica 

(veiculos, produtos farmaceuticos e de higiene, e combustfveis especificados, etc.). 

Dessa forma no calculo do credito do PIS e da COFINS nao-cumulativo usa-se o valor das 

compras de mercadorias, excluindo-se valores com substituigao tributaria e adicionando o 

percentual da energia eletrica consumida na venda de produtos tributados, alugueis de 

predios utilizados na atividade da empresa e mais os encargos de depreciagao dos bens, 

incorridos no mes. 

Formando desta forma a base de calculo a qual se aplica 1,65% para o PIS e 7,6% para a 

COFINS para obter o valor a pagar ou a compensar diminuem-se os creditos dos debitos do 

PIS e da COFINS, obtendo desta forma o valor devido ou o valor a compensar. 
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Quadro 5 - Calculo da COFINS e do PIS nao cumulativo no Lucro Real-2012 

Mes / 
Ano Faturamento Compras Energia 

% 

COFINS COFINS R$ % PIS PIS R$ 

jan/12 R$ 55.493,76 R$ 39.080,29 R$ 214,19 7,60% R$ 1.231,15 1,65% R$ 267,29 

fev/12 R$ 49.698,38 R$ 40.625,37 R$ 234,25 7,60% R$ 671,75 1,65% RS 145,84 

mar/12 R$ 50.696,78 R$ 35.739,48 RS 201,02 7,60% R$ 1.121,48 1,65% RS 243,48 

abr/12 R$ 55.204,08 R$ 39.517,23 RS 205,49 7,60% R$ 1.176,58 1,65% RS 255,44 

mai/12 R$ 55.045,63 R$ 44.586,80 R$ 218,45 7,60% R$ 778,27 1,65% RS 168,97 

jun/12 R$ 60.257,66 R$ 43.256,62 R$ 229,34 7,60% R$ 1.274,65 1,65% RS 276,73 

jul/12 R$ 60.357,48 R$ 45.231,12 R$ 226,22 7,60% R$ 1.132,41 1,65% RS 245,85 

ago/12 R$ 59.776,20 R$ 48.806,03 RS 237,51 7,60% R$ 815,68 1,65% RS 177,09 

set/12 R$ 67.190,33 R$ 47.919,87 R$ 195,25 7,60% R$ 1.449,72 1,65% RS 314,74 

out/12 R$ 65.766,83 R$ 51.952,54 R$ 225,01 7,60% RS 1.032,79 1,65% RS 224,22 

nov/12 R$ 64.587,39 R$ 48.791,91 R$ 225,02 7,60% RS 1.183,35 1,65% RS 256,91 

dez/12 R$ 69.799,88 R$ 51.296,10 RS 256,08 7,60% R$ 1.386,83 1,65% RS 301,09 

TOTAL R$ 713.874,40 R$ 536.803,36 R$ 2.667,83 R$ 13.254,64 R$ 2.877,65 

Fonte: Dados coletados da empresa analisada 

No lucro real o PIS e a COFINS sao nao-cumulativos podendo assim se beneficiar dos 

creditos, sendo assim, caso a empresa do em estudo fosse optante do lucro real teria pago 

durante o ano de 2012 o equivalente a R$ 13.254,64 de COFINS e 2.877,65 de PIS. 
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3 Ca lcu los para o S imples Nacional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.1 Apuragao do IRPJ e do no Simples Nacional 

Quadro 6 - Calculo do IRPJ e da CSLL no Simples Nacional 

Mes Faturamento Med. 12 meses 
IRPJ 
% IRPJ R$ 

CSLL 
% CSLL R$ TOTAL 

jan/12 R$ 55.493,76 R$ 588.702,43 0,35% R$ 194,23 0,35% R$ 194,23 R$ 388,46 

fev/12 R$ 49.698,38 R$ 607.193,54 0,35% R$ 173,94 0,35% R$ 173,94 R$ 347,89 

mar/12 R$ 50.696,78 R$ 616.892,14 0,35% R$ 177,44 0,35% R$ 177,44 R$ 354,88 

abr/12 R$ 55.204,08 R$ 626.530,35 0,35% R$ 193,21 0,35% R$ 193,21 R$ 386,43 

mai/12 R$ 55.045,63 R$ 635.830,51 0,35% R$ 192,66 0,35% R$ 192,66 R$ 385,32 

jun/12 R$ 60.257,66 R$ 645.895,19 0,35% R$ 210,90 0,35% R$ 210,90 R$ 421,80 

jul/12 R$ 60.357,48 R$ 661.563,08 0,35% R$ 211,25 0,35% R$ 211,25 R$ 422,50 

ago/12 R$ 59.776,20 R$ 674.766,49 0,35% R$ 209,22 0,35% R$ 209,22 R$ 418,43 

set/12 R$ 67.190,33 R$ 686.307,28 0,35% R$ 235,17 0,35% R$ 235,17 R$ 470,33 

out/12 R$ 65.766,83 R$ 698.389,67 0,35% R$ 230,18 0,35% R$ 230,18 R$ 460,37 

nov/12 R$ 64.587,39 R$ 704.947,55 0,35% R$ 226,06 0,35% R$ 226,06 R$ 452,11 

dez/12 R$ 69.799,88 R$ 703.875,74 0,35% R$ 244,30 0,35% R$ 244,30 R$ 488,60 

TOTAL R$ 713.874,40 R$ 2.498,56 R$ 2.498,56 R$ 4.997,12 

Fonte: Dados coletados da empresa analisada 

No Simples Nacional quern determina o valor das aliquotas e a media de faturamento dos 

ultimos 12 meses, a empresa estudada esta atualmente na faixa de 7,54%, onde esse valor 

e rateado entre os impostos IRPJ, COFINS, PIS/Pasep, CPP e ICMS. No total geral 

referente ao exercicio 2012 a mesma teve um faturamento de 713.874,40 totalizando a um 

recoihimento de 2.498,56 de IRPJ e o mesmo valor de CSLL a uma aliquota de 0,35%. para 

as microempresas que tern um faturamento inferior ou igual a R$ 180.000,00 nao ha 

destinagao de contribuigao para o PIS, COFINS, IRPJ e a CSLL. 
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3.3.2 Apuragao da COFINS e do PIS no Simples Nacional 

Quadro 7 - Calculo do COFINS e do PIS no Simples Nacional 

Mes Faturamento Med. 12 meses 
COFINS 
% COFINS R$ PIS % PIS R$ TOTAL 

jan/12 R$ 55.493,76 R$ 588.702,43 1,04% R$ 577,14 0,25% R$ 138,73 R$ 715,87 

fev/12 R$ 49.698,38 R$ 1.195.895,97 1,04% R$ 516,86 0,25% R$ 124,25 R$ 641,11 

mar/12 R$ 50.696,78 R$ 1.205.594,57 1,04% R$ 527,25 0,25% R$ 126,74 R$ 653,99 

abr/12 R$ 55.204,08 R$ 1.215.232,78 1,04% R$ 574,12 0,25% R$ 138,01 R$ 712,13 

mai/12 R$ 55.045,63 R$ 1.224.532,94 1,04% R$ 572,47 0,25% R$ 137,61 R$ 710,09 

jun/12 R$ 60.257,66 R$ 1.234.597,62 1,04% R$ 626,68 0,25% R$ 150,64 R$ 777,32 

jul/12 R$ 60.357,48 R$ 1.250.265,51 1,04% R$ 627,72 0,25% R$ 150,89 R$ 778,61 

ago/12 R$ 59.776,20 R$ 1.263.468,92 1,04% R$ 621,67 0,25% R$ 149,44 R$ 771,11 

set/12 R$ 67.190,33 R$ 1.275.009,71 1,04% R$ 698,78 0,25% R$ 167,98 R$ 866,76 

out/12 R$ 65.766,83 R$ 1.287.092,10 1,04% R$ 683,98 0,25% R$ 164,42 R$ 848,39 

nov/12 R$ 64,587,39 R$ 1.293.649,98 1,04% R$ 671,71 0,25% R$ 161,47 R$ 833,18 

dez/12 R$ 69.799,88 R$ 1.292.578,17 1,04% R$ 725,92 0,25% R$ 174,50 R$ 900,42 

TOTAL R$ 713.874,40 R$ 7.424,29 R$ 1.784,69 
R$ 

9.208,98 

Fonte: Dados coletados da empresa analisada 

Em referenda ao exercicio 2012 a mesma teve um faturamento de 713.874,40 totalizando a 

um recoihimento de R$ 1.784,69 referente ao PIS e R$ 7.424,29 referente a COFINS, a 

aliquota do PIS e de 0,25% e da COFINS e 1,04% para a faixa atual de faturamento. 

3.4 Comparat ivo dos E n c a r g o s Tributarios 

Quadro 8 - Comparativo dos Encargos Tributarios 

Tributo Lucro Presumido Lucro Real Trimestral Simples Nacional 

PIS R$ 4.640,18 R$ 2.877,65 R$ 1.784,69 

COFINS R$ 21.416,23 R$ 13.254,64 R$ 7.424,29 

CSSL R$ 7.093,06 R$ 864,60 R$ 2.498,56 

IRPJ R$ 8.566,49 R$ 1.140,99 R$ 2.498,56 

Total R$ 41.715,96 R$ 18.137,88 R$ 14.206,10 

Fonte: Dados coletados da empresa analisada 
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Analisando o valor dos impostos federals que foram pagos no ano de 2012 no regime de 

tributagao do Simples Nacional verificou-se que no Lucro Presumido a empresa pagaria um 

valor superior em torno do 193% equivalente a R$ 41.715,96 no total, a mais do que no 

Simples Nacional um montante de R$ 27.509,86 no periodo, para o Lucro Real teria um 

aumento em torno de 28% equivalente ao valor total de R$ 18.137,88 a mais do que no 

Simples Nacional R$ 10.091,85 no mesmo periodo. Dessa forma pode-se afirmar que a 

empresa atualmente encontra-se enquadrada no regime de tributagao correta para a atual 

faixa de faturamento, mas isso nao impede que conforme exista o crescimento das receitas 

de vendas seja realizada uma nova avaliagao no regime de tributagao que melhor se 

adeque a realidade da empresa. 
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4 CONSIDERAQOES FINAIS 

A pesquisa buscou realizar um estudo sobre a melhor alternativa de enquadramento 

tributario (regime de tributacao) para uma empresa que atua no comereio varejista de pegas 

e acessorios para motocicletas, com o desejo de conhecer se o regime escolhido pela 

empresa e realmente o melhor para o atendimento das exigencias legais e reducao da carga 

tributaria. 

O planejamento tributario e uma importante ferramenta na gestao de uma empresa, pois 

sem este, os gestores nao teriam conhecimento de que forma legal e possivel reduzir seus 

impostos, e atraves desse planejamento avaliar como se encontra sua empresa e quais as 

vantagens ou desvantagens dos demais regimes tributarios, tomando suas decisoes com 

maior seguranca. 

Atraves da comparagao dos regimes de tributarios (Lucro Presumido, Lucro Real e Simples 

Nacional), pode-se chegar a conclusao, de que a opgao tributaria da empresa estudada em 

enquadrar-se no Simples Nacional para sua atual faixa de faturamento e realmente a melhor 

opcao para ela, portanto, afirma-se que esta se encontra no regime de tributagao correto. 

Esta pesquisa contribuiu para verificar se a opgao tributaria atual da empresa estudada e a 

mais adequada para a mesma bem como para as empresas do mesmo segumento, pois 

possibilitou o demosntrar que para as receitas de despesas a forma de tributagao ideal e o 

Simples Nacional onde a mesma ja esta enquadrada. 

Comprovou-se atraves da pesquisa, a importancia da analise dos regimes de tributagao 

para o acompanhamento da melhor opgao da forma de tributagao, seja a empresa do 

Simples Nacional, do Lucro Presumido ou do Lucro Real. 

Espera-se que esta pesquisa venha a servir de modelo para futuros estudos, a serem 

desenvolvidos na mesma area, portanto, como recomendagao para futuras pesquisas 

sugere-se: 

• Adotar a pratica de analise de regimes de tributagao de forma continuada ira 

acompanhar a carga tributaria, para que assim possam fazer a opgao correta de 

regime de tributagao, sem perdas, devido esta em uma forma de tributagao 

inadequada para a empresa, alem de criar um diferencial na gestao empresarial e, 

em consequencia, contribuir para um retorno positivo de investimentos realizados; 



Realizar novas pesquisas para expandir o conhecimento e a importancia 

aplicagao correta dos Regimes de Tributagao na empresa. 
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ANEXO A - ALIQUOTAS E PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMERCIO 

Receita Bruta em 12 meses (RS) Aliquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS 

Ate 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 

De 180,000,01 a 360.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 

De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 

De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 

De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 

De 2.340,000,01 a 2.520.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42 % 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 

De 3.240,000,01 a 3.420,000,00 11,51 % 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61 % 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 


