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O objetivo desse estudo e demonstrar o planejamento tributario como uma ferramenta de 

reducao da carga tributaria da uma rede farmaceutica da cidade de Sousa/PB. A pesquisa 

foi realizada junto a onze farmacias. Procedeu-se com a tecnica constituida atraves da 

pesquisa bibliografica documental e o estudo de caso, e direta atraves de um levantamento, 

por meio de questionarios com perguntas objetivas que tratavam a respeito de informacoes 

iniciais da empresa, e em seguida com informacoes contabeis e fiscais, tomando como base 

o uso do planejamento tributario como ferramenta de reducao da carga tributaria para 

tomada de decisao, no tocante da melhor escolha da modalidade tributaria para a empresa. 

Quanto ao tipo de pesquisa, esta se caracterizou como descritiva e exploratoria, procurando 

identificar aspectos ligados a utilizacao (ou nao) do planejamento tributario. Constatou-se 

que, ainda existem empresas que nao utilizam do planejamento tributario e que algumas 

destas nao possuem um conhecimento a cerca da importancia desta ferramenta de gestae 

Mas observou-se tambem que as empresas que utilizaram o planejamento tributario, 

obtiveram uma reducao na carga tributaria da empresa. 

Palavras chaves: Planejamento Tributario, reducao da carga tributaria, Modalidades 

Tributaries 
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The aim of this study is to demonstrate the tax planning as a tool for reducing the tax burden 

of a pharmaceutical network of the city of Sousa, PB. The survey was conducted with eleven 

pharmacies. Proceeded with the technical set up through the literature and case study 

documentation, and directly through a survey by questionnaire with objective questions that 

dealt with the initial information about the company, and then with accounting and tax 

information, and based on the use of tax planning as a tool for reducing the tax burden for 

decision-making regarding the best modality of choice for the business tax. Regarding the 

type of research, this was characterized as descriptive and exploratory, seeking to identify 

aspects of the use (or not) of tax planning. It was found that there are still companies that do 

not use the tax planning and that some have no knowledge about the importance of this 

management tool. But it was also observed that firms that used tax planning, got a tax cut of 

the company. 

Keywords: Tax Planning, reducing the tax burden, Tax Rules 
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1. I N T R O D U C A O 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributario (IBPT), em 2010, com a 

revisao do PIB pelo IBGE, a carga tributaria brasileira teve uma leve queda, representando 

35,02% do PIB, uma queda de 0,14 ponto percentual, sendo que, a ultima vez que isso 

havia ocorrido tinha sido em 2003. Mesmo com essa reducao na carga, houve um 

crescimento nominal da arrecadacao tributaria de R$ 36,01 bilhoes, correspondendo a 

3,41% de aumento. Em 2009, foram arrecadados R$ 1,09 trilhoes e no mesmo periodo em 

2008 foi de R$ 1,05 trilhoes. 

E notorio que mesmo com uma pequena diminuicao na carga tributaria, este percentual 

permanece alto, desta forma, existem empresas que nao conseguem se manter no mercado 

com esta tributacao, algumas delas veem a falencia, outras passam por dificuldades 

financeiras, e ate em medida desesperadora (ilegal) sonegam impostos para "tentar" se 

manter neste mercado competitive. 

Mas existem ferramentas que podem contribuir de forma economica para as empresas, 

possuem setores que ja utilizam destas, como o caso das praticas gerenciais, onde gestor 

devera observar dentro da empresa quais as praticas que ela utiliza, as que podem ser 

implementadas como controle de caixa, de clientes e etc. Diante disso surge outra 

ferramenta que se torna importante dentro de uma empresa e nem sempre e utilizada e o 

controle dos custos. Com a nao utilizacao dela, nao ha um controle sobre o que gastou, 

tornando prejudicial a qualquer empreendimento. Observando a utilizacao deste mecanismo, 

o gestor tera uma grande contribuicao em sua administracao, assim se tornando mais 

competitivo no mercado em que atua. 

Analisando o lado fiscal, a empresa possui medidas que pode favorece - la, um exemplo de 

uma ferramenta que nesta situacao se torna imprescindivel e o planejamento tributario que 

Oliveira et al (2009, p. 29), define desta forma: 

E uma forma licita de reduzir a carga fiscal, o que exige alta dose de 
conhecimento tecnico e bom-senso dos responsaveis pelas decisoes 
estrategicas no ambiente corporativo. Trata-se do estudo previo a 
concretizacao dos fatos administrativos, dos efeitos jurfdicos, fiscais e 
economicos de determinada decisao gerencial, com o objetivo de encontrar 
a altemativa legal menos onerosa para o contribuinte. 

O planejamento tributario e uma forma licita de reduzir a carga fiscal, a empresa 

encontrando uma tributacao, que nela tera uma economia de tributos, torna fundamental, 

para o crescimento e para se manter numa concorrencia. Este planejamento observara qual 

das quatro tributagoes sera a mais viavel para a empresa. 
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Sendo assim, este estudo avaliara atraves de um planejamento tributario, as empresas 

poderao reduzir custos e despesas, permitindo uma adequacao a modalidade tributaria que 

corresponde de forma ideal para a sua empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Delimitacao do Tema e Problematica 

A carga tributaria do Brasil possui um grande crescimento, segundo estudos e pesquisas 

realizados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributario (IBPT) e pelo proprio 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que mostram essa realidade. Com isso, torna-se 

um enorme problema para as empresas, pois a carga tributaria esta ligada diretamente as 

despesas da mesma (os impostos), assim dificultando o crescimento e a sobrevivencia de 

varias empresas em um mesmo ramo (no caso farmaceutico) no mercado competitivo. 

Desta forma, torna-se importante que o gestor ao inicio de cada ano, analise as formas de 

tributacao, observando onde a empresa tera mais beneficios (uma economia em tributos), 

com a nao verificacao deste detalhe a empresa podera ter uma carga tributaria maior que a 

sua propria concorrencia, sendo assim, prejudicada no mercado que atua. Vale saiientar, 

que esta decisao de optar pelo regime tributario atribuido a empresa tera vigor durante o ano 

todo e qualquer decisao tomada so podera muda-la no proximo ano. Atualmente, no Brasil 

ha quatro modalidades de regimes tributarios, sao eles: o Simples Nacional, Lucro 

Presumido, Lucro Real e o Lucro Arbitrado (que nao sera utilizado nesta pesquisa, pois se 

tratar de um trabalho voltado para micro-empresas). 

Sendo assim, torna-se necessario a utilizacao de uma ferramenta de gestao para que possa 

estudar e mostrar alternativas para a determinacao legal para que ocorra uma reducao de 

carga tributaria e respectivamente uma reducao de impostos pagos pela empresa, surgindo 

o tema do projeto Planejamento Tributario como uma ferramenta de reducao da carga 

tributaria em micro-empresa: um estudo de caso na rede farmaceutica Sertao Farma -

Sousa/PB. 

Com base neste texto, observando a importancia de um Planejamento Tributario como uma 

ferramenta de reducao de carga tributaria, surge o seguinte questionamento: O 

Planejamento Tributario e utilizado como uma ferramenta de reducao da carga 

tributaria nas empresas da rede farmaceutica? 
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1.2 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1 Objetivo geral 

Dernonstrar que o planejamento tributario e uma ferramenta imprescindivel na reducao da 

carga tributaria da uma rede farmaceutica da cidade de Sousa/PB. 

12.2 Objetivo especifico 

• Analisar atraves de um planejamento tributario se a carga tributaria de cada empresa 

esta alta; 

• Levantar e avaliar a tributacao das empresas; 

• Comparar com outras formas de tributacao, para que possa reduzir esta carga 

tributaria; 

• Averiguar se ha possibilidade de reducao nestas cargas tributarias das empresas em 

estudo; 

1.3 Justi f icat iva 

Com a grande competitividade existente no mercado farmaceutico, o gestor administrativo 

busca reduzir gastos (custos), onde sera vantajoso para a empresa, que podera ter um 

prego menor que a sua concorrencia. Institutos de pesquisa, como o IBPT, pesquisaram e 

encontraram que a carga tributaria a cada ano cresce, ou seja, gera um aumento no 

pagamento de impostos para as empresas. Desta forma, o gestor tern que buscar reduzir 

seus custos para que se torne mais competitivo. E o setor farmaceutico por ser um 

segmento onde a sua concorrencia e grande, torna-se necessario que o gestor possua 

mecanismos que possa agregar de forma positiva ao seu estabelecimento, sendo uma area 

fundamental na economia e para sociedade. E importante que ocorra estudos voltados para 

setor, para mante-las sempre num mercado competitivo. Esta rede farmaceutica sera tratada 

como um exemplo, por ser a primeira rede deste tipo de eomercio na cidade, onde atraves 

desses estudos, mostrarao propostas que facilitem o crescimento e ampliacao desta rede e 

do proprio setor farmaceutico. 

Percebe-se que na cidade de Sousa/PB, existe uma quantidade de empresas que por algum 

fator vao a falencia. Uma hipotese e atraves da concorrencia existente em determinados 

ramos como farmacias, supermercados e etc. Com esta concorrencia qualquer pratica 
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gerencial pode fazer a diferenca, como por exemplo, o preco de venda para o consumidor, o 

gestor possuindo poucos gastos, a tendencia de seu preco de venda ser menor. 

Desta forma, analisando que o Brasil possui uma carga tributaria alta, e possuindo caminhos 

que possam reduzi - la, e de suma importancia para os gestores, que as empresas busquem 

um planejamento tributario, de modo que encontrem a forma de tributacao apropriada para 

sua empresa, sendo encontrada uma forma economica para a empresa, tanto 

financeiramente quanto fiscal. 

A realizacao de um planejamento tributario eficiente nas empresas, poderao gerar 

oportunidades em que a mesma proporcione melhorias, gerando mais credibilidade, e com 

um custo menor, reduzindo seu preco, tomando-se mais competitivo no mercado onde atua. 
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1.4 Metodologia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Tipologia de Pesquisa 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva, pois tern a finaiidade de observar, 

registrar e analisar (interpretar) os fatos sem entrar no merito dos conteudos, ou seja, sem a 

interferencia do pesquisador. (Oliveira Netto, 2008). 

Este trabalho e considerado tambem exploratorio porque possui o objetivo a formulacao de 

questoes, ou de um problema, tendo como finaiidade desenvolver hipoteses, aumentar a 

familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato, fenomeno, para a realizacao de um 

estudo future {Marconi; Lakatos, 2007). 

Os procedimentos de pesquisa utilizados serao o documental, o bibliografico e o estudo de 

caso. 

O documental "tern por finaiidade conhecer os diversos tipos de documentos e provas 

existentes sobre o conhecimento cientifico". (Oliveira Netto, 2008, p. 30). Onde serao 

analisados os documentos (registros) da empresa, como as despesas e faturamentos. 

Outro procedimento utilizado foi o bibliografico que de acordo Marconi e Lakatos (2007), 

abrangem toda bibliografia ja tornada publica em relacao ao tema de estudo em jornais, 

revistas, livros, monografias, teses e etc. Possuindo uma finaiidade de aproximar o 

pesquisador com tudo o foi dito e escrito, ampliando seus conhecimentos, sendo utilizado no 

referencial teorico, para adquirir um maior entendimento em relacao a Contabilidade 

Tributaria e o Planejamento Tributario. 

Tambem sera utilizada, a pesquisa de estudo de caso e atraves dele, e possivel explicar ou 

descrever um sistema de produgao ou tecnico no ambito particular ou coletivo, sendo assim, 

considerada uma importante ferramenta para os pesquisadores que tern como finaiidade 

entender "como" e "por que" as coisas funcionam. (Oliveira Netto, 2008). Neste estudo de 

caso sera aplicado um questionario, com intuito de obter informacdes contabeis e fiscais de 

cada empresa abordada no projeto. 

O problema da pesquisa possui uma abordagem qualitativa e quantitativa, pois se 

preocupara em analisar e descrever esclarecendo e comentando os resultados dos dados 

numericos (quantitativos). 

O metodo utilizado na pesquisa foi o hipotetico-dedutivo que para Coelho apud Lalande 

(1999) "e quando se buscam as evidencias empfricas a partir de uma teoria, um modelo ou 
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um conceito a fim de se testarem hipoteses resultados para a solucao do problema 

levantado". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1,4.2 Coleta e Tratamento dos dados 

Este estudo tern como base, o planejamento tributario na rede Farmaceutica na cidade de 

Sousa/PB, que possuem um total de quinze micro-empresas afiliadas a rede, segundo 

dados repassados pelo SEBRAE (2010). Mas destas quinze apenas onze responderam o 

questionario, onde o restante justificou dizendo que nao tiveram tempo para responder e 

outras nao devolveram o mesmo. 

O trabalho sera realizado atraves de uma analise de dados contabeis (faturamentos, 

despesas, etc.) de micro-empresas que formam esta rede sousense de farmacias, ou seja, 

sendo uma coleta documental e uma coleta de dados atraves de um questionario, que 

segundo Silva (2006), "e um conjunto ordenado e consistente de perguntas a respeito de 

variaveis e situacoes que se deseja medir ou descrever." Neste questionario serao 

abordadas perguntas referentes a parte fiscal e contabil (despesas e faturamentos da 

empresa) e qual a forma tributaria que a empresa se encontra. Onde serao feitos um estudo, 

atraves de um planejamento tributario, sendo analisado a carga tributaria da empresa, 

observando-se apos o planejamento tributario, se ha uma reducao desta carga tributaria. 

14.3 Delimitagao do estudo 

Observando uma grande quantidade de empresas farmaceuticas na cidade de Sousa/PB, 

que possui um mercado competitivo, qualquer informacao sera interessante para os 

gestores, outro fator que torna interessante e o estudo que trata de um setor importante para 

a sociedade como um todo, pois esta ligada diretamente a saude da populacao e por si 

tratar de exceiente setor para a economia deste pais, em relacao a geracao de empregos 

tantos nos laboratories e nas proprias farmacias e por movimentar a economia em todos os 

aspectos. Este estudo sera realizado em cima da rede Sertao Farma, que foi criada 

recentemente em 2009, sendo o primeiro grupo deste ramo comercial (farmacias e 

drogarias) desta cidade. 

Os dados contabeis analisados serao os valores das entradas (compras) e do faturamento 

(vendas) das empresas nos ultimos 18 meses, os valores dos impostos pagos, e as 

principais despesas (agua, energia, aluguel e etc.). 
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Os dados necessarios para a realizacao deste estudo serao pesquisados nas respectivas 

empresas, atraves de um questionario onde serao visitadas as sete farmacias, e sendo 

analisados individualmente e apos o estudo sera feita uma comparacao de politicas de 

planejamentos a serem ou/nao efetuadas nas empresas. 

Uma observacao e que cada empresa tera seu resultado informados para a rede, onde ela 

anunciara individualmente o resultado. 
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2 F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2.1 Evo lucao do fenomeno da Tributacao 

De acordo com Harada (2001) antigamente, o Estado, para cobrir suas despesas 

necessarias, utilizavam de meios conhecidos em todo o mundo, para adquirirem receitas, 

por exemplo, guerras de conquistas, extorsoes de outros povos, doagoes voluntarias, 

rendas produzidas por seus bens e suas empresas, entre outros. Esses processos de 

arrecadacao de receita publica em sua maioria eram tidos como tributos. Com a grande 

evolugao das despesas publicas, para que pudesse atender as diversas necessidades 

requisitadas pela sociedade, o Estado determinou que fosse criada uma fonte regular e 

permanente de recursos financeiros, assim, o tributo passou a ser a principal fonte de 

arrecadacao publica, para o comprimento das obrigagoes do Estado. 

Desta forma, o Estado possuia varias formas de obterem renda como foi citado por Harada 

(2001), so que apos um determinado tempo, se tomou imprescindivel o Estado criar uma 

fonte reguladora e permanente de recursos financeiros, assim surgiu os tributos 

(consequentemente a tributacao), onde se tornou a principal fonte de ingressos publicos no 

Brasil. 

Harada (2001) mostra que o forte crescimento da tributacao foi um fator importante para a 

historia, pois atraves deste aumento surgiram movimentos, onde a luta dos povos era contra 

a tributacao que existia naquela epoca. Entao estudos historicos mostram que a tributacao 

foi determinante tanto diretamente e como indiretamente, pois foram geradas grandes 

revoiucoes ou ate de transformacoes sociais, como a Revolucao Francesa, Independencia 

de Colonials Americanas e Inconfidencia Mineira. 

Assim, a historia mostra que o Estado com poder da tributagao, criou varios tributos, 

havendo um crescimento elevado, com isso a populacao indignada se manifestou atraves 

de lutas e movimentos, onde o Estado de alguma forma estabelecessem regras, ou ate 

mesmo um controle para a que tributagao nao continuasse naquele crescimento exorbitante. 

E alguns desses movimentos conseguiram resultados. Harada (2001) comenta, por 

exemplo, na Inglaterra atraves da Carta Magna de 1215, que ficou consignado que nenhum 

tributo poderia ser cobrado sem a aceitagao do Conselho do Rei. 

De acordo com Harada (2001, p. 286): 

Hoje, o princfpio de que a receita tributaria deve ser previamente aprovada 
pelos representantes do povo acha-se inscrito nas Cartas Politicas de quase 
todos os paises. Entre nos, o principio da legalidade tributaria vem sendo 
consignado desde a primeira aparece desde a primeira Constituieao 
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Republicans de 1891. 

Ou seja, que no Brasil atraves da primeira Constituieao Republicana de 1891, o tributo 

passou a constituir-se uma categoria juridica disciplinada pelo Direito, onde podera apenas 

ser exigido atraves de uma relacao juridica entre o Estado e o sudito-contribuinte, resultada 

exclusivamente da lei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Contabil idade Tributaria 

A contabilidade tributaria e a "especializacao da contabilidade que tern como principals 

objetivos o estudo da teoria e aplicacao pratica dos principios e normas basicas da 

legislacao tributaria". (Oliveira et al, 2009, p. 27). 

Oliveira et al (2009, p. 27) comenta ainda que a contabilidade tributaria: 

E o ramo da contabilidade responsavel pelo gerenciamento dos tributos 
incidentes nas diversas atividades de uma empresa, ou grupo de empresas, 
adaptando ao dia-a-dia empresarial as obrigagoes tributarias, de forma a 
nao expor a entidade as possiveis sangoes fiscais e legais. 

A contabilidade tributaria possui uma grande quantidade de fungoes e atividades, Oliveira et 

al (2009) mostra as principals fungoes e atividades de uma forma mais sintetizadas dividindo 

em tres maneiras: Escrituragao e controle, Orientagao e Planejamento tributario. 

Em relagao a escrituragao e controle ele relata a importancia da: 

• Escrituragao fiscal das atividades do dia-a-dia da empresa e dos livros fiscais; 

• Apuragao dos tributos a recolher, preenchimento das guias de recolhimento e 
remessa para o Departamento de Contas a pagar; 

• Controle sobre os prazos para os recolhimentos; 
• Assessoria para a correta apuracao e registro do lucro tributavel do exerefcio 

social, conforme os principios fundamentals de contabilidade; 
• Assessoria para o correto registro contabil das provisoes relativas aos tributos 

a recolher; (OLIVEIRA et al., 2009, p. 28) 

Desta forma mostra a responsabilidade que o profissional contabil possui em relagao a 

escrituragao, onde existe a necessidade do registro no dia-a-dia da empresa, e 

conseqiientemente a apuragao do tributos, executando um controle e comprometimento 

com os prazos determinados. 

Na parte de orientagao Oliveira et al (2009, p. 28) comenta que: 

• Orientagao, treinamento e constante supervisao dos funcionarios do setor de 
impostos; 

• Orientagao fiscal para as demais unidades da empresa (fiiiais, fabricas, 
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departamentos) ou das empresas controladas e coligadas, visando 
padronizar procedimentos; 

Em relacao as orientagoes, sempre deve manter os funcionarios informados com o 

surgimento de alguma alteracao no processo fiscal, atraves de treinamentos e uma 

supervisao neste setor. 

Para o Planejamento tributario as atividades sao as seguintes: 

• Estudo das diversas alternativas legais para a reducao da carga fiscal, tais 
como: 

1. Todas as operacoes em que for possivel o credito tributario, principalmente 
em relagao aos chamados impostos nao cumulativos ICMS e IPI; 

2. Todas as situagoes em que for possivel o diferimento (postergagao) dos 
recolhimentos dos impostos, permitindo melhor gerenciamento do fluxo de 
caixa; 

3. Todas as despesas e provisoes permitidas pelo fisco como dedutiveis. 
(OLIVEIRAet al., 2009, p. 28) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 S is tema Tributario Nacional 

A Contabilidade e o Direito sao ciencias que caminham juntas e se completam. O Direito 

segundo Oliveira et al (2009, p. 5), "e a ciencia das normas obrigatorias que disciplinam as 

relagoes dos homens em sociedade, existindo para isso as diversas jurisprudencia. E o 

conjunto das normas juridicas vigentes num pais". 

Diante dessas normas obrigatorias, uma tera um destaque neste estudo que sao as normas 

gerais de direito tributario que se aplicam a Uniao, Estados, Distrito Federal e aos 

Municipios, desta forma constituindo o Sistema Tributario Nacional, que tern como fungao, 

controlar a arrecadagao e distribuigao de renda no pais. 

De acordo Harada (2001, p. 298): 

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 senao a propria Constituigao. 

Dessa forma, compreende-se que o Sistema Tributario Nacional representa um conjunto de 

normas onde possui a natureza tributaria. Essas normas sao encontradas no Codigo 

Tributario Nacional (CTN), que neste sao descritos o que sao tributos, as leis, o objeto, o 

fato gerador, impostos, taxas, contribuigao de melhorias, os principios, e assim organiza e 

controla a tributagao brasileira. 
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O contador tern como funcao seguir as normas, os Principios Fundamentals de 

Contabilidade, a propria legislagao tributaria, desta forma apurando, registrando, 

arrecadando os tributos corretamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Legislagao Tributaria 

O conceito de legislagao tributaria de acordo com o CTN, em seu art. 96 da Lei n° 5.172/66, 

de 25 de outubro de 1966, e o seguinte: "Art.96. A expressao legislagao tributaria 

compreende as leis, os tratados e as convengoes internacionais, os decretos e as normas 

complementares que versem no todo ou em parte, sobre tributos e relagoes juridicas a elas 

pertinentes". 

O CTN mostra que a legislagao tributariazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e formada por varios mecanismos, as leis, os 

tratados e as convengoes internacionais, os decretos e as normas complementares 

mostrado respectivamente nos art. 97, 98, 99 e 100 da Lei 5.172/66, de 25 de outubro de 

1966: 

O art. 97 do CTN mostra o que a lei pode estabelecer: 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
I - a instituigao de tributos, ou a sua extingao; 
II - a majoragao de tributos, ou sua redugao, ressalvado o disposto nos 
artigos21, 26, 39, 57e65; 
III - a definigao do fato gerador da obrigagao tributaria principal, ressalvado 
o disposto no inciso I do § 3° do artigo 52, e do seu sujeito passivo; 
IV - a fixagao de aliquota do tributo e da sua base de calculo, ressalvado o 
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 
V - a cominagao de penalidades para as agoes ou omissoes contrarias a 
seus dispositivos, ou para outras infragoes nela definidas; 
VI - as hipoteses de exclusao, suspensao e extingao de creditos tributarios, 
ou de dispensa ou redugao de penalidades. 
§ 1° Equipara-se a majoragao do tributo a modificagao da sua base de 
calculo, que importe em torna-lo mais oneroso. 
§ 2° Nao constitui majoragao de tributo, para os fins do disposto no inciso II 
deste artigo, a atualizagao do valor monetario da respectiva base de calculo, 

A lei, de acordo, com o art. 97 do CTN, podera estabelecer a criagao ou exclusao de 

tributos, e outros poderes, mas com ressalvas em artigos (ou seja, com algumas excegoes) 

como de aumentar ou diminuir tributos, o de definir o fato gerador da obrigagao tributaria, 

determinar a base de calculo e aliquota do tributo e entre outros. 

Os tratados e as convengoes internacionais em seu art. 98 da CTN "revogam ou modificam 

a legislagao tributaria interna, e serao observados pela que Ihes sobrevenha". Ou seja, se 

possuir algum tratado ou uma convengao internacional elas tern o poder de revogar e 
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modificar a legislagao tributaria do pais, analisando a qual possui a maior importancia. 

Os decretos sao citados no art. 99 da CTN: "O conteudo e o alcance dos decretos 

restringem-se aos das leis em funcao das quais sejam expedidos, determinados com 

observancia das regras de interpretagao estabelecidas nesta Lei". 

As normas complementares das leis, dos tratados e das convengoes internacionais e dos 

decretos estao no art. 100 da CTN: 

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 
II - as decisoes dos orgaos singulares ou coletivos de jurisdigao 
administrativa, a que a lei atribua eficacia normativa; 
III - as praticas reiteradamente observadas pelas autoridades 
administrativas; 
IV - os convenios que entre si celebrem a Uniao, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municipios, 
Paragrafo unico. A observancia das normas referidas neste artigo exclui a 
imposigao de penalidades, a cobranga de juros de mora e a atualizagao do 
valor monetario da base de calculo do tributo. 

Para Bastos (1999, p. 175) "os atos normativos sao normas complementares expedidas por 

autoridades administrativas, que muitas vezes interpretam determinado ponto sujeito a 

atuagao administrativa, por exemplo, uma portaria". 

De acordo com Fabretti (2000), os atos normativos sao orientagoes dadas pelas autoridades 

administrativas aos seus subordinados a exemplo de portarias, circulares, pareceres, entre 

outros. Outra norma complementar sao os convenios (acordo, parcerias) entre a Uniao, 

Estado, Distrito Federal e os Municipios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Tributos 

Tributos de acordo com o art. 3 do CTN: "e toda prestagao pecuniaria compulsoria, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que nao constitua sangao por ato ilicito, 

instituida em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada". 

Analisando o referido artigo, compreende-se que o tributo tern ser quitado apenas em 

moeda corrente (reais), nao podendo ser pago com bens ou prestagao de servigos e sendo 

de uma forma obrigatoria se estiver estabelecida em lei, e onde a autoridade nao possui 

liberdade para escolher a melhor oportunidade de cobrar tributo, pois a lei estabelece os 

passos a serem seguidos. 

Em relagao as especies de tributos, o Sistema Tributario Nacional (STN) possui tres tipos 
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que sao os impostos, as taxas e as eontribuicoes de melhoria, conforme consta no art. 5 da 

CTN. 

O art. 16 do CTN define que "o imposto e o tributo cuja obrigagao tern por fato gerador uma 

situacao independente de qualquer atividade estatal especifica, reiativa ao contribuinte". 

Para Oiiveira et al (2009, p. 8), os impostos sao aqueles que "decorrem de situacao 

geradora independente de qualquer contraprestagao do Estado em favor do contribuinte" 

O imposto configura-se com uma especie de tributo, ele representa a maior parte da 

arrecadacao, e atraves dele que o Estado conduz a administracao publica, e aplicam boa 

parte do que foi arrecadado em beneficio da sociedade, investindo em obras publicas. 

As taxas sao aquelas "que estao vinculadas a utilizagao efetiva ou potencial por parte do 

contribuinte, de servicos publicos especificos e divisiveis" (Oliveira et al, 2009, p. 8). 

Em relacao as taxas, o contribuinte so pagara se de fato ele utilizar aquele servico publico, 

por exemplo, uma taxa de esgoto, o contribuinte sera cobrado se realmente ele possuir o 

esgoto instalado corretamente em sua rua. 

As eontribuicoes de melhorias que "sao cobradas quando do beneficio trazido aos 

contribuintes por obras publicas". (Oliveira et al, 2009, p. 8). 

Utilizando uma comparacao entre os tres tipos de especies de tributos, Oliveira et al (2009, 

p. 8) observa-se o seguinte: 

As taxas e eontribuicoes de melhoria tern pouco significado, tanto no que se 
refere ao montante arrecado, como ao impacto causado no contribuinte. Ja 
os impostos representam, de fato, o instrumento do qual o Estado dispoe 
tanto para angariar recursos para gerir a Administracao Publica e permitir 
investimentos em obras publicas. 

Observando a comparacao feita pelo autor, pode-se analisar que realmente comparando-se 

a arrecadacao do governo das taxas e das contribuigoes de melhorias em relagao a 

arrecadagao de impostos, a diferenga sera significativa, por isso que Oliveira et al (2009), 

fala que as taxas e as contribuigSes de melhoria tern pouco significado ao montante 

arrecadado. 

2.3.2.1 Tributos federais, estaduais e municipals 

Em nossa Constituigao, a competencia de estabelecer tributos esta distribuida em varios 



28 

niveis de governo os art. 153, 155 e 156 exemplificam os tipos de impostos nos tres niveis 

de governo (Uniao, Estado e o Distrito Federal e os Municipios): 

Em relacao ao art. 153, mostram os impostos de competencia da Uniao: 

I - importagao de produtos estrangeiros (II); 
II - exportacao, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados 
(IE); 
III - rendas e proventos de qualquer natureza (IR); 
IV - produtos industrializados (IPI); 
V - operacoes de credito, cambio e seguro, ou relativas a titulos ou valores 
imobiliarios (IOF); 
VI - propriedade territorial rural (ITR); 
VII - sobre grandes fortunas (IGF). 

O art. 155 define a competencia dos Estados e o Distrito Federal dos impostos sobre: 

I - transmissao causa mortis e doacao de quaisquer bens e direitos 
(ITCMD); 
II - operacoes relativas a cireulagao de mercadorias e sobre prestagoes de 
servigos de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicagao 
ainda que as operagoes e as prestagoes se iniciem no exterior (ICMS); 
III - propriedades de vefculos automotores (IPVA); 

Nos Municipios (art. 156) sao de competencia os impostos sobre: 

I - propriedades predial e territorial urbana (IPTU); 
II - transmissao inter vivos, por ato oneroso, de bens imoveis e de direitos 
reais sobre imoveis, ressalvadas as excegoes legais (ITBI); 
III - servigos de qualquer natureza (ISS). 

2.3.2.1.1 Tributos Federais 

2.3.2.1.1.1 Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (IR) 

O imposto de renda e proventos de qualquer natureza segundo Barros (1999, p. 250) "e um 

imposto que incide sobre a disponibilidade economica ou juridica proveniente de renda ou 

proventos de qualquer natureza". 

Ainda de acordo com Barros (1999, p. 250), "renda e o produto do trabalho e do capital" e 

proventos de qualquer natureza "sao acrescimos que representam aquisigao de 

disponibilidade economica ou juridica, mas nao provenientes do trabalho ou do capital". 

O fato gerador desse imposto de acordo com art. 43 do CTN "e a aquisigao da 

disponibilidade economica ou juridica"; 

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 
combinagao de ambos; 
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II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acrescimos 
patrimoniais nao compreendidos no inciso anterior. 

A obrigacao tributaria do imposto de renda "surge quando a pessoa juridica adquire 

disponibilidade juridica ou economica de renda, isto e, quando se constata um acrescimo 

patrimonial" (Latorraca, 2007 apud Oliveira et al, 2009, p. 207). Ou seja, surgira a obrigacao 

tributaria do IR quando a pessoa juridica, possuir algum rendimento, refletindo-se um 

acrescimo em seu patrimonio. 

Analisando o imposto de renda, Barros (1999, p. 250) comenta que "o imposto de renda 

pode ser o mais complexo tributo do Sistema Tributario Nacional, isto porque diz respeito a 

propria atuacao das pessoas juridicas no que concerne a sua capacidade de gerar 

riquezas". 

Segundo Harada (2001, p. 353) "a tributacao das pessoas juridicas esta disciplinada nos art. 

146 a 619 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR)". 

O art. 45 do CTN define que o contribuinte do imposto e "o titular da disponibilidade a que se 

refere o artigo 43, sem prejuizo de atribuir a lei essa condicao ao possuidor, a qualquer 

titulo, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributaveis". 

Os contribuintes sao as pessoas juridicas de direito privado em geral e as 
chamadas empresas individuals, nestas enquadrando-se as firmas 
individuals e as pessoas fisicas que exploram, com habitualidade, qualquer 
atividade economica, com o fito de lucro, bem como aquelas pessoas fisicas 
que promoveram a incorporagao de predios em condominios ou loteamento 
deterrenos. (Harada, 2001, p. 353). 

Assim os contribuintes sao as pessoas juridicas, empresas individuals e pessoas fisicas que 

possuem atividade economica visando lucros, como por exemplo, a aquisigao de um predio 

em condominio, ou seja, tera uma obtencao de lucro atraves de alugueis dos apartamentos 

que compoe este predio. 

A base de calculo do imposto e o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos 

proventos tributaveis. (art. 44 do CTN). 

A aliquota do imposto de renda, de acordo com o art. 541 do Regulamento de Imposto de 

Renda (RIR): "A pessoa juridica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagara o imposto a 

aliquota de quinze por cento (15%) sobre o lucro real, presumido ou arbitrado, apurado de 

conformidade com este Decreto" (Lei n^ 9.249, de 1995, art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 32). 

O RIR em seu art. 542, mostra o que adicional do imposto de renda e: 
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A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado que exceder o valor 
resultante da multiplicagao de vinte mil reais pelo numero de meses do 
respectivo perfodo de apuracao se sujeita a incidencia de adicional de 
imposto a aliquota de dez por cento (Lei n^ 9.249, de 1995, art. 32, §zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 12, e 
Lei n2 9.430, de 1996, art. 42). 

Entao a aliquota do imposto de renda em relagao ao lucro real, presumido ou arbitrado e de 

quinze por cento (15%), e se a parcela do lucro se for superior de sessenta mil (no 

trimestre), ou seja, vinte mil reais por mes sera cobrado um adicional de dez por cento 

(10%), desta diferenca. 

2.3.2.1.1.2 Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) 

O imposto sobre o produto industrializado (IPI), de acordo com o art. 46 em seu paragrafo 

unico do CTN, retrata que "para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o 

produto que tenha sido submetido a qualquer operacao que Ihe modifique a natureza ou a 

finaiidade ou o aperfeicoe para o consumo". 

"O IPI e de competencia da Uniao, e incide sobre os produtos industrializados nacionais e 

estrangeiros, e nao esta sujeito ao principio da anterioridade, razao pela qual suas aliquotas 

podem ser alteradas durante o exercicio financeiro". (Oliveira et al, 2009, p. 92). 

Assim o IPI, atende ao principio da seletividade, ou seja, ele pode ser taxado de acordo com 

a sua essencialidade, desta forma produtos considerado superfluos (perfume), ou prejudicial 

a saude (cigarro), pode receber uma taxa alta de imposto, ja os produtos considerados 

essenciais possui uma taxa mais baixa. 

O fato gerador do IPI esta presente no art. 46 do CTN: 

I - o seu desembaraco aduaneiro, quando de procedencia estrangeira; 
II - a sua saida dos estabelecimentos a que se refere o paragrafo unico do 
artigo 51; 
III - a sua arrematacao, quando apreendido ou abandonado e levado a 
leilao. 

De acordo Oliveira et al (2009, p. 94), a base de calculo do IPI de um produto nacional e "o 

prego da operagao, na saida da mercadoria" e ao produto importado "sera a base de calculo 

dos impostos aduaneiros, acrescidos desses tributos e dos encargos cambiais pagos pelo 

importador". 
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Desta forma a diferenga da base de calculo do IPI em relagao o produto nacional e do 

produto importado, que o nacional sera o prego na saida da mercadoria, e o importado 

serao acrescidos impostos e encargos cambiais. 

A aliquota do IPI sao variaveis e seguem a classificagao da tabela de incidencia do IPI (Tipi), 

aprovada pelo Decreto Federal n° 4.070, de 28 de dezembro de 2001. (Oliveira et al, 2009, 

p. 95). Assim, cada tipo de produto tera sua aliquota que esta definido na tabela de 

incidencia do IPI, aprovada pelo Decreto Federal. 

2.3.1.1.1.3 Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) 

Este imposto foi instituido pela Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, sendo de 

competencia da Uniao, sendo contribuintes todas as pessoas juridicas que possuam 

domicilio no Brasil e as que sao equiparadas pela legislagao do IR (Oliveira et al, 2009). 

A CSLL tern como fato gerador a obtengao de lucro no exercicio. A base de calculo, nos 

contribuintes optantes pelo Lucro Real sera o resultado apurado pela contabilidade, ajustado 

pelas adigoes, exclusoes e compensagoes. Os optantes do Lucro Presumido de acordo com 

Oliveira et al (2009, p. 244) sera "o somatorio do resultado da aplicagao de 12% sobre a 

receita bruta mais os ganhos de capital, dos rendimentos de aplicagoes financeiras e demais 

receitas e resultados positivos." Ou seja, no Lucro Real, a base sera diretamente em cima 

do lucro da empresa, ja no Lucro Presumido, sera de 12% em cima do faturamento da 

empresa (receita bruta), mais algum acrescimo que empresa obter. 

A aliquota da contribuigao social sobre o lucro e calculada de acordo com as seguintes 

aliquotas, segundo Oliveira et al (2009, p. 239): 

a) 9% sobre a base de calculo das pessoas juridicas, com excegao das 
entidades mencionadas a seguir; 

b) 8% nas instituigoes financeiras, compreendendo: bancos comerciais, bancos 
de desenvolvimento, bancos de investimentos, caixas economicas, 
sociedades de credito imobiliario, sociedades de creditos, financiamento e 
investimento, sociedades corretoras de titulos e valores mobiliarios, 
sociedades distribuidoras de tftulos e valores mobiliarios, cooperativas de 
credito, empresas de seguros privados e de capitalizagao, agentes 
autdnomos de seguros privados e de credito, sociedades corretoras de 
seguros, entidades de previdencia privada, abertas e fechadas e empresas 
de arrendamento mercantil. 

Desta forma, as empresas comerciais (farmacias, supermercado e etc.), terao sua aliquota 

de 9%, essa porcentagem a agregada ao valor da base de calculo para saber o valor do 

imposto que o contribuinte ira pagar. 
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A apuracao da CSLL das optantes pelo Lucro Real, o contribuinte tern a opcao de escolher 

qual o criterio que ele ira utilizar: apurado em cada trimestre ou anualmente. (Oliveira et al, 

2009). Ou seja, o contribuinte escolhe se pagar o imposto a cada trimestre, ou pagar 

anualmente por estimativas. A empresa escolhendo pagar trimestralmente as datas de 

pagamento serao: 31 de mareo, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. No Lucro 

Presumido sera apurado trimestralmente e deverao ser pagos nas datas acima citada. Os 

dois regimes tern a possibilidades de pagar em tres quotas mensais, com juros pela taxa 

Selic ate o mes anterior ao pagamento e de 1 % ao mes. (Oliveira et al, 2009, p. 245). 

2.3.2.1.1.4 Contribuicao Social sobre o Faturamento (COFINS) 

De acordo com Oliveira et al (2009), a COFINS foi instituida pela Lei Complementar n° 70, 

de 30 de dezembro de 1991, que se trata da contribuicao para financiamento da seguridade 

social, sendo um tributo que incide sobre o valor do faturamento mensal das pessoas 

juridicas. 

No art. 195 da CF dispoe a isencao de contribuicao para a seguridade social as entidades 

beneficentes de assistencia social, que cumpram a Lei e enquadrem como uma entidade 

filantropica, asilos, orfanatos e entre outros. Segundo Oliveira et al (2009, p. 283), tambem 

sao isentas do recolhimento da COFINS: 

a) as microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) que 
optarem pelo sistema integrado de pagamento de impostos e contribuigao 
(Simples), conforme a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, alterada 
pela Lei n° 9.732, de 11 de dezembro de 1998, no periodo em que ficarem 
submetidas ao regime simplificado; 
b) as associacoes, os sindicatos, as federacoes, as organizacoes 
reguladoras de atividades profissionais e demais entidades classistas, 
relativamente as arrecadacoes provenientes de mensalidades, eontribuicoes 
ou anuidades fixadas em lei ou pelo Estatuto ou Assembleia dessas 
entidades e destinadas ao custeio de suas atividades essenciais; 
c) as sociedades cooperativas, com observancia do disposto na 
legislagao propria, relativamente aos atos cooperatives de suas finalidades. 
Nao estao isentas as cooperativas de consumo, cujos objetivos sejam a 
compra e o fornecimento de bens aos consumidores, as quais estao sujeitas 
as normas de incidencia da contribuicao aplicavel as demais pessoas 
juridicas. 

Sendo assim, empresas optantes pelo Simples Nacional sao isentas de pagar o COFINS, 

como varios segmentos do terceiro setor (associacoes, sindicatos, cooperativas e etc.) nao 

recolhem o devido imposto. 
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A base de calculo da COFINS e o faturamento mensal (receita bruta de vendas ou de 

servigos de qualquer natureza), excluidos os valores relativos: 

• O IPI, nas empresas contribuintes desse imposto, quando destacado em 
separado no documento fiscal; 

• O ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos servigos 
na condigao de substitute tributario; 

• As vendas canceladas, as devolugoes de clientes e aos descontos 
concedidos incondicionalmente, a qualquer titulo; 

• As reversoes de provisSes operacionais e recuperagao de creditos baixados 
como perda, que nao representem entrada de novas receitas; 

• Ao resultado positivo - lucro - obtido em decorrencia de avaliagao de 
investimentos em participagoes societarias pelo metodo da equivalencia 
patrimonial - valor do patrimonio liquido; 

• Aos lucros e dividendos recebidos ou a receber em decorrencia de 
investimentos em participagoes societarias avaliadas pelo custo de 
aquisigao que tenham sido contabiiizados como receitas; 

• As receitas decorrente da venda de itens do ativo permanente; 
• A exportagao de mercadorias para o exterior; e 
• Aos servigos prestados a pessoa fisica ou juridica residente ou domiciliada no 

exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas. (Oliveira et al, 
2009, p. 283, 284) 

A aliquota do COFINS no Lucro Presumido e de 3% sobre a base de calculo (faturamento 

mensal), no Lucro Real a cobranga nao cumulativa, implantada em 1° de fevereiro de 2004, 

a aliquota sendo de 7,6% (possuindo a conta de COFINS a recuperar e a recolher). 

2.3.2.1.1.5 Contribuicao para o PIS/PASEP 

A contribuigao para o Programa de Integragao Social (PIS) foi criada pela Lei n° 7, de 7 de 

setembro de 1970, ja a contribuigao para o Programa de Formagao do Patrimonio do 

Servidor Publico (PASEP), criado pela Lei Complementar n° 8, de 3 de dezembro de 1970 

(Oliveira et al, 2009). 

A base de calculo do PIS/PASEP no Lucro Presumido sera o faturamento mensal, com 

exclusoes de valores relativos (mesmo caso do COFINS), que cima do faturamento sera 

aplicada a aliquota de 0,65%. No Lucro Real sera nao-cumulativo com uma aliquota de 

1,65% e a terceira modalidade desta contribuigao que esta relacionado a templos, 

condominios, partidos politicos, entidades sem fins lucrativos e sobre a folha de pagamento 

que tera como base de calculo o valor da folha de pagamentos mensal dos empregados e 

aplicara uma aliquota de 1%. 
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2.3.2.1.2 Impostos Estaduais 

O Imposto sobre operagoes relativas a circulaeao de mercadorias e sobre prestagoes de 

servigos de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicagao (ICMS) e de 

competencia dos Estados e Distrito Federal, sendo determinado pela constituigao, um 

imposto nao-cumulativo (Fabretti, 2006). 

Segundo Machado (2008, p. 361), "o ICMS e o tributo de fungao predominantemente fiscal. 

E a fonte de receita bastante expressivas para os Estados e para o Distrito Federal". Deste 

modo, o ICMSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e um dos tributos que mais arrecadam para o Estado, e que de acordo com a 

Receita Federal, em 2005, este tributo teve uma arrecadagao de R$ 6,56 bilhoes em termos 

reais. 

O fator gerador do ICMS de acordo Oliveira et al (2009, p. 80), compreende: 

• Saidas de mercadorias, a qual titulo, de estabelecimento de contribuinte, 
comercial, industrial ou produtor, ainda que para outro estabelecimento do 
mesmo titular; 

• Prestagoes de servigos de transporte interestadual ou intermunicipal e de 
comunicagoes e telecomunicagoes; 

• Entradas de mercadorias importadas no estabelecimento de contribuinte, 
comercial, industrial ou produtor, e ainda que se trate de mercadoria para 
consumo ou bem do ativo imobilizado; 

• Fornecimento de alimentagao, bebidas e outras mercadorias em restaurantes, 
bares, cafes e estabelecimentos similares. 

Para Oliveira et al (2009, p. 79), "o ICMS e um imposto que possui muitas particularidades 

no que diz respeito ao fato gerador que envolve a circulagao de mercadorias". Por exemplo, 

uma empresa comercial, quando ela realiza a compra de mercadorias, o ICMS esta incluso 

no prego do produto que sera pago ao fornecedor, desta maneira sera utilizada no ato de 

revender esta mercadoria, o consumidor quando adquirir o produto tambem estara incluindo 

um valor referente ao ICMS. 

Desta forma, todas as empresas que incidem o ICMS, terao um gasto deste imposto na 

aquisigao (valor incluso na mercadoria, pago ao fornecedor), gerando um credito para a 

empresa. Esse credito de acordo com Fabretti (2006, p. 169): 

E assegurado ao contribuinte, salvo disposigao expressa de lei em 
contrario, o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado relativo 
a mercadoria entrada (real ou simbolicamente) em seu estabelecimento, em 
razao de operagoes regulares e tributadas. 

Quando ocorrer as revendas das mercadorias, a parcela do tributo (ICMS), inclusa no prego 

de venda, tornara um debito, entao, quando for efetuar a apuragao do ICMS serao somados 

todos os debitos (vendas da mercadoria) e todos os creditos (compra de mercadoria) deste 
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imposto, e sera diferenciado. Se o credito for maior que o debito, a empresa tera um ICMS a 

recuperar, se for ao contrario, o debito maior que o credito, a empresa tera ICMS a recolher, 

ou seja, devera pagar a diferenca. 

Para Bastos (1999, p. 258) "a base de calculo do ICMS e o valor da operacao ou do servico 

ai incluidos os juros, seguros e demais importancias debitadas ou cobradas do destinatario 

das mercadorias ou usuarios dos servigos". Vale ressalvar o que IPI nao entra como base 

de calculo do ICMS. 

As aliquotas do ICMS segundo Oliveira et al (2009), leva em consideracao o que cada 

Estado determina para o seu calculo, atraves da legislacao estadual. 

Segundo Fabretti (2006, p. 169) ele ressalva que so podera gerar creditos: "as entradas de 

mercadorias destinadas a revenda", ou seja, comercializada novamente e tambem para "as 

entradas de insumos (materia-prima, material de embalagem, produtos intermediaries etc.) 

utilizados na elaboracao de produto destinado a venda, cujas saidas sejam tributadas", isso 

observando as empresas industrials, onde possuem um processo de producao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.3 Limitagdes constitutionals do poder de tributar 

Para Harada (2001, p. 329), quando ocorreu a partilha de competencia tributaria, ja houve 

uma limitacao ao poder de tributacao, posteriormente a Constituieao Federal (CF) 

prescreveu inumeros principios tributarios, observando sempre preservar o regime politico 

adotado, a saude da economia, entre outros. "Esses principios expressos, juntamente com 

os implicitos, constituem o escudo de protecao aos contribuintes, atuando como freios que 

limitam o poder de tributacao do Estado". Desta forma, que esses principios tributarios 

representam limitacoes constitucionais ao poder de tributar. 

De acordo com o art. 150 da CF de 1988, que expoe sobre as limitacoes do poder de 

tributar, mostram os seguintes principios constitucionais do poder de tributar: 

• Principio da legalidade; 
• Principio da isonomia tributaria; 
• Principio da irretroatividade tributaria; 
• Principio da anterioridade. 

Ainda de acordo com o art. 150 da CF de 1988 que tern seu texto: "sem prejuizos de outras 

garantias asseguradas ao contribuinte, e vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municipios". 
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I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabelega; 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situacao equivalente, proibida qualquer distincao em razao de ocupacao 
profissional ou fungao por eles exercida, independentemente da 
denominacao juridica dos rendimentos, tftulos ou direitos; 
III - cobrar tributos: 
a) em relagao a fatos geradores ocorridos antes do inicio da vigencia da lei 
que os houver instituido ou aumentado; 
b) no mesmo exercicio financeiro em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou; 

No inciso I, trata-se do principio da legalidade e aquele que instituido em lei, ou seja, nao 

podera exigir ou aumentar tributo, sem possuir uma autorizacao legisiativa. 

O inciso II, esta ligado ao principio da jsonomia tributaria, de acordo Harada (2001), este 

inciso proibe o tratamento juridico desigual entre os contribuintes, em mesma situacao, 

impedindo que nao ocorra discriminacoes tributarias, favorecendo uns e prejudicando 

outros. 

O inciso III assertiva "a" relata sobre o principio da irretroatividade tributaria que se da 

quando o fato gerador ocorre antes da vigencia da lei, ou seja, o fato ocorreu nao existia a 

lei, entao nao pode voltar para cobrar, nao podendo retroagir. 

Na assertiva "b" encontra-se o principio da anterioridade, que representa aquele que nao 

pode cobrar tributos no mesmo exercicio em que foi criada a lei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.4 Obrigagao Tributaria 

O CTN em seu art. 113 mostra que a obrigagao tributaria, pode ter duas maneiras: 

Art, 113. A obrigagao tributaria e principal ou acessoria. 
§ 1° A obrigagao principal surge com a ocorrencia do fato gerador, tern por 
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniaria e extingue-se 
juntamente com o credito dela decorrente. 
§ 2° A obrigagao acessoria decorrente da legislagao tributaria e tern por 
objeto as prestagSes, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 
arrecadagao ou da fiscalizagao dos tributos. 

§ 3° A obrigagao acessoria, pelo simples fato da sua inobservancia, 

converte-se em obrigagao principal relativamente a penalidade pecuniaria. 

Para Oliveira et al (2009, p. 11) ele define que a "obrigagao tributaria e a relagao de Direito 

Publico na qual o Estado (sujeito ativo) pode exigir do contribuinte (sujeito passivo) uma 

prestagao (objeto) nos termos e nas condigoes descritos na lei (fato gerador)". 

Possui hoje tres tipos de elementos fundamentals da obrigagao tributaria que sao as leis, o 
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objeto, e o fato gerador. 

Para Oliveira et al (2009), a lei e o elemento fundamental mais importante porque ela que 

cria os tributos e mostra a maneira de sua cobranga, ja o objeto sao as obrigacoes que o 

contribuinte (sujeito passivo) deve cumprir de acordo como determina a lei. O fato gerador 

tera duas ocasioes a primeira quando for uma obrigacao principal ela e definida em lei e 

gerou a ocorrencia, ou seja, ocorreu o fato que gerando uma obrigagao de pagar, e a outra e 

a obrigagao acessoria e qualquer situagao que impoe a pratica ou a abstengao de ato que 

seja uma obrigagao principal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3,5 Base de Calculo e Aliquota 

"E o valor sobre o qual se aplica o percentual (ou aliquota) com a finaiidade de apurar o 

montante a ser recolhido". (Oliveira et al, 2009, p. 13). Esta base de calculo de acordo com a 

CF de 1988 deve ser definida em lei complementar, podendo ter alteragao seguindo aos 

principios constitucionais da legalidade, ou seja, apenas a uma nova lei, onde esta lei deve 

estar vigente antes de ocorrer o fato, e nao retroagir para apurar fatos passados, assim, 

seguindo os principios da anterioridade e o da irretroatividade. 

Ja a aliquota "e um percentual definido em lei que, aplicado sobre a base de calculo, 

determina o montante do tributo a ser recolhido." (Oliveira et al, 2009, p. 14). Assim cada 

Estado adota a sua propria aliquota, mas sempre respeitando os principios constitucionais 

da legalidade, a anterioridade e a irretroatividade. 

2.3.6 Imunidade Tributaria e Isengao Tributaria 

As imunidades tributarias de acordo com Oliveira et al (2009, p. 14) "podem ser classificadas 

como privilegios dados a alguem para que se livre ou isente de certas imposigoes legais." 

A imunidade tributaria esta relacionada a nao incidencia tributaria, e ela concedida pela 

Constituigao Federal. Segundo Oliveira et al (2009, p. 14) a imunidade tributaria abrange os 

seguintes aspectos: 

• Vedagao de entes estatais instituirem impostos sobre o patrimonio, a renda 
ou os servigos, uns dos outros - nao alcanga as atividades economicas 
reguladas pelo direito privado; 

• Vedagao de entes estatais instituirem impostos sobre o patrimonio, a renda 
ou os servigos das entidades mantenedoras de templos de qualquer culto; 
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• Vedagao de entes estatais instituirem impostos sobre o patrimonio, a renda 
ou os servigos das entidades representativas de partidos politicos, 
sindicatos dos trabalhadores, instituicoes de educacao e de assistencia sem 
fins lucrativos; 

• Vedacao de entes estatais instituirem impostos sobre livros, jornais, 
periodicos e papel destinado a impressao destes. 

A isencao tributaria representa uma dispensa do pagamento de tributos e eia e concedida 

por lei, conforme trata Oliveira et al (2009). A diferenca entre a imunidade e a isencao 

tributaria, e que a isencao e temporaria e a qualquer momento voce podera perder-la, ja a 

imunidade nao e temporaria, e so podera ser alterada mediante a reforma na constituieao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.7Modalidades de Tributagao 

Diante da alta carga tributaria existente no pais, as empresas atraves de seus gestores, 

devem procurar realizar estudos para que encontre a melhor modalidade tributaria, onde 

esta tributagao oferega uma economia no pagamento de tributos. Desta forma, existem 

varias formas de tributagao na legislagao brasileira, hoje as modalidades existentes para o 

contribuinte (pessoa juridica): Simples Nacional, o Lucro Presumido, Lucro Real e Lucro 

Arbitrado. Onde cada modalidade de tributagao possuem suas vantagens e desvantagens, 

pois isso e necessario que ocorra um estudo dentro da empresa, onde sera encontrada a 

tributagao ideal. 

2.3.7.1 Simples Nacional 

O Simples Nacional (Regime Especial Unificado de Arrecadagao de Tributos e Contribuigoes 

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), instituido pela Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 em seu art. 12 (com alteragoes sofridas 

pela LC 127/07 e LC 128/08) em substituigao ao Simples Federal e, portanto, baseado no 

art. 179 da Constituigao Federal de 1988 que preve tratamento diferenciado as 

microempresas e as empresas de pequeno porte. 

Como mostra a LC n° 123, para se enquadrar neste regime de tributagao e necessario que a 

empresa adequada como uma micro-empresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) e 

no art. 3 desta lei, mostra o que e necessario para ser uma ME ou EPP: 

Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresaria, a 
sociedade simples e o empresario a que se refere o art. 966 da Lei n° 
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10.406, de 10 de Janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de 
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o 
caso, desde que: 
I - no caso das microempresas, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a 
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 
II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresario, a pessoa 
juridica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta 
superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior 
a R$ 2.400.000,00 (dois milhoes e quatrocentos mil reais). 

Esta modalidade, no art. 13 da LC n° 123, mostra qual a maneira este imposto e recolhido e 

quais sao os impostos que estao de forma unificada dentro do Simples Nacional: 

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante 
documento unico de arrecadacao, dos seguintes impostos e eontribuicoes: 
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica - IRPJ; 
II - Imposto sobre Produtos lndustrializados - IPI, observado o disposto no 
inciso XII do § 1° deste artigo; 
III - Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido - CSLL; 
IV - Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 
observado o disposto no inciso XII do § 1° deste artigo; 
V - Contribuigao para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do 
§ 1° deste artigo; 
VI - Contribuigao Patronal Previdenciaria - CPP para a Seguridade Social, a 
cargo da pessoa juridica, de que trata o art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de 
julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno 
porte que se dedique as atividades de prestagao de servigos referidas no 
§ 5°~C do art. 18 desta Lei Complementar; 
VII - Imposto sobre Operagoes Relativas a Circulagao de Mercadorias e 
Sobre Prestagoes de Servigos de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicagao - ICMS; 
VIII - Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS. 

Desta forma, a empresa se adequando a uma ME ou EPP, ela podera pagar seus impostos 

atraves de um unico boleto (um pagamento unificado), que este unico imposto estaria nele o 

IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, ICMS, ISS E IPI com algumas ressalvas. 

2.3.7.2 Lucro Presumido 

/ O lucro presumido de acordo com Oliveira et al (2009, p. 208) "e uma forma simplificada de 

/ apuragao da base de calculo dos tributos com o Imposto de Renda e da contribuigao social, 

restrita aos contribuintes que nao estao obrigados ao regime de apuragao de tributagao com 

\ base no lucro real" 

Esta modalidade e resultado de uma aplicagao percentual, que e definida pela atividade que 

a empresa exerce, tendo uma variagao de 1,6% ate 32% em cima da receita bruta. O art. 

224 do RIR/99 define o que seria uma receita bruta: 
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Art. 224. A receita bruta das vendas e servigos compreende o produto da 
venda de bens nas operagoes de conta propria, o preco 35 dos servigos 
prestados e o resultado auferido nas operagoes de conta alheia (Lei n° 
8.981, de 1995, art. 31). 
Paragrafo unico. Na receita bruta nao se incluem as vendas canceladas, os 
descontos incondicionais concedidos e os impostos nao cumulativos 
cobrados destacadamente do comprador ou contratante dos quais o 
vendedor dos bens ou o prestador dos servigos seja mero depositario. 

A apuragao dos impostos do lucro presumido de uma forma resumida seria a seguinte 

(Chaves, 2008): 

• ICMS-NORMAL (atraves de imposto a recuperar e a recolher) 

• PIS (atraves de uma aliquota de 0,65% em cima da receita bruta) 

• COFINS (utilizando uma aliquota de 3%, em cima da receita bruta) 

• IRPJ (usando na base de calculo uma aliquota de 8% em cima da receita bruta, e 

apos aplicando uma aliquota do IRPJ de 15%, em alguns casos um adicional de 

10%). 

• CSLL (aplicando uma aliquota de 12% na receita bruta, encontrando a base de 

calculo, e cima desta base aplicar a aliquota de 9%. 

Uma observagao sobre esses impostos que o IRPJ e a CSLL, serao cobrados 

trimestralmente (31 de margo, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro) e outros 

mensalmente. 

2.3.7.3 Lucro Real 

O lucro real segundo Oliveira et al (2009, p. 207)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "e o lucro liquido do periodo apurado na 

escrituragao comercial, denominado lucro contabil, ajustado pelas adigoes, exclusoes e 

compensagoes autorizadas pela legislagao do Imposto de Renda". Os ajustes do lucro 

liquido de apuragao e a demonstragao da apuragao do lucro real de acordo com Oliveira et 

al (2009) devem ser transcritos no Livro de Apuragao do Lucro Real (LALUR). 

O RIR/99 em seu art. 247 define que o lucro real "e o lucro liquido do periodo de apuragao 

ajustado pelas adigoes, exclusoes ou compensagoes prescritas ou autorizadas por este 

Decreto (Decreto-Lei n^ 1.598, de 1977, art. 

O art. 246 do RIR/99 mostra quais as empresas sao obrigadas a se enquadrar no lucro real. 
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Art. 246. Estao obrigadas a apuragao do lucro real as pessoas juridicas (Lei 
n2 9.718, de 1998, art. 14): 
I - cuja receita total, no ano-calendario anterior, seja superior ao limite de 
vinte e quatro milhoes de reais, ou proporcional ao numero de meses do 
periodo, quando inferior a doze meses; 
II -cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 
bancos de desenvolvimento, caixas economicas, sociedades de credito, 
financiamento e investimento, sociedades de credito imobiliario, sociedades 
corretoras de titulos, valores mobiliarios e cambio, distribuidoras de titulos e 
valores mobiliarios, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 
credito, empresas de seguros privados e de capitalizacao e entidades de 
previdencia privada aberta; 
III-que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 
exterior; 
IV - que, autorizadas pela legislagao tributaria, usufruam de beneffcios 
fiscais relativos a isengao ou redugao do imposto; 
V - que, no decorrer do ano-caledario, tenham efetuado pagamento mensal 
pelo regime de estimativa, na forma do art. 222; 
VI - que explorem as atividades de prestagao cumulativa e contfnua de 
servigos de assessoria creditfcia, mercadologica, gestao de credito, selegao 
e riscos, administragao de contas a pagar e a receber, compras de direitos 
creditorios resultante de vendas mercantis a prazo ou de prestagao de 
servigoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {factoring)] 
Paragrafo unico. As pessoas juridicas nao enquadradas nos incisos deste 
artigo poderao apurar seus resultados tributaveis com base nas disposigoes 
deste Subtitulo. 

Sendo assim, empresas que obtiveram uma receita total superior a R$ 48.000.000.00, no 

exercicio anterior ou proporcional ao numero de meses, e alguns ramos comerciais como 

bancos comerciais, bancos de investimentos e entre outros, essas empresas estao 

obrigadas a optarem pelo lucro real. 

A apuragao dos impostos do lucro real de uma forma mais simplificada seria desta forma 

(Chaves, 2008): 

• ICMS-NORMAL (atraves de imposto a recuperar e a recolher) 

• PIS (atraves de uma aliquota de 1,65% atraves de PIS a recuperar e a recolher) 

• COFINS (utilizando uma aliquota de 7,6%,da mesma maneira do PIS) 

• IRPJ (aplicando uma aliquota 15% em cima do lucro real da empresa, em alguns 

casos um adicional de 10%). 

CSLL (aplicando uma aliquota de 12% no lucro liquido da empresa) 
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2.3.7.4 Lucro Arbitrado 

O Lucro Arbitrado de acordo com Oliveira et al (2009, p. 208) 

E um recurso utilizado pelas autoridades fiscais, quase sempre como ultima 
alternativa, que so deve ser aplicado quando houver ausencia absoluta de 
confianca na escrituragao contabil do contribuinte, devido a falta ou 
insuficiencia de elementos concretos que permitam a identificagao ou 
verificagao da base de calculo utilizada na tributagao pelo lucro real e lucro 
presumido. 

O Art. 47 da Lei n° 8.981, de 20 de Janeiro de 1995 que demonstra quando o lucro da 

pessoa juridica sera arbitrado: 

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 mantiver escrituragao na forma das leis comerciais e fiscais, ou 
deixar de elaborar as demonstragoes financeiras exigidas pela legislagao 
fiscal; 

II - a escrituragao a que estiver obrigado o contribuinte revelar 
evidentes indicios de fraude ou contiver vicios, erros ou deficiencias que a 
tornem imprestavel para: 

a) identificar a efetiva movimentagao 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 

Ou seja, quando as autoridades fiscais, utilizam este recurso, e quando existe uma ausencia 

absoluta da escrituragao (nao ha registros suficientes), que nao identifica qual a base 

utilizada pela empresa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Planejamento Tributario 

"O planejamento tributario e o processo de escolha de agao, nao simulada anterior a 

ocorrencia do fato gerador, visando direta ou indiretamente a economia de tributos". 

(Chaves, 2008, p. 5). 

Ainda de acordo com Chaves (2009, p. 8), "planejamento tributario e o meio legal de 

redugao da carga tributaria". 

Para Oliveira et al (2009, p. 29) o planejamento tributario e: 
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E uma forma licita de reduzir a carga fiscal, o que exige alta dose de 
conhecimento tecnico e bom-senso dos responsaveis pelas decisoes 
estrategicas no ambiente corporative Trata-se do estudo previo a 
eoncretizacao dos fatos administrativos, dos efeitos jurfdicos, fiscais e 
economicos de determinada decisao gerencial, com o objetivo de encontrar 
a alternativa legal menos onerosa para o contribuinte. 

O planejamento tributario representa um processo de escolha, tendo como objetivo obter 

novas informacoes, em cima dos dados recentes, observando em relagao os gastos, e a 

possivel a economia de tributos (futuros). Este planejamento e uma maneira licita que o 

profissional da contabilidade realiza, para analisar qual forma de tributagao seria mais 

rentavel a sua empresa, gerando uma economia de tributos, e consequentemente, 

aumentando positivamente o caixa da empresa. 

De acordo com Oliveira et al (2009), "planejamento tributario estrategico tern como objetivo 

fundamental a economia tributaria de impostos, procurando atender as possiveis formas de 

legislagao fiscal, evitando perdas desnecessarias para a organizagao". 

Desta forma, para que a empresa possa usufruir de todas as formas legais de planejamento 

tributario, e importante que o contribuinte esteja ligado a uma equipe de contadores 

especializados para que assessorar de uma forma responsavel e etica, ocorrendo nenhuma 

distorgao do planejamento. 

2.4.7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Como fazerum planejamento tributario 

Ao inicio de um planejamento tributario e necessario que seja realizado uma revisao fiscal, 

onde Chaves (2008, p. 6), mostra alguns procedimentos necessario que o profissional 

devera aplicar: 

1. Fazer um levantamento historico da empresa, identificando a origem de 
todas as transagoes efetuadas, e escolher a agao menos onerosa para os 
fatos futuros; 
2. verificar a ocorrencia de todos os fatos geradores dos tributos pagos e 
analisar se houve cobranga indevida ou recolhimento a maior; 
3. verificar se houve agao fiscal sobre fatos geradores decaidos, pois os 
creditos constituidos apos cinco anos sao indevidos; 
4. 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; 
5. levantar o montante dos tributos pagos nos ultimos dez anos, para 
identificar se existem creditos fiscais nao aproveitados pela empresa; 
6. analisar os casos de incentivos fiscais existentes, tais como isengoes, 
redugao de aliquotas etc; 
7. analisar qual a forma de aproveitamento dos creditos existentes 
(compensagao ou restituigao); 
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Entao esses sao procedimentos que devem ser seguidos na realizacao de um planejamento 

tributario segundo Chaves (2008), dando um destaque ao levantamento historico, onde 

atraves dele, sera encontrado a atual situacao tributaria da empresa, analisar se o valor que 

foi pago do imposto e o correto, analisar anualmente qual a melhor forma de tributacao do IR 

e da CSLL qual tera o menor custo e analisar os casos de incentivos fiscais existentes e 

entre outros. 

Ainda de acordo com Chaves (2008), na realizacao do planejamento devera ser utilizados 

algumas ferramentas: como a legislagao tributaria encontrada na Constituigao Federal e no 

Codigo Tributario Nacional; a propria documentacao da empresa, os livros Contabeis e 

Fiscais, guias de Recolhimentos e Declaracoes de Rendimentos, Demonstrativo de 

Apuragao de Contribuigoes Sociais (DACON), Declaragao de Debitos e Creditos Tributarios 

Federais (DCFT) e Pedido Eletronico de Restituigao, Ressarcimento ou Reembolso e 

Declaragao de Compensagao (PERDECOMP) e outras declaragoes obrigatorias de cada 

contribuinte. 

Desta forma, o planejamento tributario exige do profissional um grande conhecimento em 

duas areas: a contabil e a juridica, Contabil, porque alem de conhecer a legislagao fiscal, ele 

possui uma facilidade de encontrar o fato gerador do tributo, e setor juridico, o advogado 

atraves de seu conhecimento, o profissional consegue identificar na legislagao tributaria, 

maneiras de reduzir a carga tributaria da empresa. 
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Neste capitulo serao apresentados dados obtidos na pesquisa realizada junto as empresas 

farmaceuticas. Na primeira parte da pesquisa, foram realizadas perguntas voltadas a 

informacoes iniciais e importantes dentro da empresa, e em relacao a segunda parte foi 

questionado sobre informacoes fiscais e contabeis. 

A primeira questao buscou-se identificar a quanto tempo a empresa esta atuando no 

mercado. 

anos 

GRAFICO 1 - Tempo da empresa no Mercado 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

Identificou-se que cinco empresas (46%) atuam no mercado entre 6 a 10 anos, seguido 

pelas opcoes entre 11 a 15 anos e 16 a 20 anos, onde cada uma obtiveram 18% (2 

empresas) e por ultimo as assertivas de ate 5 anos e entre 21 a 25 anos que foi citada uma 

vez cada (9%). Nao houve nenhuma empresa acima de 25 anos. Desta forma, mostra que 

estas empresas ja possuem urn bom tempo no mercado, onde 11 empresas foram 

entrevistadas e apenas uma possui menos de 5 anos de existencia, e ja por outro lado, tres 

empresas possuem mais de 15 anos de atuacao. 

Na questao seguinte, procurou identificar qual o cargo que o entrevistado possui dentro da 

empresa. 
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• Prop ri eta rio 

Gerente 

• Contador 

• Administrador 

GRAFICO 2 - Cargo na empresa 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

A maioria dos entrevistados eram proprietaries da empresa (82%) que representam 9 

empresas e os outros dois eram gerentes (18%). Nenhum dos entrevistados tinham como 

cargo na empresa o de administrador ou contador. Assim, observa-se que existe uma 

enorme participacao dos proprietaries dentro das empresas, o que representa uma grande 

dedicacao, onde demonstra o controle e a lideranca dentro do estabelecimento. 

Na terceira questao indagou-se sobre a quantidade de funcionarios existentes nas 

empresas, e encontramos que 55% delas possuem ate 5 funcionarios, constatou-se ainda 

que 36% das mesmas tern ate 3 funcionarios e outras duas empresas (18%) demonstra em 

seu quadro de funcionarios 7 pessoas. Observou-se que o numero de funcionarios nas 

empresas e razoavel onde grande parte delas possui mais de cinco empregados. 
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• ate 3 funcionarios 

• ate 5 funcionarios 

• ate 7 funcionarios 

• acima de 7 funcionarios 

GRAFICO 3 - Quantidade de funcionarios da empresa 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

Neste quesito foi verificado o tipo de modalidade de tributacao existente na empresa e 

apurou-se que: a maioria das empresas (73%) sao optantes pelo Simples Nacional, e as tres 

empresas restantes optaram pelo o Lucro Presumido. Como a pesquisa foi realizada voltada 

para microempresa, desta forma, justifica-se o fato de nenhuma empresa pesquisada ser 

tributada pelo Lucro Real. 

• Simples Nacional 

Lucro Presumido 

• Lucro Real 

73% 

GRAFICO 4 - Tipo de Tributaccio das empresas 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

Na questao seguinte, foi abordado sobre o motivo de escolha desta modalidade de 

tributacao. 
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GRAFICO 5 - Motivo da escolha da tributario 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

A maioria das empresas entrevistadas (55%) adotou este tipo de modalidade tributaria 

atraves de uma indicacao, onde se contatou tambem que 45% (5 empresas), optaram por 

esta tributacao atraves de urn Planejamento Tributario. Diante de toda fundamentagao 

teorica levantada neste estudo ficou claro a importancia do Planejamento tributario dentro 

das empresas, como forma de reducao dos gastos ligados a carga tributaria. Analisando 

este cenario observou-se que menos da metade das empresas entrevistadas utilizaram esta 

ferramenta como urn recurso de redugao de gastos o que se torna preocupante, pois se 

todas as empresas utilizaram desta, poderao encontrar uma nova modalidade de tributacao 

onde teria uma economia no pagamento de tribute 

Analisando se as empresas sabem qual a finalidade de urn planejamento tributario, foi 

encontrado que 64% (7 empresas) possuem este conhecimento, mas ja 36% (4 empresas), 

nao conhecem a finalidade de urn planejamento tributario. £ urn fato preocupante, pois nao 

tendo esta ferramenta a favor, essas empresas poderao perder espaco no mercado 

competitive. 
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GRAFICO 6 - Conhecimento sobre a Finalidade de um Planejamento Tributario 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

Considerando, com base na revisao bibliografica, mostra que e imprescindlvel a realizacao 

de um planejamento tributario, sendo fundamental para uma empresa que deseja reduzir 

sua carga tributaria, ou seja, pagar menos tributos. Encontramos que 45% (5 empresas) ja 

utilizaram desta ferramenta e 55% (6 entrevistados) nunca utilizaram este recurso. Todas as 

empresas que fizeram o planejamento tributario, acharam necessario a aplicacSo e 

avaliaram como positiva a sua funcionalidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

55%. 

• Sim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N ao 

GRAFICO 7 - Realizacao de um Planejamento Tributario 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

As empresas entrevistadas que nao realizaram um planejamento tributario citaram que 67% 
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(4 empresas) foi atraves do desconhecimento do assunto, nao sabia do que se tratava e 

33% (2 entrevistados), existia uma falta de interesse do assunto. O que mostra que alguns 

gestores nao estao preocupados com este assunto dentro de uma administracao. Uns que 

nao possuem um conhecimento sobre uma ferramenta muito importante voltada para o setor 

fiscal (Tributos) dentro das empresas e outros com desinteresse diante do tema, que se 

torna um ponto negativo para qualquer gestor que atua neste mercado competitivo. 

67% 

GRAFICO 8 - Motivo de n§o ter realizado um Planejamento Tributario 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

Na pr6xima questao, buscou-se identificar se existe uma satisfacao com a carga tributaria 

da empresa. 

0% 
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GRAFICO 9 - Satisfacao com a carga tributaria 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

Em resposta a essa pergunta, encontrou-se que todas as empresas entrevistadas nao estao 

satisfeitas com a carga tributaria existente, mas esse problema de insatisfagao nao esta 

ligado apenas a realizagao do planejamento, mas sim, referente ao numero muito alto da 

carga tributaria do Brasil, segundo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributario), em 

2009 este percentual foi de 35,02%. 

A partir do prbximo grafico serao abordadas as informacoes fiscais e contabeis das 

empresas estudadas, onde analisara o ano de 2009 e 2010, observando as receitas, as 

compras e as despesas. 

GRAFICO 10 - Receitas em 2009 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

As empresas entrevistadas demonstraram que as receitas no ano de 2009 foram as 

seguintes: 46% (5 empresas) faturaram ate R$ 1.050.000,00, onde 27% (3 casos) ate R$ 

900.000,00, ja 18% (2 situacoes) foram ate R$ 600.000,00 e por fim uma empresa faturou 

ate R$ 1.200.000,00. Verificou-se diante aos faturamentos, que todas as empresas estao no 

grupo de microempresas, podendo ser optantes do Simples Nacional que possui um limite 

de receita anual de R$ 1.200.000,00 na Paraiba, e entre os entrevistados apenas uma 

empresa ficou proximo de superar este limite, o que tornaria obrigatorio a mudanca da 

modalidade tributaria da empresa. Mas, diante destes fatos, todas as empresas pesquisadas 

podem escolher a melhor modalidade de tributacao, ou seja, a que mais se adequa ao seu 

estabelecimento. 
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No ano de 2010, observando os dez primeiros meses pode encontrar um crescimento no 

volume de vendas, ou seja, um leve aumento nas receitas das empresas, atraves do 

questionario apurou-se que: 37% faturaram ate R$ 600.000,00, 27% ate R$ 800.000,00, 

18% para quern faturou ate R$ 900.000,00. 

18% 

37% 
iateR$ 500.000.00 

iateR$ 600.000.00 

>ateR$ 700.000.00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i ate R$ 800.000.00 

iateR$ 900.000.00 

ateR$ 1.000.000.00 

acima de R$ 
1.000.000.00 

GRAFICO 11 - Receitas em 2010 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

Nas duas questoes seguintes, buscou-se identificar os valores de compras dos 

entrevistados nos anos de 2009 e 2010. 

18% 

iateR$ 150.000.00 

ateR$ 300.000.00 

iateR$ 500.000.00 

iateR$ 800.000.00 

iateR$ 1.000.000.00 

ateR$ 1.200.000.00 

37% 

GRAFICO 12 - Compras em 2009 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

27% 

No grafico acima mostra que 37% (4 empresas), compraram no ano de 2009 ate R$ 
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800.000,00, ja 27% (3 entrevistados) ate R$ 500.000,00 e por fim ate R$ 300.000,00 e ate 

R$ 1.000.000,00 cada uma foi citada duas vezes. Assim encontrou-se que todas as 

empresas faturaram mais do que compraram como determina a legislagao. 

As compras do ano de 2010, observando os dez primeiros meses, houve um crescimento 

tambem no numero de compras, como foi visto, houve um aumento nas vendas e 

consequentemente isto tambem aconteceu com as compras. Onde 46% das empresas 

compraram ate R$ 300.000,00, ja 36% ate R$ 500.000,00 e 18% ate R$ 800.000,00. 

36% 

46% 

ateR$ 150.000.00 

iateR$ 300.000.00 

iateR$ 500.000,00 

iateR$ 800.000.00 

iateR$ 1.000.000.00 

ateR$ 1.200.000.00 

GRAFICO 13 - Compras em 2010 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

No grafico abaixo, sera abordado em termos de porcentagem, a quantidade de compras que 

as empresas realizam dentro do estado (Paraiba). 
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GRAFICO 14 - Compras dentro do estado em 2009 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

Os entrevistados mostraram que a maioria das compras sao realizados dentro do Estado no 

ano de 2009, 73% equivalente a 8 empresas compram na Paraiba em torno de 60% de 

todos produtos comercializados pela empresa e outros 27% (3 situacoes), efetuam 80% no 

seu estado. 

Em 2010, o cenario foi praticamente o mesmo, mantendo a maior parte das compras dentro 

do proprio estado, onde 64% (7 empresas) compram na media 60% de todos medicamentos 

na PB e o restante 36% efetuam 80% no estado. 

GRAFICO 15 - Compras dentro do estado em 2010 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 
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O grafico 16 e 17, demonstra as despesas que a empresa possui em relacao ao aluguel, 

telefone, energia eletrica, agua e entre outros. 

• R$ 20.000.00 

• R$ 40.000.00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  R$ 60.000.00 

• R$ 80.000.00 

• R$ 100.000.00 

R$ 120.000.00 

64% 

GRAFICO 16 - Despesas em 2009 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

Em relacao ao ano de 2009, cerca de 64% das empresas envolvidas no questionario 

afirmaram que as suas despesas anuais chegaram a R$ 40.000,00 e as outras empresas 

(36%) gastaram R$ 20.000,00. 

No ano seguinte essas despesas mantiveram o mesmo semelhante ao anterior, onde 55% 

dos entrevistados gastaram R$ 20.000,00 e outra parte (45%) obteve um gasto de R$ 

40.000,00, observando que faltam dois meses a serem apurados (novembro e dezembro), 

verifica-se que essas despesas podem igualar ao do ano passado, e algumas delas podem 

ate supera-las. 
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• R$ 20.000.00 

• R$ 40.000.00 

• R$ 60.000.00 

• R$ 80.000.00 

• R$ 100.000.00 

R$ 120.000.00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

55% 

GRAFICO 17 - Despesas em 2010 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

Nas ultimas duas abordagens, indagou-se sobre os gastos relacionados com os funcionarios 

como a folha de pagamento, GPS, FGTS e entre outros. 

• R$ 15.000.00 

• R$ 25.000.00 

• R$ 35.000.00 

• R$ 50.000.00 

•R$ 70.000.00 

GRAFICO 18 - Despesas com o pessoal em 2009 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 

Os gastos com o pessoal no ano de 2009, chegaram a R$ 50.000,00 para 6 empresas ou 

seja, 55% dos entrevistados. Constatou-se ainda que 36% das farm£cias que responderam 

o questionario gastaram R$ 25.000,00 e o por fim uma empresa desembolsou R$ 35.000,00 

com os funcionarios. 

No ano sucessor, ocorreu um pequeno crescimento nas despesas pessoais, que pode estar 
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ligado ao aumento do salario minimo que segundo o Ministerio do Trabalho no ano de 2009 

era de R$ 465,00 e em 2010 aumentou para 510,00, uma observacao ainda sobre o salario 

e que este pode ser maior, pois os funcionarios do setor farmaceutico estao ligados ao 

Sindicato dos Comerciarios, onde a classe determina o valor de sua renumeracao. Outro 

fator pode estar voltado para crescimento do numero dos empregados na empresa, onde 

elas podem ter aumentado o quadra de funcionarios do seu comercio. Constatou-se que 

46% (5 entrevistados) gastaram em dez meses R$ 35.000,00, verificou-se tambem o 

percentual de 36% para os gastos de R$ 25.000,00 e outros 18% houve uma despesa de 

R$ 50.000,00. 

46% 

• R$ 15.000.00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I  R$ 25.000.00 

• R$ 35.000.00 

• R$ 50.000,00 

• R$ 70.000.00 

GRAFICO 19 - Despesas com o pessoal em 2010 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2010. 
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4 C O N S I D E R A Q O E S FINAIS 

Foi realizado um estudo que tinha como objetivo principal demonstrar o planejamento 

tributario como uma ferramenta de redugao da carga tributaria nas empresas da rede 

farmaceutica da cidade de Sousa/PB. 

Com o intuito de responder o seguinte questionamento: O Planejamento Tributario e 

utilizado como uma ferramenta de redugao da carga tributaria nas empresas da rede 

farmaceutica da cidade de Sousa/PB? 

Verificou-se a maioria das empresas (73%) sao optantes pelo Simples Nacional, e (27%) 

optaram pelo o Lucro Presumido (opcao obtida atraves de um planejamento tributario), onde 

todos os entrevistados estao insatisfeitos com a carga tributaria existente na empresa. A 

escolha destas modalidades tributarias foi definida para 55% das empresas entrevistadas, 

atraves de uma indicagao, onde se contatou tambem que 45% (cinco empresas), optaram 

por esta tributacao atraves de um Planejamento Tributario. 

Um fator muito importante encontrado nesta pesquisa, esta voltado para as seis empresas 

que nao realizaram um planejamento tributario. Pois 67% (4 empresas) nao utilizaram desta 

ferramenta por conta de um desconhecimento do assunto, nao sabia do que se tratava e 

33% (2 entrevistados), possuem uma falta de interesse. O que mostra que alguns gestores 

nao estao preocupados com este assunto dentro de uma administragao, que se torna um 

ponto negativo para qualquer gestor que atua neste mercado competitivo. 

Diante de toda fundamentagao teorica levantada neste estudo ficou claro a importancia do 

Planejamento tributario dentro das empresas, como forma de redugao dos gastos voltados a 

carga tributaria. Analisando este cenario observou-se que menos da metade das empresas 

entrevistadas utilizaram esta ferramenta como um recurso de redugao de gastos o que se 

torna preocupante, pois se todas as empresas utilizarem desta, poderao encontrar uma nova 

modalidade de tributagao onde teria uma economia no pagamento de tribute 

Ainda com base nos questionarios, foi realizado um levantamento em dados fiscais das 

empresas atraves de perguntas, com intuito de conhecer os valores das receitas, compras, 

despesas com pessoal e entre outros. Onde se tornou possivel analisar atraves de um 

planejamento tributario se a carga tributaria daquela empresa esta alta e confrontar, ou seja, 

fazer uma comparagao diante de outras modalidades tributarias em busca de uma redugao 

fiscal. 

Analisando o estudo de caso foi observado que nas onze empresas pesquisadas, o 
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planejamento tributario e fundamental para essas empresas. Pois com a utilizacao do 

mesmo, os gestores podem reduzir seus gastos com tributos e tornando-se mais competitiva 

neste cenario. 

Os dados encontrados foram os seguintes: 46% (5 empresas) que realizaram o 

planejamento tributario, obtiveram uma redugao nos gastos voltados para a tributagao, pois 

escolheram a modalidade que seria mais vantajoso para a empresa, se constatou tambem 

que 27% (3 empresas), necessitam realizar um planejamento tributario, pois na modalidade 

tributaria atual (Simples Nacional), estao pagando mais, do que estivesse optado pelo Lucro 

Presumido. Com um valor nas suas despesas maiores, o gestor tera que vender seus 

produtos um pouco mais caros que a sua concorrencia ou entao, diminuir a margem de lucro 

da empresa, o que seria prejudicial para a empresa. O restante dos pesquisados (27%) 

nunca utilizaram desta ferramenta, por se tratarem de microempresas, e ter um faturamento 

pequeno, o Simples Nacional continua sendo a melhor opgao para este tipo de empresa. 

Do exposto, conclui-se que 73% (oito empresas) da rede farmaceutica da cidade de 

Sousa/PB, utilizaram ou necessitam, do Planejamento Tributario como uma ferramenta de 

redugao dos gastos voltados para a carga tributaria destas micro-empresas. O que mostra a 

sua importancia dentro de uma gestao tanto no segmento farmaceutico como o de 

atacadista, o de industria, ou seja, em todos eles. 

Como sugestao para proximos trabalhos e pesquisas, realizar esta analise em outros 

segmentos como Supermercados, nas empresas prestadoras de servigos, e observar nas 

empresas de pequeno porte da cidade de Sousa/PB, nas proprias industrias sousenses. 
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C o - Orientadora: MSc. F r a n c i s c o Dinarte 

Q U E S T I O N A R I O 

01. Ha quanto tempo a empresa esta atuando no mercado? 

a) ate 5 anos 

b) 6 a 10 anos 

c) 11 a 15 anos 

d) 16 a 20 anos 

e) 21 a 25 anos 

f) acima de 25 anos 

02. Qual a sua funcao dentro da empresa? 

a) Proprietario 

b) Gerente 

c) Contador 

d) Administrador 

03. Qual o numero de funcionarios a empresa possui? 

a) ate 3 funcionarios 

b) ate 5 funcionarios 

c) ate 7 funcionarios 

d) acima de 7 funcionarios 

04. Qual e a modalidade de tributacao da empresa? 

a) Simples Nacional 

b) Lucro Presumido 

c) Lucro Real 

05. Aponte o motivo de escolha da modalidade de tributacao: 

a) Indicagao 

b) Determinagao legal 

c) Planejamento Tributario 

d) Outros. Qual? 

06. Voce sabe qual a finalidade de um Planejamento Tributario? 

a) Sim 



b) Nao 

07. Ja foi realizado um Planejamento Tributario em sua empresa? 

a) Sim 

b) Nao 

08. Se nao foi realizado o Planejamento Tributario, qual o motivo? 

a) Falta de interesse 

b) Desconhecimento 

c) Pelo custo da realizagao do Planejamento 

d) Outros. Qual? 

09. Voce esta satisfeito com a carga tributaria da empresa? 

a) Sim 

b) Nao 

10. Qual e a Receita Bruta (faturamento) anual da empresa em 2009? 

a) ate R$ 300.000,00 

b) ate R$ 600.000,00 

c) ate R$ 900.000,00 

d) ate R$ 1.050.000,00 

e) ate R$ 1.200.000,00 

f) ate R$ 1.500.000,00 

11. Qual e a Receita Bruta (faturamento) anual da empresa em 2010? 

a) ate R$ 500.000,00 

b) ate R$ 600.000,00 

c) ate R$ 700.000,00 

d) ate R$ 800.000,00 

e) ate R$ 900.000,00 

f) ate R$ 1.000.000,00 

g) acima de R$ 1.000.000.00 

12. Qual o valor das compras (entradas) anual em 2009? 

a) ate R$ 150.000,00 

b) ate R$ 300.000,00 

c) ate R$ 500.000,00 

d) ate R$ 800.000,00 

e) ate R$ 1.000.000,00 

f) ate R$ 1.200.000,00 

13. Qual o valor das compras (entradas) anual em 2010? 

a) ate R$ 150.000,00 

b) ate R$ 300.000,00 

c) ate R$ 500.000,00 

d) ate R$ 800.000,00 

e) ate R$ 1.000.000,00 

f) ate R$ 1.200.000,00 



14. Qual o percentual de compra dentro do estado em 2009? 

a) 20% 

b) 40% 

c) 60% 

d) 80% 

e) 100% 

15. Qual o percentual de compra dentro do estado em 2010? 

a) 20% 

b) 40% 

c) 60% 

d) 80% 

e) 100% 

16. Qual o valor das despesas anuais (aluguel, energia eletrica, telefone, agua e etc.) em 
2009? 

a) R$ 20.000,00 

b) R$ 40.000,00 

c) R$ 60.000,00 

d) R$ 80.000,00 

e) R$ 100.000,00 

f) R$ 120.000,00 

17. Qual o valor das despesas anuais (aluguel, energia eletrica, telefone, agua e etc.) em 

2010? 

a) R$ 20.000,00 

b) R$ 40.000,00 

c) R$ 60.000,00 

d) R$ 80.000,00 

e) R$ 100.000,00 

f) R$ 120.000,00 

18. Qual o valor gasto com os funcionarios (folha de pagamento, GPS, FGTS e outros) em 

2009? 

a) R$ 15.000,00 

b) R$ 25.000,00 

c) R$ 35.000,00 

d) R$ 50.000,00 

e) R$ 70.000,00 

19. Qual o valor gasto com os funcionarios (folha de pagamento, GPS, FGTS e outros) em 

2010? 

a) R$ 15.000,00 

b) R$ 25.000,00 

c) R$ 35.000,00 

d) R$ 50.000,00 

e) R$ 70.000,00 



Desde ja agradecemos pela sua atengao, bem como sua valiosa na contribuicao na 
consecucao do nosso estudo. 
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