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As empresas procuram se tornar cada vez mais competitivas. Em particular, elas enfrentam 

enormes dificuldades na otimizagao dos resultados operacionais, em razao da complexidade 

do sistema economico. Dentro deste contexto, observa-se que e possfvel apontar o 

planejamento tributario como instrumento que se propoe a indicar, dentro do campo estrito 

da legalidade, a forma de regime tributario mais vantajoso para a empresa na reducao de 

seus custos tributarios. Atraves de urn estudo bibliografico, percebeu-se que a elisao fiscal 

e uma forma licita por ser feita de acordo com o ordenamento jurfdico, o que permite adotar 

a alternativa legal menos onerosa ou fazer uso de lacunas da lei. Com isso, essa pesquisa 

teve como objetivo pesquisar sobre a percepcao dos alunos do 9° periodo do CCJS/UFCG 

do planejamento tributario e sua relacao com a elisao fiscal. De forma que, foi elaborado urn 

questionario com perguntas estruturadas que visam demonstrar o perfil socio-economico, 

bem como o conhecimento e percepcao dos pesquisados sobre o planejamento tributario e 

sua relacao com a elisao fiscal. No qual se percebe urn perfil jovem desses alunos, com 

variacao na faixa etaria de ate 35 anos. E 50% deles tiveram uma formacao escolar 

somente em escola publica, 97% mostram ter conhecimentos sobre o planejamento 

tributario, sabendo diferenciar elisao fiscal de evasao fiscal. Ja 57% afirmam que o tanto o 

planejamento tributario como a elisao fiscal e visto com uma forma de reduzir os custos 

tributarios de forma a analisar a legislacao fiscal e buscar uma melhor resguarda para a 

empresa dentro da legalidade. Diante dos fatos abordados, fica claro que o planejamento 

tributario busca em sua essentia a maior economia fiscal possfvel, reduzindo a carga 

tributaria para o valor realmente exigido por lei, de modo que, nao deve ser realizado 

atraves da sonegacao fiscal. Mas, deve ter como base, a elisao fiscal, utilizando-se dos 

meios que ocorre antes da realizacao do fato gerador no qual busca aproveitar de incentivos 

fiscais de forma legal, para a obtencao de caminhos tributarios menos oneroso, sempre 

apoiado na licitude apontada pela norma juridica. 

Palavras-Chave: Planejamento Tributario, Evasao Fiscal, Elisao Fiscal. 
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The enterprises try to return more and more competitive. In individual, them they face 

enormous difficulties in the optimization of the operational results, on account of the 

complexity of the economical system. Inside this context, it is noticed that it is possible to 

point to the tax projection like instrument that is proposed indicating, inside the most 

advantageous strict field of the legality, the form of tax regime for the enterprise in the 

reduction of his tax costs. By means of a bibliographical study, realized-that the eliding 

taxation is a lawful is made in accordance with the legal system, which allows adopt a legal 

alternative less expensive or make use of shortcomings of the law. Therefore, this research 

had as objective find so exploratory the perception of students of the 9TH period of 

CCJS/UFCG tax planning and its relationship with eliding fiscal. So, we designed a 

structured questionnaire designed to demonstrate the socio-economic as well as knowledge 

and perception of respondents about the tax planning and its relation to tax avoidance. In 

which it perceives a young profile of these students, ranging in age up to 35 years. And 50% 

had only an education in public school, show 97% have knowledge of tax planning, 

recognizing the difference of tax avoidance tax avoidance. Already 57% said that both tax 

planning and tax avoidance is seen as a way of reducing the tax costs in order to analyze tax 

legislation and to seek better safeguards for the company legally. Before the boarded facts, it 

is clear that the tax projection looks in his essence for the biggest fiscal possible economy, if 

it reduced the load it would tax for the value really demanded by law, so that, it must not be 

carried out through the fiscal tax evasion. But, it must have like base, the fiscal elision, 

making use of the ways that there takes place before the realization of the fact creator in 

whom it looks to be of use of fiscal incentives of legal form, for getting tax ways less onerous, 

always supported on the licitude pointed by the legal standard. 

Key-word: Planning Taxation, Tax Evasion, Tax Elision. 



SUMARIO 

1 INTRODUCAO 12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 TEMA E CARACTERIZACAO DO PROBLEMA 1 2 

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 1 3 

1.2.1 Objetivo Geral 1 3 

1.2.2 Objetivos Especfficos 1 4 

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 1 4 

1.4 PROCEDIMENTOS METODOL6GICOS 1 6 

2 FUNDAMENTACAO TEORICA 18 

2.1 HISTORICO TRIBUTARIO 1 8 

2 .2 LEGISLACAO TRIBUTARIA 1 8 

2 .2 .1 Tributos 1 9 

2 . 2 . 1 . 1 Especies de Tributos 2 1 

2 . 2 . 1 . 1 . 1 Impostos 2 2 

2 . 2 . 1 . 1 . 2 Taxas 2 2 

2 . 2 . 1 . 1 . 3 Contribuicao de Melhoria 2 2 

2 .3 FORMAS DE TRIBUTACAO 2 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Lucro Real 2 2 

2.3.2 Lucro Presumido 2 6 

2.3.3 Simples Nacional 28 

2 .4 O PLANEJAMENTO 3 0 

2.4.1 Planejamento Tributario 35 

2 . 5 ELISAO FISCAL 4 0 

2 .6 A EVASAO 4 3 

3 ANALISE DOS RESULTADOS 44 

4 CONSIDERACOES FINAIS 52 

R E F E R E N C E S 54 

APENDICES 56 



12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 I N T R O D U C A O 

1.1 Tema e Caracter izagao do Problema 

A globalizagao e visto por Sa (2003,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Mascarenhas, 2004) como urn fenomeno que 

afeta cada vez mais a sobrevivencia das empresas, fomentado por uma competigao acirrada 

na briga por esta permanencia no mercado e que as empresas brasileiras possuem como 

desvantagem o fato das institucionais internacionais serem favorecidas pelos sistemas 

fiscais de seus paises. 

O Brasil tem hoje a maior carga tributaria do mundo considerado ate mesmo como a maior 

da America Latina com relagao ao Produto Interno Bruto (PIB) alcangando o dobro da carga 

tributaria da Argentina, segundo a projegao de advogados tributaristas (OLIVEIRA, 2009). 

Oliveira (2009) afirmar que o Sistema Tributario Brasileiro chega a ser urn dos mais 

complexos do mundo, fundamentando-se no fato de que no Brasil existem atualmente mais 

de 60 tributos vigentes, como diversas Leis, Regulamentos e Normas que sofrem constantes 

modificagoes, acarretando altos custos para as empresas de modo geral alem de provocar 

impactos tanto no desenvolvimento operacional como tambem nos investimentos, 

principalmente naqueles oriundos do exterior. 

Segundo Chaves (2008), o aumento constante da carga tributaria brasileira vem 

maximizando o grau de tensao na relagao fisco-contribuinte, fazendo com que o contribuinte 

tenha urn carater antieconomico ou anti-social, paralisante da atividade economica, 

assegurada, constitucionalmente, por intermedio de diversos direitos e garantias, pois a 

tributagao e a forma que o Estado tem para angariar recursos financeiros, principalmente os 

oriundos das empresas privadas pela exploragao de suas atividades, e que tributa-las ate a 

exaustao seria uma atitude incoerente. 

Machado (2006) comenta que a falta de urn planejamento tributario deixa as empresas em 

desvantagem no campo da competitividade do mercado, baseando-se no fato de que 

havendo sucesso com a redugao das obrigagoes mediante implantagao desse tipo de 

planejamento a empresa consequentemente, aumentara a sua liquidez, e diminuira a 

necessidade de recursos em curto prazo, tornando possfvel para a empresa a possibilidade 
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de reduzir os pregos de seus produtos ou mercadorias, ou mesmo oferecer um crediario 

mais acessivel, com o intuito de aumentar as vendas e favorecer a fidelizacao de seus 

clientes. 

Por outro lado, faz-se necessario entender o posicionamento jurldico com relagao as 

medidas adotadas com a finalidade de evitar ou reduzir a carga tributaria. Publicada em 10 

de Janeiro de 2001 a Lei Complementar n. 104/01, introduzindo no sistema a denominada 

norma geral antielisiva. De acordo com o art. 116 do Codigo Tributario Nacional (CTN): 

Paragrafo unico. A autoridade administrativa podera desconsiderar atos ou 
negocios juridicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrencia do 
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 
obrigagao tributaria, observados os procedimentos a serem estabelecidos em 
lei ordinaria. 

Com a publicagao da referida Lei, provocou certa discordancia entre os doutrinadores, 

dando origem a diferentes formas de interpretagao. Diante do exposto, esse estudo procura 

responder ao seguinte questionamento:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Qual a percepgao dos alunos do 9° periodo do 

C C J S / U F C G com relagao aos conceitos do Planejamento Tributario e a Elisao Fiscal? 

1.2 Objetivos do E s t u d o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1 Objetivo Geral 

Verificar a percepgao dos alunos do 9° perfodo do curso de graduagao em Ciencias 

Contabeis da UFCG - Campus de Sousa - PB, sobre o planejamento tributario e sua 

relagao com a elisao fiscal. 
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1 2 .2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Objetivos Especificos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para atingir o objetivo geral da pesquisa, os seguintes objetivos foram seguidos: 

• Expor os conceitos de planejamento tributario e elisao fiscal na visao de diferentes 

doutrinadores; 

• Tragar o perfil socio-economico dos graduandos; 

• Indicar como os formandos entendem o conceito de planejamento tributario e elisao 

fiscal; 

• Identificar a percepgao dos formandos do planejamento tributario e sua relagao com a 

elisao fiscal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Justi f icat iva do E s t u d o 

O Sistema Tributario Brasileiro por ser formado por elevadas cargas tributarias e inumeros 

tributos vigentes no pais, e constitufdo por uma maquina cada vez mais inchada e 

burocratiea, agravada pelo desvio do dinheiro publico e a ma utilizagao desses recursos. Com 

todos esses problemas aparentes, a elevagao da carga tributaria se torna uma tendencia, 

colocando em risco a permanencia das empresas no mercado. 

Cardoso (2004) com base na altissima carga tributaria, explica que sao nos atos de gestao 

praticados pelos dirigentes empresariais ou por aqueles que detenham o poder na tomada de 

decisoes, visando essencialmente as finalidades empresariais, e que podemos verificar a 

necessidade cada vez mais urgente da pratica de atos que busquem a economia fiscal. 

Musgrave (1976, apud Silva, 2003) afirma que as imperfeigoes do Sistema Tributario 

Brasileiro sao muitas e que por si so ja justificariam a adogao de urn planejamento tributario, 

bem elaborado por parte das empresas brasileiras, para evitarem a adogao de procedimentos 

mais onerosos ou o risco de punigoes que possam ter sido cometidas involuntariamente. 
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A tributacao, bem como a opcao fiscal adotada, sao pontos de suma importancia na gestao 

de qualquer empresa, uma vez que eles interferirao na rentabilidade e sobrevivencia desta 

empresa, e importante ressaltar que e no inicio de cada ano ou exercicio fiscal que as 

empresas escolhem o seu regime de tributacao, que sera mantido por todo ano-calendario, 

que podem Ihe trazer consequencias positivas ou negativas. (OLIVEIRA, 2009). 

O elevado onus fiscal incidente no universo dos negocios e a consciencia empresarial do 

significativo grau de complexidade, sofisticacao, altemancia e versatilidade da legislacao 

pertinente. 

Independente da forma de tributacao adotada pela empresa pode-se verificar que a falta de 

urn planejamento estrategico tributario pode deixar a empresa despreparada para 

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

desnecessario de investimentos forcados para cobertura de gastos que nao estavam 

previstos. (OLIVEIRA, 2009) 

Segundo Chaves (2008) fazer planejamento tributario nao e apenas urn direito garantido na 

Constituicao Federal, mas tambem urn dever legal determinado pelo art. 153 de Lei n° 

6.404/76: "o administrador da companhia deve empregar, no exercicio de suas funcoes, o 

cuidado e diligencias que todo homem ativo e probo costuma empregar na administracao 

dos seus proprios negocios". 

Segundo o Diario do Comercio (2009), o planejamento tributario comporta uma infinidade de 

formas para se alcancar a economia de tributos, como por exemplo: o emprego de meios 

administrativos proprios, a reorganizacao contabil e reestruturacao societaria, a utilizacao de 

mecanismos fazendarios de elisao induzida ou permitida, o aproveitamento de incentivos 

fiscais, o pagamento de juros sobre o capital ou sobre o lancamento de debentures no lugar 

de dividendos ou lucros distribuidos e o arrendamento mercantil substituindo a compra de 

bens para o Ativo Imobilizado, dentre outros. 

Na visao do Diario do Comercio (2009) com o emprego de urn eficaz planejamento tributario, 

e possivel eliminar ou postergar a ocorrencia do fato gerador da obrigacao e reduzir o 

montante do tributo devido, evitando, sempre que possivel, os procedimentos mais onerosos 

do ponto de vista fiscal e financeiro. 
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Corroborando Oliveira (2009) embasado no fato de que a vontade das partes nao pode ser 

alterada ou modificada, apos o fato gerador ter ocorrido, o proprio autor afirma que nada 

impede que o contribuinte antecipe a ocorrencia do fato gerador e comece e a protege-lo e a 

dimensiona-lo, objetivando a economia de impostos. 

Neste contexto, o estudo dos objetivos da Contabilidade Tributaria no Brasil, bem como o 

posicionamento legal a cerca do assunto, podem sugerir as vantagens de urn planejamento 

tributario e consequentemente evidenciar qual o posicionamento dos formandos do curso de 

ciencias contabeis a cerca do referido tema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Procedimentos Metodologicos 

Para obter novos conhecimentos no campo da realidade e da pratica, a pesquisa cientifica e 

urn importante recurso. Gil (1999) afirma que a mesma e urn processo de descoberta para 

problemas elencados mediante o emprego de procedimentos cientificos e atraves de urn 

processo formal e sistematico. 

O trabalho utilizou-se de metodos e tecnicas de pesquisa adotada visando a construcao da 

estrutura teorica, principalmente aos conceitos doutrinarios e posteriormente foi realizada 

uma pesquisa de campo. 

Assim, o desenvolvimento do trabalho classifica-se como pesquisa bibliografica, atraves de 

livros, artigos, publicacoes, sites e revistas. Martins e Lintz (2000) manifestam que a 

pesquisa bibliografica busca conhecer e analisar as contribuicoes cientificas sobre 

determinado tema. Procura explicar e discutir urn tema ou problema com base em 

referencias teoricas publicadas em livros, revistas e periodicos. E, a pesquisa de campo, 

pois esse tipo de pesquisa estuda urn caso particular (GONSALVES, 2007). 

A abordagem metodologica adotada e predominantemente quantitativa, uma vez que e 

caracterizada pelo emprego de quantificacao tanto nas modalidades de coleta das 

informacoes, quanta no tratamento delas por meio de tecnicas estatisticas. (RICHARDSON, 

1999). 
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Quanto aos procedimentos, na presente pesquisa, foi adotado o de levantamento, pois 

houve urn questionamento a urn grupo significativo de pessoas acerca do problema 

estudado, para logo apos obter as conclusoes correspondentes dos dados coletados (GIL, 

1999). 

Com base na pesquisa bibliografica, foi elaborado urn questionario com perguntas 

estruturadas que visam demonstrar o perfil socio-economico, bem como o conhecimento e 

percepgao dos pesquisados sobre o planejamento tributario e sua relagao com a elisao 

fiscal. 

Chizzoti (1991) indica que o questionario consiste em urn conjunto de questoes pre-

elaboradas, sistematica e sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema da 

pesquisa, com o objetivo de suscitar dos informantes respostas por escrito ou verbalmente 

sobre o assunto acerca das quais estes saibam opinar ou informar, fato que e confirmado 

por Gil (1999), que corrobora que a elaboragao consiste basicamente em traduzir os 

objetivos especificos da pesquisa em itens bem redigidos. 

A pesquisa foi realizada no municipio de Sousa-PB, no qual o universo da pesquisa os 

alunos da CCJS/UFCG campus de Sousa-PB, de forma que amostragem foi a turma 

concluinte do 9°, que representara em tese o conhecimento aplicado no curso de graduagao 

de ciencias contabeis. O ano estudado foi 2010.2, considerou-se uma amostra 30 alunos. 

De modo que, a pesquisa foi realizada com toda a populagao, para tanto, os discentes 

(sujeitos da pesquisa) do curso de Ciencias Contabeis receberam pessoalmente urn 

questionario acompanhado de urn texto explicativo sobre os propositos da pesquisa e a 

importancia de sua participagao voluntaria. 

A pesquisa de campo foi realizada no mes de novembro/2010 e os dados foram tratados e 

tabulados com base nas respostas obtidas pela aplicagao dos questionarios, atraves de 

graficos, formatados no Microsoft Excel 2007. 
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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 Historico Tributario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acredita-se que os primeiros tributos eram voluntarios, doados pelos suditos aos seus 

lideres tribais em agradecimento pelos servicos prestados a populacao, passando 

posteriormente a ser exigidos como pagamentos de guerras, onde os povos vencidos eram 

obrigados a pagar aos vencedores as mais variadas recompensas, como ouro, escravos ou 

qualquer outra modalidade que simbolizasse sua derrota. (MASCARENHAS, 2004). 

Ainda conforme esse autor, os tributos Ordinarios e Extraordinarios foram criados em 1548, 

pela a instituicao do Governo Geral. Os tributos ordinarios eram destinados a atender as 

necessidades coletivas e permanentes, enquanto que os extraordinarios eram destinados 

para solucionar necessidades excepcionais, de caracteres transitorios e urgentes. 

Outros impostos foram instituidos nesta epoca como: direito de importacao, guindaste, 

imposto sobre predio urbano, imposto sobre transmissao imobiliaria, meia sisa dos 

escravos, decima da heranga e do legado, de selo sobre papel, de entrada sobre novos 

escravos, imposto de industria e profissoes. 

2.2 Leg is lacao Tributaria 

Segundo Oliveira (2003), a Lei e o elemento da obrigagao, pois cria os tributos e determina 

as condigoes de sua cobranca. O codigo Tributario Nacional em seu art.96 transcreve o 

conceito de Legislacao tributaria. 

A expressao legislagao tributaria compreende as leis, os tratados e as 
convencoes internacionais, os decretos e as normas complementares que 
versem no todo ou parte, sobre tributos e relagoes juridicas a eles pertinentes. 
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Assim, torna-se assunto empresarial a adequada administragao dos custos tributarios, ja 

que e uma obrigagao instituida em lei e paga com moeda nacional, que representa uma 

importante parcela dos custos de uma empresa. No qual, esses custos tributarios, que 

oneram sobre as empresas, so podem ser exigidos na forma e nos rigorosos limites fixados 

em lei, senao havera abuso ou desvio de poder pelo fisco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Tributos 

O artigo 3° do Codigo Tributario Nacional - CNT (Lei n° 5.172/66) conceitua tributo como 

sendo: 

Art.3° - Tributo e toda prestacao pecuniaria compulsoria, em moeda ou cujo 

valor nela se possa exprimir, que nao constitua sangao por ato ilfcito, 

instituida em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada. 

Os tributos segundo a Constituicao de 1988 abrangem especies tributarias, como: impostos; 

taxas; contribuicoes de melhoria; emprestimos compulsorios; contribuigoes. E cada uma 

dessas especies se subdividem em: 

1) impostos 

1.1. Da uniao (CF, art. 153) 

1.1.1. importagoes de produtos estrangeiros (II) 

1.1.2. exportagao, para o exterior, de produtos nacionais ou 

Nacionalizados (IE) 

1.1.3. renda e proventos de qualquer natureza (IR) 

1.4.1. produtos industrializados (IPI) 

1.1.5. operagoes de credito, cambio e seguro, ou relativa a titulos ou 

Valores mobiliarios (IOF) 

1.1.6. propriedade territorial rural (ITR) 

1.1.7. grandes fortunas (IGF) 
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1.1.8. extraordinarios de guerra (lEG-CF, art.154,11) 

1.1.9. impostos residuais (CF,art.154,l) 

1.2 Dos Estados e DF (CF.art.155) 

1.2.1. transmissao causa mortis e doacao, de quaisquer bens ou 

Direitos (ITCD) 

1.2.2. operacoes relativas a circulacao de mercadorias e sobre 

Prestacoes de servicos de transporte interestadual e 

Intermunicipal e de comunicaeao (iCMS) 

1.2.3. propriedade de veiculos automotores (IPVA) 

1.3. Dos Municipios e DF (CF,art.156) 

1.3.1. propriedade predial e territorial urbana (IPTU) 

1.3.2. transmissao inter vivos, por ato oneroso, de bens imoveis e de 

Direitos reais sobre imoveis, exceto os de garantia, bem como 

Cessao de direitos a sua aquisicao (ITBI) 

1.3.3. servicos de qualquer natureza (ISS) 

2) Taxas (CF,art.145,ll) 

2.1. de policia 

2.2. de servico 

3) Contribuicao de Melhoria (CF,art.145, III) 

4) Emprestimos Compulsorios (CF,art.148) 

4.1 por calamidade ou guerra externa (CF,art.148,l) 

4.2. por investimento publico urgente e de relevancia nacional (CF,art.148,ll) 

5) C o n t r i b u t e s 

5.1. Sociais 

5.1.1. de seguridade social (CF,art.195,art.239; ADCT,art.74,75,84 e 90) 

5.1.2. outras sociais, ou sociais gerais (CF,art.212, § 5°. Art.240) 

5.2. de interesse das categorias profissionais ou economicas (CF,art.149) 

5.3. de intervencao no dominio economico (CIDE - CF, art.149) 

5.3.1. relativa as atividade de importacao ou comercializagao de 

http://CF.art.155
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Petroleo e seus derivados, gas natural e seus derivados e alcool 

Combustfvel (CIDE- combustfveis - CF, art.177,§ 4°) 

5.3.2. outrasCIDEs(CF,art.149) 

5.4. para o custeio de servicos de iluminacao publica (CIP - CF, art.149-A) 

Conforme Machado (1998, p.46), no estagio atual das financas publicas, dificilmente um 

tributo e utilizado apenas como um instrumento de arrecadacao, o tributo e tambem utilizado 

com o objetivo de interferir na economia privada, estimulando atividades, setores 

economicos ou regioes, desestimulando o consumo de certos bens e produzindo, finalmente 

os mais diversos efeitos na economia. Quanto ao objetivo, o autor define tributo em: 

• Fiscal -» Quando o seu principal objetivo e a arrecadacao de recursos 
financeiros para o Estado. 
• Extrafiscal —> Quando o seu objetivo principal e a interferencia no dominio 
economico, buscando um efeito diverso da simples arrecadacao de 
recursos financeiros; 
• Parafiscal —• quando o seu objetivo e a arrecadacao de recursos para o 

custeio de atividades que, em principio, nao integram funcoes proprias do 
Estado, mas este as desenvolve atraves de entidades especificas. 

A natureza juridica especifica do tributo segundo Oliveira (2009) e determinada pelo fato 

gerador da respectiva obrigacao, sendo irrelevantes para qualifica-la: a denominacao e 

demais caracteristicas formais adotadas pela lei; a denominacao legal do produto da sua 

arrecadacao. No entanto, nos dias atuais, com a modemizacao do Direito Tributario, os 

tributos vem desempenhando outras funcoes, nao tao somente a de arrecadacao. 

2.2.1.1 Especies de Tr ibutos 

O Sistema Tributario Nacional em sua estrutura delega aos estados e municipios o poder de 

cobrar impostos, taxas e contribuicoes de melhoria. 
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2.2.1.1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Impostos 

Segundo o Codigo Tributario Nacional "imposto e o tributo cuja obrigacao tem por fato 

gerador uma situacao independente de qualquer atividade estatal especifica, relativa ao 

contribuinte." 

Corroborando com esse conceito legal, Oliveira (2009) diz que os impostos decorrem de 

situacao geradora independente de qualquer contraprestacao do Estado em favor do 

contribuinte. 

2.2.1.1.2 Taxas 

De acordo com o Codigo Tributario Nacional, taxa e uma especie de tributo cujo fato gerador 

e o exercicio regular do poder de policia, ou servico publico, prestado ou posto a disposicao 

do contribuinte" 

Nesse sentido, Oliveira 2009 relata que taxas estao vinculadas a utilizagao efetiva ou 

potencial por parte do contribuinte, de servicos publicos especfficos e divisiveis; 

2.2.1.1.3 Contr ibuicao de Melhoria 

O Codigo Tributario Nacional, nao apresenta uma definieao para as c o n t r i b u t e s de 

melhoria. Segundo Oliveira (2009) c o n t r i b u t e s de melhoria sao cobradas quando o 

beneficio trazidos aos contribuintes por obras publicas. 

2.3 F o r m a s de Tr ibutacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Lucro Real 
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A palavra real e usada pelo Codigo Tributario Nacional em oposicao aos termos presumido 

e arbitrado, com o objetivo de exprimir o que existe de fato, verdadeiro, ou seja, o que nao e 

presumido ou arbitrado. 

Complementado, Oliveira (2009) conclui que lucro real, e aquele realmente apurado pela 

contabilidade, com base na completa escrituragao contabil fiscal, com a escrita e rigorosa 

observancia dos princfpios fundamentals de contabilidade e demais normas fiscais e 

comerciais, 

O art. 247 do RIR/99 conceitua o lucro real como - o lucro liquido do periodo de apuracao 

ajustado e conforme o art. 246 desse regulamento as pessoas juridicas que estao obrigadas 

a apuragao pelo lucro real sao: 

I - cuja receita total, no ano-calendario anterior seja superior ao limite de R$ 
48.000.000,00 (quarenta e oito milhoes de reais) ou proporcional ao numero de 
meses, quando inferior a 12 (doze) meses; 
II - cuja atividades, sejam de bancos comerciais, banco de investimentos, banco de 
desenvolvimento, sociedade de credito imobiliario, sociedade corretoras de titulos, 
valores mobiliarios e cambio, distribuidoras de titulos e valores imobiliarios, empresas 
de arrendamento mercantil, cooperativas de credito, empresa de seguros privados e 
de eapitalizacao e de entidades de previdencia 
privada aberta; 
III - que tiveram lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 
IV - que, autorizadas, pela legislacao tributaria, usufruam de beneffcios fiscais 
relativos a isencio ou reducao do imposto; 
V - que, no decorrer do ano-calendario, tenham efetuado pagamento mensal pelo 
regime de estimativa, na forma do art. 2° da Lei n° 9.430, de 1996; 
VI - que explorem as atividades de prestacao cumulativa e continua de servicos de 
assessoria crediticia, mercadologica, gestao de credito, selecao e riscos, 
administracao de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditorios, 
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestacao de servico (factoring). 

O lucro real pode ser apurado em cada trimestre ou apurado anualmente, ficando a criterio 

do contribuinte, desde que sejam feitas antecipacoes mensais por meio de estimativas e 

sendo facultado ao contribuinte, a qualquer momento, por meio de balancete de suspensao, 

verificar o montante dos impostos pago ate o momento com aquele devido resultante da 

aplicacao das aliquotas devidas sobre o lucro efetivamente apurado, conforme preceitua o 

artigo 230 do RIR/99. 

Apurado trimestralmente, o lucro real trimestral, deve ser determinado em periodos de 

apuracao encerrados em 31 de marco, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, 

embasado no resultado liquido do seu respectivo trimestre. 
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Para calculo do Imposto de Renda, sera aplicada aiiquota normal de 15% sobre a totalidade 

da base de calculo, ou seja, a aiiquota incidira sobre o lucro real. Se no referido trimestre a 

parcela da base de calculo ultrapassar o limite de R$ 60.000,00 sera aplicada aiiquota 

adicional de 10% sobre o incidente. 

Do valor do Imposto de Renda Trimestral poderao ser deduzidos os incentivos fiscais, 

dentro dos limites e condicdes fixados pela legislac§o; o Imposto de Renda pago ou retido 

na fonte sobre receitas computadas na determinacao do lucro real e ainda o saldo de 

imposto pago a maior ou indevidamente em periodos anteriores. 

Para melhor entende a sistematica do Lucro Real, o Quadro 1 exemplifica os fatos contabeis 

que sao tratados como adicoes ao lucro liquido para determinacao do Lucro Real. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 1 - Fatos Contabeis tratados como adicoes 

ADICOES 

6s custos, despesas, encargos, perdas, provisoes, participacoes e quaisquer outros valores 
deduzidos na apuracao do lucro liquido; 

Os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores nao incluidos na apuracao 
do lucro liquido; 
Os pagamentos efetuados a sociedade civil de que trata o § 3° do art. 146 quando esta for 
controlada.por pessoas fisicas que sejam diretores, gerentes, controladores da pessoa 
juridica que pagar ou creditar os rendimentos, bem como pelo conjuge ou parente de 
primeiro grau das referidas pessoas 

Os encargos de depreciaeao, apropriados contabilmente, correspondentes ao bem ja 
integralmente depreciado em virtude de gozo de incentivos fiscais; 

As perdas incorridas em operacoes iniciadas e encerradas no mesmo diazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (day-trade) 
realizadas em mercado de renda fixa ou variavel; 
As despesas com alimentacao de socios, acionistas e administradores 

As contribuicoes nao compulsorias, exceto as destinadas a custear seguros e pianos de 
saude, e beneficios complementares assemelhados aos da previdencia social, institufdos em 
favor dos empregados e dirigentes da pessoa juridica 
Alguns tipos de doacoes exceto as referidas nos arts. 365 e 371 

As despesas com brindes 

O valor da contribuicao social sobre o lucro liquido, registrado como custo ou despesa 
operacional; 

As perdas apuradas nas operacoes realizadas nos mercados de renda variavel e de swap, 
que excederem os ganhos auferidos nas mesmas operacoes 

O valor da parcela da Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
compensada com a Contribuicao Social sobre o Lucro Lfquido 

Fonte: Adaptado do Art. 249, RIR/99 
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O quadro 2 - Fatos Contabeis que reduzem o Lucro Real 

EXCLUSOES E CONIPENSACOES 

Os valores cuja deducao seja autorizada por este Decreto e que nao tenham sido 
computados na apuracao do lucro liquido do perfodo de apuracao; 

Os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores inclufdos na apuracao do 
lucro liquido que, de nao deveriam ser computados no lucro real; 

O prejuizo fiscal apurado em periodos de apuracao anteriores, limitada a compensacao a 
trinta por cento do lucro liquido ajustado 

Os rendimentos e ganhos de capital nas transferencias de imoveis desapropriados para 
fins de reforma agraria, quando auferidos pelo desapropriado 

Os dividendos anuais minimos distribuidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Os juros produzidos pelos Bonus do Tesouro Nacional - BTN e pelas Notas do Tesouro 
Nacional - NTN, emitidos para troca voluntaria por Bonus da Divida Externa Brasileira, 
objeto de permuta por divida externa do setor publico, registrada no Banco Central do 
Brasil, 

Os juros reais produzidos por Notas do Tesouro Nacional - NTN, emitidas para troca 
compulsoria no ambito do Programa Nacional de Privatizacao - PND 

Fonte: Adaptado do Art. 250, RIR/99 

No caso de inicio de atividades com periodo de apuracao inferior a 12 meses, o limite 

trimestral sera proporcional ao numero de meses, ou seja, R$ 20.000,00 para cada mes, o 

adicional incidira sobre a parcela que exceder o limite estabelecido. 

Para efetuar os devidos pagamentos do Imposto de Renda e da contribuicao social, 

apurados nos seus respectivos trimestres o contribuinte tem a opcao de pagar em quota 

unica no mes seguinte ao trimestre, sem nenhum acrescimo ou ate mesmo em tres quotas 

mensais, com incidencia de juros pela taxa S E L I C ate o mes anterior ao do pagamento e de 

1% no mes, desde que as parcelas nao possuam valor inferior a R$ 1.000,00 (Um mil reais), 

conforme estabelece o artigo 856 do RIR/99. Esta modalidade de tributacao apresenta os 

seguintes aspectos de tributacao: 

a) o imposto devido em cada mes , calculado em bases estimadas, devera ser pago ate 

o ultimo dia util do mes subseqiiente; 

b) a aiiquota do Imposto de Renda e mesma do lucro real trimestral, ou seja, 15%; 
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c) a aiiquota do adicional, de 10%, sendo que o pagamento desse adicional tera que 

ser feito mensalmente sobre a parcela do lucro estimado que exceder R$ 20.000,00. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Lucro Presumido 

Segundo Oliveira (2009) e uma forma simplificada e apuracao da base de calculo dos 

tributos com o Imposto de Renda e da Contribuicao Social, restrita aos contribuintes que nao 

estao obrigadas ao regime de apuragao de tributagao com base no lucro real. 

Fabretti (2006) complementa dizendo que o Lucro Presumido tem a finalidade de facilitar o 

pagamento do IR e da CSLL, sem ter que recorrer a complexa apuracao do lucro real que 

pressupoe contabilidade eficaz, ou seja, capaz de apurar o resultado antes do ultimo dia do 

mes subsequente ao encerramento do trimestre. 

A opcao pelo sistema de tributacao do lucro presumido restringe-se as empresas industrials, 

comerciais ou prestadoras de servicos, que tenha auferido no ano-calendario anterior receita 

bruta inferior a R$ 48.000.000,00. Se a empresa iniciar suas atividades no transcorrer do 

ano anterior, esse limite e de R$ 4.000,000, 00 para cada mes de atividade. 

Com relagao as obrigagoes acessorias o art. 527 do RIR/99 estabelece que as empresas 

sujeitas a esse regime de apuragao deverao manter; 

I - escrituragao contabil nos termos da legislagao comercial; 
II - Livro Registro de Inventario, no qual deverao constar registrados os 
estoques existentes no termino do ano-calendario; 
III - em boa guarda e ordem, enquanto nao decorrido o prazo decadencial e 
nao prescritas eventuais agoes que Ihes sejam pertinentes, todos os livros 
de escrituragao obrigatorios por legislagao fiscal especffica, bem como os 
documentos e demais papeis que serviram de base para escrituragao 
comercial e fiscal. 
Paragrafo unico. O disposto no inciso I deste artigo nao se aplica a pessoa 
juridica que, no decorrer do ano-calendario, mantiver Livro Caixa, no qual 
devera estar escriturado toda a movimentagSo financeira, inclusive bancaria 
(Lei n° 8.981, de 1995, art. 45, paragrafo unico). 

A confirmagao por este sistema de tributagao e manifestada com o recolhimento no mes de 

abril da primeira ou unica cota correspondente ao primeiro trimestral de apuragao do ano-

calendario (Janeiro a margo). 
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Apura-se azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA base de calculo do Imposto de Renda e a Contribuicao Social sobre o Lucro 

Liquido sobre o lucro presumido a partir da receita bruta decorrente da atividade da pessoa 

juridica optante, somados ao resuttado das demais receitas e dos ganhos de capital. 

E calculado pela aplicacao da aiiquota de 15% sobre a base de calculo, ou seja, o lucro 

presumido mais as demais receitas e ganhos de capital. Incide tambem o adicional do 

Imposto de Renda a aiiquota de 10% sobre a parcela da base de calculo que exceder o 

valor de 60.000,00 quando o periodo de apuracao englobar os tres meses do trimestre ou 

20.000,00 para cada mes do periodo de apuracao. 

Na receita bruta nao se incluem os impostos nao cumulativos cobrados do comprador ou 

contratante, alem do preco do bem ou servico, e dos quais o vendedor dos bens ou 

prestador dos servicos seja mero depositario, como IPI e do ICMS cobrado a titulo de 

substituicao tributaria do adquirente. 

Tabela 1 - Aliquotas aplicadas nas forroas de Tributacao 

INSTITUICAO % 

Comercio e Industria 

Revenda ou Consumo de 
Combustfvel Derivado do 

Petroleo, Alcool Etilico 
Carburante e Gas Natural 

1,6 

Servicos em Geral 32 

Servicos Hospitalares e de Q 

Transporte de Cargas 

Servigos de Transportes 16 

Inst i tutes Financeiras, 
Sociedades Corretorasde 

Titulos, Valores Mobiliarios e 
Cambio Distribuidoras de 

Titulos e Valores Mobiliarios, 16 
Empresas de Seguros Privados, 

Entidades de Previdencia 
Privada Aberta e Empresas de 

Capacitacao 

Fonte: Adaptado do Art. 249, RIR/99 

Uma vez optantes por esta forma de tributacao as empresas devem presumir o lucro 

auferido em cada trimestre, sendo que a referida presuncSo e feita atraves da aplicacao de 
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percentuais de lucratividade ditados por lei. E importante destacar, que em caso haja 

atividades diversificadas, sera aplicado o percentual correspondente a cada atividade. 

Encontrado o lucro presumido, a empresa devera adicionar ao mesmo, integralmente, os 

ganhos de capital, os rendimentos e os ganhos liquidos auferidos em aplicacoes financeiras, 

as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas nao abrangidas pela 

atividade, auferido no trimestre visando uma possivel redugao no Imposto de Renda retido 

na fonte sobre os rendimentos de aplicacoes financeiras em que for computado o 

rendimento. 

IA empresa que optar pelo regime de tributagao com base no lucro presumido devera manter 

escrituragao contabil nos termos da legislagao comercial; Livro Registro de Inventario, no 

qual deverao constar os estoques existentes no termino do ano-calendario. 

No entanto a empresa que optar por nao manter escrituragao contabil, procedimento este 

nao recomendado pela Lei, devera manter livro Caixa, no qual devera esta escriturada a 

movimentagao financeira, inclusive bancaria. O livro caixa nao precisa ser registrado, 

podendo apenas ser escriturado por processamento de dados. A escrituragao podera ser 

realizada mensalmente, desde que os langamentos se reportem a movimentagao diaria. 

Nesse sentido, o posicionamento do Conselho Federal de Contabilidade e de facil 

entendimento no tocante a escrituragao das empresas de qualquer porte ou natureza 

juridica, que esta deve ser completa, com o levantamento das demonstragoes contabeis e 

fiscais. 

"As leis que dispoem sobre o lucro presumido e o Simples sao de natureza fiscal e nao 

revogaram as demais legislagoes que exigem a escrituragao contabil completa. Alem de 

proporcionar maior controle patrimonial melhor gerencia dos negocios, a contabilidade 

completa visa atender as normas do Codigo Comercial, da Lei das Sociedades Anonimas, 

do codigo Tributario e da Legislagao Previdenciaria." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.3 Simples Nacional 

Instituido pela Lei complementar n° 123/2006, alterado pela Lei Complementar n° 127/2007, 

e pela Lei Complementar n° 128/2008, o Regime Especial de Arrecadagao de Tributos e 
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Contribuicoes foi criado para beneficiar as Micro e Pequenas empresas do Brasil a fim de 

simplificar os pagamentos de impostos e contribuicoes esta em vigor desde 1° de julho de 

2007. 

A implementacao do Simples Nacional e fruto do trabalho desenvolvido pela Uniao, 

Estados, DF e Municipios, de forma a melhorar o ambiente dos negocios no pais e com o 

objetivo de Integrar os fiscos federal, estadual e municipal; melhora o ambiente de negocios 

do pais; racionalizar procedimentos para o fisco e para as empresa; unificar o 

reconhecimento de tributos em nivel federal, estadual e municipal; Facilitar o cumprimento 

das obrigagoes tributaria; reduzir a carga tributaria e diminuir a informalidade incentivando a 

formacao de novas empresas. 

Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, segundo a Lei 

Complementar 123 (alterada pelas Leis Complementares n° 127 e 128) a sociedade 

empresaria a sociedade simples e o empresario individual que devidamente registrada no 

Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoa Juridica, na condigao de 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte, o empresario individual, a pessoa 

juridica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a 

R$ 240.000,00 e no tocante a as empresas de pequeno porte, o empresario, a pessoa 

juridica, ou a ela equiparada, afira, em cada ano calendario, receita bruta superior & R$ 

240.000,00. 

A receita bruta mensal que e o produto das vendas de bens e servicos nas operacoes de 

conta propria, excluindo deste as vendas canceladas e os descontos incondicionais, sera a 

base de calculo. Para determinar a aiiquota, o sujeito passivo utilizara a receita bruta 

acumulada nos 12 meses anteriores ao periodo de apuragao, sendo excluidas as vendas 

canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 

No caso da empresa iniciar suas atividades no mesmo ano-calendario que optou pelo 

Simples Nacional, o sujeito passivo utilizara, como receita bruta total acumulada, a receita 

do proprio mes de apuragao multiplicada por 12 meses, sendo que nos 11 meses 

posteriores sera utilizada, pelo sujeito passivo a media aritmetica da receita bruta total dos 

meses antecedentes ao do periodo de apuragao, multiplicada por 12 meses. 

E importante destacar que se a empresa iniciar suas atividades no ano-calendario anterior 

ao da opgao pelo Simples Nacional, a ME ou a EPP utilizara a regra a cima citada ate 
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alcancar 13 meses onde entao adotara a regra que preve a utilizacao de receita bruta dos 

doze meses anteriores. 

A empresa que manifesta interesse em fazer parte do simples nacional, sua adesao sera 

feita por meio do portal do Simples Nacional na internet, sendo efetuada durante o mes de 

Janeiro de cada ano, ate o ultimo dia util, sendo reconhecidos seus efeitos a partir do 

primeiro dia util do referido mes. 

O recolhimento do Simples Nacional e mensal, mediante um unico documento de 

arrecadacao (DAS), tendo como prazo de recolhimento ate o ultimo dia util da 1° quinzena 

do mes posterior. 

O valor devido para calculo e a geracao do DAS serao realizados inteiramente por meio de 

um aplicativo PGDAS,disponivel na internet, no portal do Simples Nacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 O Planejamento 

Segundo Djalma (2008) existe certa dificuldade, de se chegar a um conceito da funcao do 

Planejamento nas empresas e de estabelecer sua real amplitude e abrangencia. Conforme, 

Steiner (1969,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Djalma, p. 12) o planejamento e composto por cinco dimensoes, que 

correspondem: 

• ao assunto abordado: que pode ser producao, pesquisas, novos produtos, 
financas, marketing, instalacoes, recursos humanos etc. 
• aos elementos do planejamento: que podem ser citados propositos, 
objetivos, estrategias, politicas, programas, orcamentos, normas e 
procedimentos, entre outros. 
• dimensao do tempo; que pode ser, por exemplo, de longo, medio ou longo 
prazo. 
• as unidades organizacionais: onde o planejamento e elaborado, e, nesse 
caso, pode-se ter planejamento corporative de unidades estrategicas de 
negocios, de subsidiarias, de grupos funcionais, de divisoes, de 
departamentos, de produtos etc. 
•as caracterlsticas do planejamento: que podem ser representadas por 
complexidade ou simplicidade, qualidade ou quantidade; planejamento 
estrategico ou tatico, confidencial ou publico, formal ou informal, econdmico 
ou caro. 

Diante do exposto, fica evidente a complexidade do tema em questao e a amplitude do 

assunto planejamento nas empresas. Considerando os aspectos abordados pelas cinco 

dimensoes do planejamento, Djalma (2008) conceitua Planejamento, como um processo, 
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desenvolvido para o alcance de uma situagao futura desejada, de um modo mais eficiente, 

eficaz e efetivo, com a melhor concentracao de esforgos e recursos pela empresa. 

O autor ainda completa que o planejamento estrategico corresponde ao estabelecimento de 

um conjunto de procidentias a serem tomadas pelo executivo para a situacao que o futuro 

tende a ser diferente do passado; entretanto, a empresa tem condicoes e meios de agir 

sobre as variaveis e fatores, de modo que possa exercer alguma influencia; o planejamento 

e, ainda, um processo continuo que e executado pela empresa, independentemente, de 

vontade especifica de seus executivos. 

O proposito do planejamento pode ser definido como o desenvolvimento de processos, 

tecnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situacao viavel de avaliar as 

implicacoes futuras de decisoes presentes em funcao dos objetivos empresariais que 

facilitarao a tomada de decisao no futuro, de modo mais rapido, coerente, eficiente e eficaz 

(DJALMA, 2008). 

Diante do raciocinio exposto, a aplicacao sistematica de um planejamento tende a reduzir os 

riscos futuros e ampliam as chances de exito, no tocante aos objetivos tracados. Segundo 

Djalma (2008), o planejamento como um processo continuo, composto de varias etapas, 

funciona de forma nao linear em decorrencia de haver variabilidade nas empresas. Essa 

variabilidade e devida as pressoes ambientais que a empresa tem de suportar e que sao 

resultantes de forgas externas, continuamente em alteragao com diferentes niveis de 

intensidade de influencia, bem como as pressoes internas, resultantes dos varios fatores 

integrantes da empresa. 

O referido autor apresenta algumas das caracteristicas basicas da fungao planejamento 

como um processo continuo, dos quais: 

a) O planejamento nao diz respeito a decisao futuras, mas as implicagoes futuras de 

decisoes presentes (Drucker,1962 p.131). Portanto, aparece como um processo 

sistematico e constante de tomada de decisoes, cujos efeitos e consequencias 

deverao ocorrer em futuros periodos de tempo; 

b) O planejamento nao e um ato isolado. Portanto, deve ser visualizado como um 

processo composto de agoes inter-relacionadas e interdependentes que visam ao 

alcance de objetivos previamente estabelecidos. Deve-se tambem, considerar a 
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necessidade de os objetivos serem viaveis com base na validade das hipoteses em 

que se baseiam; 

c) O processo de planejamento e muito mais importante que seu resultado final. O 

resultado final do processo de planejamento, normalmente, e o piano, sendo que 

este deve ser desenvolvido "pela" empresa. Se nao for respeitado esse aspecto, 

tem-se pianos inadequados para a empresa, bem como niveis de resistencia e de 

descredito efetivos para a sua implantacao. 

Conforme Djalma (2008), o planejamento dentro de uma empresa deve respeitar alguns 

principios para que os resultados de sua operacionalizacao sejam os esperados e eles se 

separam em gerais e especificos. Sao quatro os principios gerais para os quais os 

executivos devem estar atentos: 

a) o principio da contribuicao aos objetivos e, nesse aspecto, o planejamento deve, 

sempre, visar os objetivos maximos da empresa. No processo de planejamento 

devem-se hierarquizar os objetivos estabelecidos e procurar alcanca-los em sua 

totalidade, tendo em vista a interligacao entre eles; 

b) O principio da precedencia do planejamento, correspondendo a uma funcao 

administrativa que vem antes das outras (organizacao, direcao e controle); 

c) O principio das maiores influencias e abrangencia, pois o planejamento pode 

provocar uma serie de modificacoes nas caracteristicas e atividades da empresa; 

d) O principio das maiores eficiencia, eficacia e efetividade. 

E diffcil separar e sequenciar as funcoes administrativas, mas pode-se considerar que, de 

maneira geral, o planejamento "do que e como vai ser feito" aparecer no initio do processo 

administrativo. Como consequencia, o planejamento assume uma situacao de maior 

importancia no processo administrativo das empresas. O planejamento deve procurar 

maximizar os resultados e minimizar as deficiencias apresentadas pelas empresas. Atraves 

desses aspectos, o planejamento procura proporcionar a empresa uma situagao de 

eficiencia, eficacia e efetividade. 



Quadro 3 - o que o Planejamento proporciona par a Empresa 

ASPECTOS DO PLANEJAMENTO CARACTERISTICAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eficiencia fazer as coisas de maneiras adequada 
resolver probtemas; 
salvaguardar os recursos aplicados; 
cumprir seu dever; e 
reduzir os custos. 

Eficacia 

•fazer as coisas certas; 
• produzir alternativas criativas; 
• maximizar a utilizacao de recursos; 
• obter resultados; e 
• aumentar o lucro. 

Efetividade • manter-se no mercado; e 
• apresentar resultados globais positivos 
os longo do tempo (permanentemente). 

Fonte: Elaboracao Propria 

Para Oliveira (2008) a efetividade representa a capacidade de empresa administrar os 

esforcos e energias, tendo como principal objetivo o alcance dos resultados gerais e 

consequentemente a manutencao da empresa no ambiente. 

Portanto, uma coisa esta diretamente ligada a outra, ou seja, para que a empresa seja 

efetiva, e necessario que ela que ela tambem seja eficiente e eficaz, Faz-se necessario 

enfatizar que a eficiencia, eficacia e efetividade sao algumas das principals medidas para 

avaliar uma boa administracao, pois, normalmente, os recursos com os quais os executivos 

trabalham sao escassos e limitados. 

No tocante aos principios especificos do planejamento, Ackoff (1974,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Oliveira 2008, 

p.28) apresenta quatro principios de planejamento que podem ser considerados como 

especificos: 

• Planejamento participativo: o principal objetivo do planejamento nao e o resultado 

final, ou seja, o piano, mas o processo desenvolvido. Nesse sentido, o papel do 

responsavel pelo planejamento nao e, simplesmente elabora-lo, mas facilitar o processo 

de sua elaboracao pela propria empresa, e este planejamento deve ser realizado pelas 

areas pertinentes ao processo; 

• Planejamento coordenado: todos os aspectos envolvidos devem ser projetos de 

forma que atuem interdependentemente, pois nenhuma parte ou aspecto de uma 
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empresa pode ser planejado eficientemente, se for de maneira independente de 

qualquer outra parte ou aspecto da empresa; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Planejamento integrado: os varios escaloes de uma empresa - de porte medio ou 

grande - devem ter seus planejamentos integrados. Nas empresas voltadas para o 

mercado, nas quais os objetivos empresariais dominam os de seus membros, 

geralmente os objetivos sao escolhidos de "cima para baixo" e os meios para alcanca-los 

"de baixo para cima" sendo este ultimo fluxo usualmente invertido em uma empresa cuja 

funcao primaria e a de servir a seus membros; 

• Planejamento permanente: essa condicao e exigida pela propria turbulencia do 

ambiente empresarial, pois nenhum piano mantem seu valor e utilidade com o tempo. 

Diante do exposto, e de fundamental importancia para os gestores os principios gerais e 

especificos do planejamento, pois atraves dos mesmos, poderao ter mais subsidio para a 

tomada de decisao inerente ao planejamento da empresa. Segundo Djalma (2008) o 

planejamento e um processo continuo que envolve um conjunto complexo de decisoes inter-

relacionadas que podem ser separadas de formas diferentes. 

Ackoff (1974,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Oliveira, 2008, p. 14) apresenta cinco partes do planejamento, que sao: 

Planejamento dos fins: especificacao do estado futuro desejado, ou seja a 
visao, a missao, os propositus, os objetivos, os objetivos funcionais, os 
desafios e as metas. 

Planejamento dos meios: proposicao de caminhos para a empresa chegar 
ao estado futuro desejado, por exemplo, pela expansao da capacidade 
produtiva de uma unidade e/ou diversificacao de produtos. Aqui se tem a 
escolha de macroestrategias, macropoliticas, estrategias, politicas, 
procedimentos e processos. 

Planejamento organizacional: esquematizacao dos requisitos 
organizacionais para poder realizar os meios propostos.Aqui pode se ter, 
por exemplo, a estruturacao da empresa em unidades estrategicas de 
negocios. 

• Planejamento dos recursos: dimensionamento de recursos humanos, tecnologicos e 

materials, bem como a determinacao da origem e aplicacao de recursos financeiros. 

Aqui se tem estabelecimento de programas, projetos e pianos de acao necessarios ao 

alcance do futuro desejado; 
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• Planejamento da implantacao e do controle:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corresponde a atividade de planejar o 

acompanhamento do empreendimento. Para Djalma (2008), podem-se distinguir tres 

tipos de planejamento: 

• planejamento estrategico: e o processo administrativo que proporciona 

sustentacao metodologica para se estabelecer a melhor diregao a ser seguida pela 

empresa, visando ao otimizado grau de integragao com os fatores externos - nao 

controlaveis - e atuando de forma inovadora e diferenciada. 

• planejamento tatico: e a metodologia administrativa que tem por finalidade 

aperfeigoar determinada area de resultados e nao a empresa como um todo. 

Portanto, trabalha com decomposicoes dos objetivos, estrategias e politicas 

estabelecidas no planejamento estrategico. 

• planejamento operacional: e a formalizagao, principalmente atraves de 

documentos escritos, das metodologias de desenvolvimento e implantacao de 

resultados especificos a serem alcancados pelas areas funcionais da empresa. 

Portanto, nesta situagao tem-se, basicamente, os pianos de agao ou pianos operacionais. 

Assim, o planejamento estrategico e, normalmente, de responsabilidade dos niveis mais 

altos da empresa e diz respeito tanto a formulagao dos objetivos quanto a selegao dos 

cursos de agao a serem seguidos para a sua consecugao, levando em conta as condigoes 

externas e internas a empresa e a sua evolugao esperada. Tambem considera as premissas 

basicas que a empresa, como um todo, deve respeitar para que o processo estrategico 

tenha coerencia e sustentagao decisoria. 

O planejamento tatico por sua vez, e desenvolvido pelos niveis organizacionais 

intermediaries, tendo como principal finalidade a utilizagao eficiente dos recursos disponiveis 

para a consecugao de objetivos previamente fixados, segundo uma estrategia 

predeterminada, bem como as politicas para o processo decisorio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 Planejamento Tributario 
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As discussoes envolvendo as mudancas no nosso Sistema Tributario Brasileiro e as 

adogoes de mecanismos para simplificagao das rotinas tributaria estao sempre em pauta. 

Oliveira (2009) comenta que embora essas mudancas sejam prolongadas, as empresas 

necessitam de um planejamento tributario criterioso e criativo, que possam honrar com seus 

direitos de contribuinte, mas que tambem permita resguardar seu patrimonio. 

De acordo com Fabretti (2006), planejamento tributario e o estudo feito previamente, ou 

seja, antes da realizagao do fato administrativo, pesquisando-se seus efeitos juridicos e 

economicos e as alternativas legais menos onerosas. 

Ainda, conforme Oliveira (2009) nos cenarios corporativos, a estrategia mais adotada e a 

reducao de custos, ja no Brasil, tendo em vista a instabilidade economica, a ferramenta de 

que dispoem as empresas, para que possam racionalizar seus custos tributarios, sem 

afrontar as inumeras leg is la tes vigentes que regem os mais diversificados tributos, e o 

planejamento tributario, em todas as fases da cadeia de valores do ciclo produtivo e 

comercial. 

Neste mesmo sentido para Martins (2006, p.297), a gestao estrategica de custos vem sendo 

utilizada nos ultimos tempos para designar a integragao que deve haver entre o processo de 

gestao de custos e o processo de gestao da empresa como um todo. Essa integragao e 

necessaria para que as empresas possam sobreviver num ambiente de negocios 

crescentemente globalizado e competitivo. 

Nas palavras de Oliveira (2009), planejamento tributario 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 concretizagao dos fatos administrativos, dos efeitos juridicos, 

fiscais e economicos de determinada decisao gerencial, com o objetivo de encontrar a 

alternativa legal menos onerosa para o contribuinte. 

Os principios Constitucionais que regem a tributagao tambem sao primordiais para o 

Planejamento Tributario, dado que qualquer exigeneia efetivada pela administragao tributaria 

que contraria tais preceitos pode ser contestada em nivel administrativo ou judicial pelo 

sujeito passivo da obrigagao tributaria que, sendo axitosa, resultara em economia de 

tributos. Caso haja em algum momento exorbitancia no exercicio do poder de tributar e justo 
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que o contribuinte busque restabelecer o direito, pelo judiciario, para a sua seguranga 

juridica. (SILVA 2003). 

Conforme o exposto, evidenciamos o entendimento de que planejamento tributario e o 

estudo das alternativas licitas de formagao juridica de determinada operagao, antes da 

ocorrencia do fato gerador, para que o contribuinte tenha a oportunidade de escolher aquela 

que Ihe proporcione menor onus tributario. 

Ja com relagao aos objetivos do Planejamento Tributario, Oliveira (2009) comenta que este 

tipo de planejamento tem como objetivo fundamental a economia tributaria de tributos, 

procurando atender atende as possiveis formas de legislagao fiscal, evitando perdas 

desnecessarias para a organizagao. 

Nesse sentido, Latorraca (2000) diz que o objetivo do planejamento tributario e em ultima 

analise, a economia tributaria resultante da comparagao das varias opgoes legais, em que o 

administrador obviamente procura orientar os seus passos de forma a evitar, sempre que 

possivel, o procedimento mais oneroso do ponto de vista fiscal. 

Para colocar em pratica a correta execugao das tarefas inerentes ao planejamento tributario, 

segundo Oliveira (2009) e necessario que o contribuinte esteja bem assessorado por uma 

equipe especializada, de modo que para alcangar exito nessa atividade o contador precisa, 

com profundidade: 

• conhecer todas as situagoes em que e possivel o credito tributario, principalmente 

com relagao aos chamados impostos nao cumulativo-ICMS e I PI; 

• conhecer todas as situagoes em que e possivel o deferimento (postergagao) dos 

recolhimentos dos impostos, permitindo melhor gerenciamento do fluxo de caixa; 

• conhecer todas as despesas e provisoes permitidas pelo fisco como dedutiveis da 

receita; 

• ser oportuno e aproveitar as lacunas deixadas pela legislagao, para tanto ficando 

atento as mudangas nas normas e aos impactos nos resultados da empresa. 

Segundo Chaves (2008) o planejamento tributario se inicia com uma revisao fiscal, em que o 

profissional deve aplicar os seguintes procedimentos: 
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• fazer um levantamento historico da empresa, identificando a origem de todas as 

transagoes efetuadas, escolher a agao menos onerosa para os fatos futuros; 

• verificar a ocorrencia de todos os fastos geradores dos tributos pagos e analisar se 

houve cobranga indevida ou recolhimento a maior; 

* verificar se houve agao fiscal sobre fatos geradores descaidos, pois os creditos 

constituidos apos cinco anos sao indevidos; 

• analisar, anualmente, qual a melhor forma de tributagao do Imposto de Renda e da 

Contribuigao sobre o lucro, calculando de que forma (real ou presumida) a empresa 

pagara menos tributos; 

• levantar o montante dos tributos pagos nos ultimos dez anos, para identificar se 

existem creditos fiscais nao aproveitados pela empresa; 

• analisar os casos de incentivos fiscais existentes, tais como isengoes, redugao de 

aiiquota etc; 

• analisar qual a melhor forma de aproveitamento dos creditos existentes 

(compensagao ou restituigao). 

Desta forma, Chaves (2008) comenta que o planejamento tributario pode ser classificado em 

tres categorias: conservador, moderado e agressivo. O conservadorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e aquele em que o 

tecnico aplica o que esta na lei ordinaria, nao sendo necessaria qualquer interpretagao 

juridica, aplicagao de principios ou conhecimento de Constituigao Federal ou Codigo 

Tributario Nacional, o moderado, por sua vez, exige maior conhecimento da legislagao 

tributaria. 

Assim, como afinidade com a Constituigao Federal e com o Codigo Tributario Nacional, bem 

como o acompanhamento do posicionamento do Poder Judiciario sobre materias polemicas, 

por ultimo o planejamento tributario agressivo e a escolha de uma agao que nao esta 

autorizada na lei ordinaria, somente com base em interpretagao do Codigo Tributario 

Nacional e na Constituigao Federal. 



39 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Do ponto de vista empresarial, Oliveira (2008) classifica o planejamento tributario como 

sendo Operacional ou Estrategico. O operacional acontece quando os procedimentos sao 

prescritos pelas normas ou pelo costume, ou seja, na forma especifica de contabilizar 

determinadas operacoes e transagoes, sem alterar suas caracteristicas basicas, ja o 

estrategico ocorre quando implica em mudancas de algumas caracteristicas estrategicas da 

empresa, tais como estrutura de capital, localizacao, tipos de emprestimos, contratacao de 

mao-de-obra etc. 

Segundo Oliveira (2008) o planejamento tributario pode ainda ser classificado como 

Administrativo, Judicial ou Interno. O Administrativo quando ocorre por intervencoes diretas 

no sujeito ativo, por exemplo, a consulta fiscal, o Judicial quando se da: pelo pleito de tutela 

jurisdicional, como em agao declaratoria de inexistencia de debito fiscal e por fim o Interno 

quando os atos realizados dentro da propria empresa, como por exemplo, o Comite de 

Planejamento Tributario. 

Ja no tocante ao objetivo, classifica o planejamento tributario como sendo: 

a) Anulatorio quando se emprega estruturas e formas jurfdicas a fim de impedir a 

concretizagao da hipotese de incidencia da norma; 

b) Omissivo ou evasao impropria quando ocorre a abstinencia da realizagao da 

hipotese de incidencia como, por exemplo, importagao proibitiva de mercadorias com 

altas alfquotas, como carros importados; 

c) Induzido quando a propria lei favorece, por razoes extra-fiscais, a escolha de uma 

forma de tributagao, por intermedios de incentivos e isengoes; por exemplo, a 

compra de mercadorias importadas por meio da Zona Franca de Manaus; 

d) Optativo elegendo-se a melhor formula elisiva entre as opgoes dadas pelo legislador, 

por exemplo, opgao entre a tributagao do IR pelo lucro Real ou Presumido; 

O referido autor ressalta que cada empresa deve desenvolver seu proprio planejamento 

tributario, de acordo com a realidade da organizagao, pois nem sempre o planejamento 

tributario e igual entre os contribuintes, ainda que com as mesmas caracteristicas. 

Diante do exposto, Borges (1975, citado por Silva, 2003), afirma que a adogao por parte das 

empresas, de procedimentos totalmente fundamentados nos ditames legais da maiores 
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garantias de solidez e consequentemente de credibilidade junto aos ciientes e investidores, 

por conseguinte, torna-se primordial que as empresas trabalhem em consonancia com as 

normas tributarias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 E l i sao F i s c a l 

O presente capitulo, buscara contribuir de forma significativa a cerca do tema.Com o intuito 

de alertar ao leitor sobre os cuidados que deve tomar ao implantar um planejamento 

tributario em sua organizacao tento em vista que nao ha na doutrina ou na jurisprudencia 

brasileira uma posicao clara e objetiva sobre o que realmente pode ser licito ao contribuinte 

em termos de economia fiscal. 

O Codigo Tributario Nacional sofreu importantes modificacoes com a Lei Complementar n° 

104, de 10 de Janeiro de 2001, merecendo destaque para adicao do paragrafo unico no art. 

116, dispoe: 

Paragrafo unico. A autoridade administrativa podera desconsiderar atos ou 
negocios juridicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrencia do 
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 
obrigacao tributaria, observados os procedimentos a serem estabelecidos em 
lei ordinaria. 

Segundo as autoridades da Secretaria Federal, de onde se originou, o respectivo projeto, 

neste dispositivo estaria consubstanciada a norma geral antielisao, instrumento de que 

estaria a necessitar o Fisco para coibir a pratica da evasao fiscal. 

Com tudo, a total compreensao da Lei e bastante complexa, partindo do pressuposto, que a 

mesma nao e especifica em alguns pontos. No tocante a autoridade administrativa a mesma 

nao revela quern realmente e a autoridade competente para julgar tais atos como licitos ou 

ilicitos. Desse modo os doutrinadores seguem diferentes vertentes. 

Outro ponto que provoca bastante desconforto e quando a Lei utiliza o termo dissimular, que 

acaba por dar margem ha diferentes margens de interpretacao, podendo ser entendido em 
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seu sentido juridico (dissimulacao = simulacao relativa) ou no sentido coloquial (dissimular = 

ocultar ou encobrir). 

Para Amaral (2003), a elisao fiscal e um conjunto de procedimentos previstos em lei ou nao 

vedados por ela que visam diminuir o pagamento de tributos. O contribuinte tem o direito de 

estruturar o seu negocio da maneira que melhor Ihe parega procurando a diminuicao dos 

custos de seu empreendimento, inclusive dos impostos. Se a forma celebrada e licita, a 

fazenda publica deve respeita-la. 

Neste mesmo sentido Marins (2002,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Batista Junior, 2005) diz que a adogao pelo 

contribuinte de condutas licitas que tenham por finalidade diminuir, evitar ou retardar o 

pagamento do tributo e considerada como pratica elisiva. Da-se atraves de expedientes, 

omissivos ou comissivos que evitam licitamente a pratica do fato imponivel da obrigagao 

tributaria. 

Diante do exposto, fica explicito que a elisao fiscal busca encontrar alternativas licitas para 

conquistar uma economia tributaria e que dependendo do grau de planejamento e 

conhecimento sobre o assunto, pode ser bastante vantajosa. 

Segundo Fabretti (2006) a economia tributaria resultante da adogao da alternativa legal 

menos onerosa ou de lacuna da lei denomina-se elisao fiscal. Portanto, segundo o autor, a 

elisao fiscal e legitima e licita, pois a mesma e feita de acordo com o ordenamento juridico, 

o que permite adotar a alternativa legal menos onerosa ou fazer uso de lacunas da lei. 

Corroborando Oliveira (2008, p. 171) relata que: 

Elisao e desenvolvida pelo planejamento tributario, adequando o contribuinte 
a melhor forma de tributagao, executando-o em conformidade com os 
sistemas legais que possibilitam a redugao de tributos ou aliquotas. O 
referido ator, para melhor entender, aborda situagao em que uma empresa, 
tendo a oportunidade de vender seus estoques de produtos industrializados 
no mercado interno ou no mercado externo por pregos aparentemente 
equivalentes optam em atender o mercado externo. 

Atualmente, o governo evita onerar com encargos tributarios os produtos exportados, 

visando manter sua competitividade nos mercados externos. Por essa razao, costumam-se 

isentar os produtos exportados dos tributos indiretos, inclusive os incidentes nos insumos 

(materias-primas, embalagem, partes e pegas) que sao incorporados aos produtos finais. 
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Com isso impede-se a ocorrencia do fato gerados do IP1, do ICMS, do PIS e da COFINS, 

visto que esses tributos nao incidem nas exportacoes para o exterior, mas sim, nas vendas 

ao mercado interno. (OLIVEIRA, 2008, p. 171). Alexandrino e Paulo (2006, p.196) afirmam 

que: 

Elisao fiscal ea expressao usada pela doutrina para referi-se a qualquer 
operacao, ou conjunto de operacoes, que tenha por fim reduzir os tributos 
devidos. O mais importante e que as operacoes caracterizadas como elisao 
fiscal sao licitas. 

O referido autor, ainda contribui com um exemplo pratico para melhor fixagao: 

Se uma operacao "x" daria ensejo a uma obrigacao tributaria de 1000, 00, 
mas e possivel obter o mesmo efeito economico de "x" praticando uma serie 
de operacoes licitas "y","w", "z" e "k", de modo que ao final, o total de tributos 
devidos em decorrencia dessas operacoes seja de $ 700,00 a pratica das 
operacoes "y", "w","z" e "k" configurara elisao fiscal,caso seja possivel 
demonstrar que elas foram realizadas dessa forma (e nao da forma direta "x") 
com o intuito exclusivo de sofrer tributagao menor do que aquela a que 
estaria sujeita a operacao direta "x". 

E importante destacar que nao se deve confundir planejamento tributario com elisao fiscal. 

Para Batista Junior (2005), nao se deve confundir elisao fiscal com planejamento tributario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

latu sensu. No planejamento tributario latu sensu, a atividade do contribuinte objetivando a 

economia tributaria pode se dar em qualquer atividade ou em qualquer setor, no caso de 

pessoa juridica. Ja na elisao fiscal, a economia tributaria se dara quando o contribuinte usa 

de favores legais e lacunas da lei, sem infringi-la, para amoldar seus atos e negocios 

juridicos. 

Na mesma linha de pensamento, Huck (1997, apud Batista Junior 2005, p 35): 

A elisao fiscal aspira a uma condicao de legalidade que a distinga da evasao. 
Entretanto, e certo que a analise e o enquadramento dos conceitos variam 
profundamente no cenario mundial, de pals para pais, dependendo das leis 
internas e dos tratados internacionais existentes, como tambem diferem em 
funcao de ideologias politicas com que sao analisados. Um planejamento 
tributario pode ser legal em determinado pais e ilegal em outro. Certas 
legislacoes consideram como fraude a simples frustracao do objetivo da lei 
tributaria, ainda que o agente se tenha utilizado de formas legais em seu ato 
ou negocio. 
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Diante dos fatos ja abordados ficou claro e notorio de que o planejamento tributario busca 

em sua essentia a maior economia fiscal possivel, reduzindo a carga tributaria para o valor 

realmente exigido por lei, o que jamais pode ser confundido com sonegagao fiscal. 

Faz-se necessario enfatizar, a diferenca que ha entre planejamento tributario e elisao fiscal. 

Segundo Batista Junior (2005), no planejamento tributario latu sensu, a atividade do 

contribuinte visando a economia tributaria pode ocorrer em qualquer atividade e setor , no 

caso da pessoa juridica. Ja na elisao fiscal.a economia tributaria se dara quando o 

contribuinte usa de favores e lacunas da lei, sem infringi-la para amoldar seus atos e 

negocios juridicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 A E v a s a o 

Mesmo com as divergencias conceituais sobre a real nomenclatura, existe certa tendencia 

por parte dos doutrinadores brasileiros em conceituar elisao como a forma licita e evasao 

como a forma ilicita. 

Segundo Fabretti (2006) a evasao fiscal ao contrario da elisao, consiste em pratica contraria 

a Lei e geralmente e realizada apos ocorrencia do fato gerador da obrigacao tributaria 

objetivando reduzi-la ou oculta-la. 

A evasao fiscal esta prevista e capitulada na Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributaria, 

Economica e contra as Relacoes de Consumo (Lei n° 8.137/90). A referida lei define que 

constitui crime contra a ordem tributaria suprir ou reduzir tributo mediante as condutas 

descriminadas no seu texto, das quais se ressaltam as seguintes: 

a. Omitir informacao ou prestar declaracao falsa as autoridades 
fazendarias. 
b. Fraudar a fiscalizacao tributaria, inserindo elementos inexatos, ou 
omitindo operacao de qualquer natureza, em documento ou livro de exigido 
pela lei fiscal; 
c. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou 
qualquer outro documento relativo a operacao tributavel; 
d. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou 
deva saber falso ou inexato; 
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e. Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que 
permita ao sujeito passivo da obrigacao tributaria possuir informacao 
contabil diversa daquela que e, por lei, fornecida a Fazenda Publica; 
f. Fazer declaracao falsa ou omitir declaracao sobre rendas, bens ou 
fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, do 
pagamento de tributo. 

Diante do exposto, observa-se que a tentativa de tirar vantagens, utilizando-se de maneiras 

ilicitas, sera considerada como evasao fiscal, de modo que o contribuinte estara sujeito as 

sancoes previstas na lei e consequentemente aumentando os seus custos com a possivel 

cobranga de juros e multas por parte da autoridade fazendaria. 

E importante ressaltar, que embora a elisao e a evasao fiscal busquem o mesmo objetivo, o 

de reduzir ou ate mesmo o nao pagamento do tributo, ambas tem finalidades totalmente 

distintas, ou seja, a elisao busca estes beneficios em total harmonia com a lei, enquanto que 

a evasao busca infringir a lei para conquistar seus objetivos. 

No entanto, a realidade do pais mostra-se bem diferente, Almeida (2008) relata que 

segundo dados publicados, o Brasil faz parte dos paises com maior fndice de Sonegacao 

fiscal, embora este nao seja um problema restritamente nacional e sim um problema global. 

Para Gomes (2000 citado por Almeida 2008) a sonegacao fiscal trata-se de nao relacionar, 

mencionar na descricao do inventario, no manifesto, ou em qualquer ato em que a lei manda 

relacionar ou mencionar na descricao do inventario, no manifesto, ou em qualquer ato em 

que a lei manda relacionar ou mencionar. Entende-se por tal, intencao de fraudar o fisco ou 

burlar a lei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S 

A referida pesquisa foi realizada na cidade de Sousa PB, com os alunos concluintes do 

curso de Ciencia Contabeis, a fim de avaliar o grau de entendimento dos mesmos sobre o 
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assunto estudado. Os dados foram coletados atraves de trinta questionarios que deram 

respaldo para o desenvolvimento do trabalho. 

Identificou-se que 16 dos 30 entrevistados sao do sexo masculino (53,34%) enquanto que 

14 sao do sexo feminino (46,66%), demonstrando certa predominancia do publico masculino 

conforme evidencia o Grafico 1. 

53,34% 

46,66% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

masculino feminino 

Grafico 1 - Genero 

Fonte: Dados da Pesquisa 2010.2 

No Grafico 2, pode-se observar que 44% dos respondentes tern entre 15 e 25 anos e 40% 

dos respondentes tern entre 26 e 35 anos, o que revela urn perfil bastante jovem. 

Grafico 2 - Faixa Etaria 
Fonte: Dados da Pesquisa 2010.2 
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Foi questionado com os discentes sobre qual foi sua formacao escolar, no qual a analise 

revela que 50% dos discentes estudaram somente em escola publica, 24% parte em escola 

privada, e os demais obtiveram sua formacao escolar parte em escola publica (16%) e 

(10%) em escola privada de acordo com o Grafico 3. 

publica parte privada parte publica privada 

Grafico 3 - Escola que estudou 

Fonte: Dados da Pesquisa 2010.2 

Questionados sobre o poder aquisitivo, 40% dos alunos afirmaram que tern uma renda 

mensal que chega ate 3 salaries minimos, 24% possuem acima de 3 salarios minimos e 

uma minoria (6%) declararam nao possuir renda, como mostra o Grafico 4. 

AtezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 salarios Ate um salario acima de 3 sem renda 

minimos m in im o salarios 

minimos 

Grafico 4 - Renda Mensal 
Fonte: Dados da Pesquisa 2010.2 

O resultado obtido no Grafico 5, revela que 57% dos formandos entendem que o 

planejamento tributario e visto com uma forma de reduzir os custos tributaries dentro de uma 
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organizacao. Por outro lado, uma parte significativa dos formandos (40%) acredita que o 

planejamento tributario serve para analisar a legislacao fiscal, para melhor resguardar a 

organizacao dentro dos ditames legais enquanto que 3% acreditam que o planejamento 

tributario e uma forma de sonegacao fiscal. 

5 7 % 

reducao dos custos analise de legislacao sonegacao 

tributarios fiscal 

Grafico 5 - Conhecimento sobre Planejamento 

Fonte: Dados da Pesquisa 2010.2 

Com relacao ao conhecimento sobre a elisao fiscal, 54% acredita que a elisao fiscal serve 

para reduzir os custos tributarios, como evidencia o Grafico 6. O grafico tambem.que 24% 

dos discentes acredita que a elisao serve para analisar a legislacao fiscal. Urn dado que 

merece destaque e que 12% dos respondentes acreditam que elisa.o fiscal representa a 

sonegacao de impostos e 10% nao tern conhecimento sobre o assusto, urn fato preocupante 

levando em consideracao que a pesquisa foi aplicada com os futuros profissionais de 

contabilidade. 

5 4 % 

reducao dos analise de sonegacao naosei 

custos legislacao fiscal responder 

tributarios 

Grafico 6 - Conhecimento sobre Elisao Fiscal 
Fonte: Dados da Pesquisa 2010.2 
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Fazendo uma comparacao dos resultados entre os Graficos 5 e 6 pode-se observar que a 

maioria dos respondentes entende que o planejamento tributario e a elisao fiscal buscam a 

reducao dos custos tributarios, ou seja, ambas teriam o mesmo objetivo. 

No tocante a evasao fiscal, 90% dos formandos entendem como sonegacao fiscal, maioria 

quase que absoluta do universo da pesquisa, pois apenas 3% acredita que evasao e 

reducao de custos tributarios e 7% nao souberam opinar sobre esse questionamento, como 

revela o Grafico 7. 

9 0 % 

7% 3% 

sonegacao nao sei responder reducao dos custos 

tributarios 

Grafico 7 - Conhecimento sobre Evasao Fiscal 
Fonte: Dados da Pesquisa 2010.2 

Quanto a ligacao envolvendo Planejamento Tributario e a Elisao Fiscal, os envolvidos na 

pesquisa foram questionados sobre o fato de ambos serem a mesma coisa, de modo que 

54% acreditam que nao e 30% acreditam que sim e apena 16% acreditam que ambos sao a 

mesma coisa apenas por questao doutrinaria. 

Os dados evidenciam que a maioria dos respodentes acreditam que, embora o 

planejamento e a elisao fiscal busquem uma reducao na carga tributaria, nao teriam 

nescessariamente, mesma finalidade, como mostra os dados coletados no Grafico 8. 
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Grafico 8 - Planejamento Tributario e a mesma coisa de Elisao 
Fonte: Dados da Pesquisa 2010.2 

Quando se trata de competividade, a reducao dos custos pode ser uma estrategia a ser 

ultilizada pelos gestores na tentativa de barganhar mais mercado. No qual, os custos 

significam o valor monetario de recursos utilizados no processo de obtencao ou de 

elaboracao de determinado bem ou servico (DUBOIS ET AL, 2009). 

Diante disso, quando os discentes foram questionados sobre a reducao dos custos dentro 

de uma organizacao, percebe-se que 90% dos respondentes acreditam que o planejamento 

tributario e a elisao fiscal podem reduzir os custos dentro da entidade, apenas 7% 

responderam que nao e somente 3% nao possuem conhecimentos sobre o assunto, como 

evidencia o Grafico 9. 

Grafico 9 - Planejamento e Elisao podem reduzir custos 

Fonte: Dados da Pesquisa 2010.2 
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Na opiniao de 60% dos respondentes, nao e possivel realizar o planejamento tributario sem 

a elisao fiscal, enquanto que 34% afirmaram que e possivel realizar e, apenas 6% nao 

souberam opinar sobre o questionamento (Grafico 10) .0 resultado obtido vai de contra a 

literatura, pois para a maioria dos doutrinadores o planejamento tributario pode tomar 

caminhos evasivos, enquanto que a elisSo fiscal e fundamentada unicamente na lei. 

Alexandre (2007,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Neto 2008) comenta que a elisao fiscal e o comportamento do 

contribuinte, ou seja, consistente na pratica de uma accio legal do contribuinte. Podendo ser 

verificada em momento anterior aquele em que normalmente se verificaria o fato gerador. 

No entanto, na tentativa de encontrar a maneira menos onerosa para a organizacao, 

segundo Franbetti (2003, apud Ferreira 2007) o risco da implantacao do mau planejamento 

e transforma-se em evasao fiscal, que e a reducao da carga tributaria descumprindo as 

determinacoes impostas por lei, sendo classificadas como crimes de sonegacao fiscal. 

Quando questionados com relacao ao fato de elisao e a evasao fiscal representarem a 

mesma coisa obteve-se urn resultado unanime, dos 30 alunos que participaram da pesquisa, 

(97%) responderam que nao sao a mesma coisa e apenas 3% nao souberam responder 

sobre o assunto, como revela o Grafico 11. 

sim nao sei responder 

Grafico 1 0 - Planejamento se m Elisao 

Grafico 10 - Planejamento Tributario sem Elisao Fiscal 
Fonte: Dados da Pesquisa 2010.2 
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nao nao sei responder 

Grafico 11- Elisao Fiscal 6 igual a Evasao Fiscal 
Fonte: Dados da Pesquisa 2010.2 

Diante do exposto, a implantacao de urn planejamento tributario dentro de uma organizacao, 

requer muita atencao por parte dos administradores, aliado ao conhecimento tecnico na 

area para que a intencao de reduzir a carga tributaria nao traga consequencias 

desagradaveis para a entidade. 
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4 CONSIDERAQOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse estudo teve por objetivo demonstrar a percepcao dos alunos do 9° periodo do curso de 

graduacao de Ciencias Contabeis da UFCG - Campus Sousa - PB, sobre o planejamento 

tributario e sua relacao com a elisao fiscal. Assim, verificou-se que pelo perfil dos 

graduandos do curso de Ciencias Contabeis, percebe-se urn perfil jovem, com variacao na 

faixa etaria entre 15 e 35, evidenciando certa predominancia do publico masculino (53,33%). 

De forma que, 40% deles possuem renda mensal de ate 3 salarios minimos e 50% tiveram 

uma formacao escolar somente em escola publica. 

Na concepcao dos participantes da pesquisa, a cerca de planejamento tributario, verifica-se 

que 57% dos formandos entendem que o planejamento tributario e visto como uma forma de 

reduzir os custos tributarios dentro de uma organizacao. Por outro lado, uma parte 

significativa dos formandos (40%) evidencia que o planejamento tributario serve para 

analisar a legislacao fiscal, para melhor resguardar a organizagao dentro dos ditames legais. 

Com isso, o contribuinte tern o direito de adotar procedimentos que tornem menos onerosos 

os negocios juridicos que realiza. Uma vez que, num pais onde a carga tributaria e uma das 

maiores do mundo, o planejamento tributario e uma opgao dos contribuintes que tentam 

pagar o mlnimo possivel de tributos. 

No entendimento de 54% formandos a elisao fiscal serve para reduzir os custos tributarios, e 

que 40% dos discentes acreditam que a elisao serve para analisar a legislagao fiscal. Urn 

ponto que merece destaque e que 12% dos formandos acreditam que a Elisao e uma forma 

de sonegacao fiscal, e que 10% nao souberam responder sobre o assunto o que acaba por 

evidenciar certo despreparo dos formando a cerca do tema estudado, o que coloca em 

questionamento a formacao desses futuros profissionais. 

No intuito de identificar como os formandos entendem a relacao entre planejamento 

tributario e elisao fiscal, os envolvidos na pesquisa foram questionados se ambos 

representam a mesma coisa, 54% acreditam que nao, 30% acreditam que sim e apenas 

16% acreditam que ambos representam a mesma coisa apenas por questao doutrinaria. 

De forma que, os dados analisados evidenciaram que a maioria dos respodentes acreditam 

que, embora o planejamento e a elisao fiscal busquem uma reducao na carga tributaria, nao 
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teriam nescessariamente, mesma finalidade, porem o numero de alunos que acreditam que 

planejameto tributario e elisao fiscal represetam a mesma coisa e bastante significativo, o 

que evidencia o despreparo dos discentes, levando em consideracao que o risco da 

implantacao do mau planejamento e transforma-se em evasao fiscal, que e a reducao da 

carga tributaria descumprindo as determinacoes impostas por lei, sendo classificadas como 

crimes de sonegacao fiscal. Franbetti (2003, apud Ferreira 2007) 

Outro objetivo analisado foi com relagao a perspectivas dos formandos em relacao a elisao 

fiscal e a evasao fiscal, obtendo como resultado que 97% mostram ter conhecimentos sobre 

o assunto, sabendo diferenciar elisao fiscal de evasao fiscal. De forma que afirmaram que 

ambas nao representam a mesma coisa. 

Diante dos fatos abordados, fica claro que o planejamento tributario busca em sua essencia 

a maior economia fiscal possivel, reduzindo a carga tributaria para o valor realmente exigido 

por lei, de modo que, nao deve ser realizado atraves da sonegacao fiscal que e urn ato 

ilicito, ou seja, agoes ilegais. Mas, deve ter como base, a elisao fiscal que e as lacunas 

deixadas pela legislacao, utilizando-se dos meios que ocorre antes da realizacao do fato 

gerador no qual busca aproveitar de incentivos fiscais. 

No entanto, faz-se necessaria a continuidade da discussao, com a finalidade de esclarecer 

que o planejamento fiscal pode ser compreendido como instrumento de eficiencia 

empresarial. No qual, suas agoes devem visar a redugao dos custos tributarios, na busca de 

anular ou postergar o pagamento de impostos, mas de forma legal, sem executar agoes 

evasivas. 
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APENDICES 

QUESTIONARIO DA PESQUISA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Genero: 

( )Masculino 

( )Feminino 

2. Faixa Etaria (idade) 

( )15a25 

( )26a35 

( )35a 45 

( )acima de 46 

3. Tipos de Escolas em que estudou 

( )Publicas 

( )Privadas 

( )Parte Privada 

( )Parte Publica 

4. Renda Mensal 

( )Sem renda 

( )ate 1 Salario minimo 

( )ate 3 salarios minimos 

( )acima de 3 salarios minimos 

5. Voce entende planejamento tributario como: 

( )Sonegagao 

( )ReducJo dos custos tributarios 

( )Analise de legislacao fiscal 

( )Nao sei responder 

6. Voce entende elisao fiscal como: 

( )Sonegacao 

( )Redu?ao dos custos tributarios 

( )Analise de legislacao fiscal 

( )Nao sei responder 

7. Voce entende evasao fiscal como: 

( )Sonegacao 

( )Reducao dos custos tributarios 

( )Analise de legislacao fiscal 

( )Nao sei responder 

8. Planejamento tributario e elisao fiscal e a mesma coisa: 

( )Sim 

( )Nao 

( )Apenas doutrinariamente 

9. Voce acha que o planejamento tributario e elisao fiscal podem reduzir custos de uma empresa 

( )Sim 

( )Nao 

( )Nao sei responder 

10. Na sua opiniao, e possivel realizar o planejamento tributario sem a elisao fiscal? 

( )Sim 

( )Nao 

( )Nao sei responder 

11. Elisao e evasao fiscal e a mesma coisa? 

( )Sim 

( )Nao 

( )Nao sei responder 


