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R E S U M O 

O presente estudo buscou uma breve contextua lizagao sobre a aplicabilidade na 

escolha do regime de tributagao, com vistas a diminuigao dos impostos federa ls que 

pode m refletir dire tamente no resultado da e mpre sa . N este contexto foi ana lisada a 

de limitacao do te ma que se de u como pla ne ja me nto tributario, a pre se nta ndo como 

fe rra me nta importante nao so para redugao dos custos tributaries como ta mbe m para 

um todo, e stra te gica me nte na e mpre sa . Entao por me io de uma breve revisao 

bibliografica , re lacionado aos tributos federa ls a traves do C odigo Tributario N aciona l, e 

a Constituicao Federa l com as leis e decre tos, pe rce be u-se a influencia que fez para a 

escolha de um correto e nqua dra me nto tributario pode ndo representar a significancia 

de va lores compa ra dos entre um regime e outro. O traba lho proposto foi do tipo 

descritivo na forma de um e studo de caso, te ndo como objetivo gera l mostrar qua l a 

forma de tributagao mais vanta josa no ambito federa l, e conside ra ndo o P la ne ja me nto 

Tributario como uma area de responsabilidade no setor empresaria l para uma 

contengao dos custos e conse que nte me nte uma ma ior lucratividade, a qual se teve 

resultados positivos. Q ua nto a estrutura do traba lho, dividiu-se e m capitulos da 

seguinte forma: a introdugao do traba lho conte ndo o te ma problema, a justificativa e os 

objetivos. No primeiro capitulo foi e la bora da a funda me nta ga o teorica , os 

proce dime ntos me todologicos e e m seguida a caracterizagao da e mpre sa onde foi 

desenvolvido o e studo de caso. Na de monstra ga o dos resultados evidenciou que e m 

re lagao a e conomia tributaria a me lhor opgao e o re gime pe lo lucro presumido, uma 

vez que se observa uma redugao de 2 4 , 4 8 % e m re lagao a forma de tributagao pelo 

regime de lucro rea l, um percentua l que com um bom pla ne ja me nto tributario pe rce be -

se e levado me dia nte o me rca do competitivo e globa lizado hoje e m dia . 

P a la vra s- cha ve P la ne ja me nto Tributario, R e gime de Tributagao, R edugao de C ustos. 



A B S T R A C T 

T he present study looked for an abbrevia tion contextua lizacao on the aplicabilidade in 

the choice of the taxation regime, with views to the de cre a se of the federa l taxes that 

can contempla te directly in the result of the compa ny. In this context it wa s a na lyze d 

the de limitacao of the the me that felt as tributary planning, he /she ca me as important 

tool not only for reduction of the tributary costs a s for the all strategically in the 

compa ny. T he n through an abbrevia tion bibliographica l revision, re la ted to the federa l 

tributes through the National Tributary C ode , the Federa l Constitution etc, it is noticed 

the influence that did for the choice of a correct tributary framing could represent the 

significancia of va lues compa re d a mong a regime a nd other. T he proposed work wa s 

of the descriptive type in the form of a ca se study, te nds as genera l objective to show 

which the form of more a dva nta ge ous taxation in the federa l ambit, and considering the 

Tributary P lanning as an area of responsibility in the ma na ge ria l section for a 

contention of the costs and consequently a larger profitability, which wa s had positive 

results. W ith re la tionship to the structure of the work, he /she be ca me se pa ra te d in 

chapte rs in the following way: the introduction of the work, conta ining the the me 

proble m, the justification and the objectives. In the first chapter, the theoretica l 

funda me nta ca o wa s e labora ted, the methodologica l proce dure s a nd soon after the 

characteriza tion of the compa ny whe re the ca se study wa s de ve lope d. T he 

de monstra tion of the result e vide nce d that in re lation to the tributary e conomy the best 

option is the regime for the conce ited profit, once a reduction of 2 4 , 4 8 % is obse rve d in 

re lation to taxation form by the regime of real profit, a percentile one that with a good 

tributary planning is noticed high by the competitive marke t a nd globa lizado nowa da ys. 

W ord- ke y: Tributary planning, R e gime of T axa tion, R eduction of C osts. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I N TR OD UQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nas discussoes sobre a estrutura da economia, a carga tributaria tern ocupado espaco 

privi legiado e agugadas varias interpretagoes sobre seu peso de base f inanceira e 

patr imonial do contribuinte. A questao, na verdade, envolve tres aspectos signif icativos: a 

legislacao, o numero de tr ibutos e o montante imposto pelo governo. Os atos legais, 

apl icaveis a ordem tributaria, fo rmam continente assustador e, segui- los a risca, const i tuem 

desaf io para o contr ibuinte. 

O Codigo Tributario Nacional conceitua tributo como, Art. 3° "Toda prestagao pecuniaria 

compulsor ia, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que nao consti tua sancao por 

ato ilicito, instituida e m lei e cobrada mediante atividade administrat iva p lenamente 

vinculada". 

Sua natureza jur id ica especi f ica e determinada pelo fato gerador da respectiva obr igacao. 

Discute-se a urgencia mudanga de nosso sistema tributario, e a adocao de novos 

mecanismos para simplif icagao das rotinas tr ibutaveis, enquanto isso nao ocorre, as 

empresas necessi tam cada vez mais de um planejamento tributario que visa excluir, reduzir 

ou adiar os encargos tr ibutarios. (Machado, 2006). 

A real idade tributaria brasileira e notor iamente complexa. Ha ainda a edicao de grande 

quant idade de normas que regem o sistema tributario or iundas dos tres entes tr ibutantes: 

(Uniao, Estados e Municipios), existindo dezenas de tributos exigidos em nosso pais, entre 

as especies de tributos temos: a) Impostos que uma vez instituida por lei, e devido 

independentemente de qualquer at ividade, definida no Art. 16 do Codigo Tributario Nacional 

(CTN), b) Taxas tern como fato gerador o exercicio regular do poder de policia ou a util izagao 

de servigo publico, definida no Art. 77 e 78 do CTN, c) e Contr ibuigoes definida no Art. 81 da 

CTN e Art. 195 da Consti tuigao Federal (CF). 

Com base Art. 150 Constituigao Federal/88, os Principios Const i tucionais Tributarios 

prevalecem sobre todas as demais normas jur id icas, sem prejuizo de outras garant ias 

asseguradas ao contr ibuinte. Sao eles: 1. Legal idade, 2. Isonomia, 3. Irretroatividade, 4. 

Anter ior idade. 

Baseado no que diz Machado (2006) "a complexidade da carga tr ibutaria, e dezenas de 

obr igagoes acessorias que uma empresa deve cumprir para tentar esta em dia com o f isco, 
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acabam dif icultando a aplicagao de rotinas e o planejamento". C o m isso v imos que o 

gerenciamento das obrigagoes tr ibutarias nao pode ser mais considerado como 

necessidade, e sim como algo estrategico dentro das organizagoes independentemente de 

seu porte, e pode ser nomeado como planejamento tributario federal . 

Segundo Julio Henrique Machado (2006): 

A ausencia do planejamento tributario em grande parte das empresas deixa 

as mesmas em desvantagem no campo da competitividade do mercado, 

havendo uma redugao das obrigagoes mediante o sucesso no planejamento 

tributario, a empresa, consequentemente, aumentara a sua liquidez, e 

diminuira a necessidade de recursos em curto prazo, tornando-se possivel a 

empresa obter uma vantagem na formagao do prego final do produto ou 

mercadoria, ou mesmo oferecer um crediario mais acessivel, com o intuito 

de aumentar as vendas e favorecer a fidelizagao de clientes. 

Torna-se indispensavel redutor de custos, como arma essencial na competi t iv idade e 

sobrevivencia da empresa, e com vantagens apuradas tudo em consequencia do 

p lanejamento tributaria federal, quern o usufrui, possui nele uma forte perspectiva de ganhos 

signif icativos em relagao aos seus concorrentes, e nao sera compensador o fato de a 

empresa apresentar uma grande receita, se esta ficar compromet ida por uma alta carga 

tr ibutaria, o que prejudicara o lucro f inal. 

Serao anal isados passo a passo os capitulos que irao, de forma clara e objetiva mostrar ao 

leitor condigoes para otimizar a empresa com planejamento tributario federal. Primeiro trara 

a problematica que mostrara qual a melhor opgao de escolha do regime de tr ibutagao 

federal para a empresa destacada no exercicio de 2007. 

Baseado nisso, Machado (2006) af irma que "a Justiga fiscal comega com a busca de opgoes 

licitas de economia tributaria", como exemplo de economia f iscal licita existem, varias 

formas de tr ibutagao federal , e a empresa pode optar por escolher entre Lucro Presumido ou 

Real, para fins de tr ibutagao pelo IRPJ e CSLL, ou ainda, pelo Simples Nacional , apos 

criteriosa analise do historico de lucratividade, baseada em balangos e projegoes realistas 

de resultados. 

Uma outra forma de economica tributaria federal e a distribuigao de lucros em substituigao a 

parte do pro-labore, podendo gerar economia de INSS e IR na Fonte. Neste contexto, o 

problema da pesquisa e analisar a opgao de escolha do regime de tr ibutagao federal para a 

empresa Laticinio Belo Vale LTDA. 
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Os objet ivos da pesquisa e evidenciar a opgao do regime tributario que venha contribuir com 

o aumento lucrativo a empresa em estudo. Sabe-se que as empresas sao obr igadas a fazer 

o que a Lei determina, mas podem fazer tudo o que a Lei nao proibe, enquanto o Estado e 

l imitado a fazer aquilo que e determinado em Lei, nisso Machado, 2006 afirma que "gera-se 

o direito e a condigao da empresa se organizar de tal modo que os impostos incidentes 

se jam de conformidade com as respectivas leis e sejam menores do que seria de outra 

forma". 

A metodologia util izada foi quanto aos procedimentos bibl iograficos; quanto ao objetivo 

explorator io (estudo de caso); e descrit iva. O estudo direcionado ao planejamento tributario 

federal , com base em apresentar o quanto e oportuno saber como esta a empresa apos um 

planejamento. 

1.1 T e m a e P roble ma tiz a ga o 

Diante o alto esforgo das empresas, da luta pela cont inuidade operacional no mercado, e 

com a influencia que os tr ibutos federals representam nos resultados economicos, faz 

necessario direcionar esforgos de forma a identificar maneiras a minimizar o nivel de 

tr ibutagao elevada que e no Brasil. Um bom planejamento tributario federal capaz de 

fornecer informagoes relevantes para o processo de tomada de decisoes deve ser a 

solugao. 

Part indo desta concepgao, o desenvolv imento do presente trabalho teve como tema 

principal tr ibutagao federal : estudo de caso na empresa Laticinio Belo Vale Ltda., v isando 

viabil izar a del imitagao do tema e sua apl icabi l idade, foi feito anal ises de calculos entre os 

regimes de Lucro Real e Lucro Presumido como hipoteses para uma melhor opgao de 

Tr ibutagao Federal , ja que para o regime do Simples Nacional a empresa nao se enquadra 

conforme Art.3° paragrafo I e II da LC 123/06. 

A partir dos dados coletados, foi t rabalhado o estudo de caso, ao adequado enquadramento 

tributario e a consequente incidencia dos Impostos Federais, couberam quest ionar a 

possivel escolha do regime de tributagao para minimizar o pagamento de Impostos Federais 

na empresa atraves de um Planejamento Tributario Federal. Frente a este quadro, surgiu o 

seguinte problema de pesquisa: 
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Q ua l a m e lhor opga o pa ra o re gime de T r ibuta ga o F e de ra l e ntre Lucro R ea l e Lucro 

P re su m id o pa ra a e mpre sa La ticinio Be lo V a le LT D A? 

1.2 O bje t ivos 

1.2.1 objetivo geral 

Anal isar a melhor opgao no regime de Tributagao Federal entre Lucro Real e Lucro 

Presumido para empresa Laticinio Belo Vale LTDA. 

1.2.2 objet ivos especi f icos 

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

- Identificar os regimes de tr ibutagao federal; 

- Anal isar a forma de opgao pelo lucro presumido; 

- Anal isar a forma de opgao pelo lucro real. 

1.3 Justif ica t iva 

Varios estudos demonstrados atraves de entrevistas em revistas, jornais e ate mesmo a 

televisao, certo desconhecimento por parte dos empresar ios e muitas vezes pelos proprios 

contadores frente a legislagao tr ibutaria, com a falta destes conhecimentos tern gerado erros 

na definigao do enquadramento na melhor opgao no regime de Tr ibutagao Federal , gerando 

onus desnecessar io, e podendo colocar em risco a propria existencia da organizagao. 

O presente estudo apresenta que planejamento tr ibutario, e obter, analisar e demonstrar 

informagoes sobre tr ibuto, neste contexto o tema se del imitou como Planejamento Tributario 

Federal, v isando promover a difusao de procedimentos amparados por lei que possa auxiliar 

leitores do presente estudo, a ampliar conhecimentos doutr inarios embasado basicamente 



18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nas leis, resolugoes e decretos do Codigo Tributario Nacional e Consti tuigao Federal 

fundamentada na area tributaria, com a pratica de calculos atraves de percentuais apl icados 

conforme lei para cada regime tributario estudado para a empresa, espera-se possibi l idades 

de redugao no recolhimento dos impostos federais, atraves de um modelo apl icado em uma 

situagao real, garant indo a visao do todo, entre teoria e pratica. 

O trabalho se justif ica pela importancia do tema no contexto empresar ial , ja que as 

empresas para diminuir sua carga tributaria necessi tam de pesquisadores e estudiosos na 

area e pelo acesso as informagoes necessarias para o seu desenvolv imento. 
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2 F U N D A M E N T A L A O T E O R I C A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta fase contem a revisao quanto a classif icagao da pesquisa: como bibliografica e 

documenta l com a f inal idade de mostrar conhecimentos e mudangas referentes ao tema, e 

tambem como descrit iva e exploratoria que atraves das informagoes sera correlacionadas 

para melhores resultados do estudo. Contudo, os referenciais iniciam-se com um breve 

historico da parte tributaria no Brasil, e como o planejamento se faz necessar io, passando 

pelas Legislagoes que as normatizao, ate chegar especi f icamente no resultado esperado. 

2.1 Bre ve H istorico T r ibuta r io 

A necessidade das empresas de competir, sobreviver, crescer ou manter uma fatia de 

mercado tern propiciado a integragao no planejamento tr ibutario. Um conceito geral que, 

pode-se discutir sobre planejamento tributario, e o entendimento de coisas para o 

melhoramento como uma incursao no futuro para identif icar uma situagao desejavel . 

Amaral (2003, p. 18) "sempre que existam comunidades que tenham de satisfazer 

necessidades proprias, existirao tambem metodos para fazer com que seus membros 

prestem sua contribuigao material para a sat isfacao dessas necessidades comuns". 

Dessa forma, o tributo aparece como uma contr ibuigao para o agregado social, a tendendo 

suas prioridades, e lembra mais uma vez Amaral (2003), "a terminologia empregada para o 

tr ibuto, era rotulada de nomes de tr ibutos imprecisos, havendo a util izagao geral das 

palavras tr ibuto, imposto e ate de taxa, sem qualquer cuidado". Naquela epoca, a muito 

tempo atras eram util izadas as terminologias sobre tr ibutos como: t r ibutum, st ipendium 

annona, vectigal ia ou functio, e era adotada como uma cultura praticada normalmente no 

dia a dia. 

Carminat i (1999) cita que, "tr ibutum provem do verbo latino tr ibuere, que significa dividir ou 

repartir entre as tr ibos, popularmente, a palavra passou a ter o sentido de distribuir, repartir 

ou dividir". A instituigao do tributo e sempre feita mediante lei, e sua arrecadagao e 

f iscal izagao const i tuem atividade administrat iva v inculada, para isso existe o limite do poder 

de tr ibutar e a protegao ao cidadao contra aos abusos do poder, conhecida como direito 

tr ibutario. 
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Dito isto o direito tributario e concei tuado tambem por Hugo de Brito (2007): "... ramo do 

direito que se ocupa das relagoes entre o f isco e as pessoas sujeitas a imposigoes 

tributarias de qualquer especie, l imitando o poder de tr ibutar e protegendo o cidadao contra 

abusos desse poder". 

2.1.1 Tributos 

O Codigo Tributario Nacional conceitua tributo como sendo "toda prestagao pecuniaria 

compulsor ia, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que nao consti tua sangao por 

ato ilicito, instituida em lei e cobrada mediante atividade administrat iva p lenamente 

vinculada". (art. 3°) 

2.1.2 Especies de tributos 

Existem 04 (quatro) especies de tr ibutos reconhecidas pelo Sistema Tributario Nacional de 

forma a permitir que os orgaos (Federais, Estaduais e Municipais) e fetuem a cobranca, sao 

elas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I m p o s to s 

Segundo o Codigo Tributario Nacional " imposto e o tributo cuja obr igacao tern por fato 

gerador uma situagao independente de qualquer at ividade estatal especif ica, relativa ao 

contribuinte". (art. 16) Pode-se dizer que o imposto e tr ibuto de carater gener ico que 

independe qualquer at ividade ou servigo de poder publico em relagao ao contribuinte. 

T a xa s 

Segundo o Codigo Tributario Nacional "taxa e uma especie de tributo cujo fato gerador e o 

exercicio regular do poder de policia, ou servigo publico, prestado ou posto a disposigao do 

contr ibuinte". (art. 77) Pode-se afirmar que a taxa e um tr ibuto v inculado com o exercicio de 

poder de policia (atividade da administragao publica) ou com prestagao de a lgum servigo 

publico para um beneficiario. Tern carater remunerator io. 
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C ontr ibu igoe s de me lhoria 

O Codigo Tributario Nacional , que e repleto de definigoes, nao definiu as contr ibuigoes de 

melhoria. As mesmas tern caracterizagao especial , e por isso mesmo foram tratadas como 

uma especie de tr ibuto, distinta dos impostos e das taxas. Pode anal isar que as mesmas 

sao cobradas quando o governo ajuda o beneficiario seja com algo construido para valorizar 

o seu imovel ou mantendo seu esgoto em ordem 

C ontr ibu igoe s socia is 

Apesar da doutrina e jur isprudencia nao ter definido se as contribuigoes sociais e um tributo 

individual ou faz parte do grupo de imposto (vinculado ao empregador nao ha nenhuma 

atividade estatal) ou taxa (vinculado ao trabalhador ha um servigo publico ou efet ivamente 

prestado ou colocado a disposigao), uma coisa e certa, as contr ibuigoes sociais sao tr ibutos 

e mistos, pois ora assumi a postura de taxa ora de imposto. 

2.2 Le gisla ga o T ributa ria 

O conceito dado pelo Art.96 da Lei n°. 5.172/66 (Codigo Tributario Nacional - CTN) a 

legislagao tributaria e a seguinte, "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 jur id icas a eles pert inentes". 

Segundo o que diz (OLIVEIRA, 2003) 

Ha elementos Fundamentais do Tributo Para a geragao de uma obrigagao 

tributaria, com relagoes juridicas entre credor (sujeito ativo - Estado) e 

devedor (sujeito passivo - Contribuinte), em razao de previa determinagao 

legal (lei), exigindo uma prestagao (objeto), de manifestagao de vontade 

(fato gerador), sendo estes tres ultimos os elementos basicos da obrigagao 

tributaria. (OLIVEIRA, 2003) 

A Lei "e lemento da obrigagao, pois cria os tr ibutos e determina as condigoes de sua 

cobranga. Contudo, assumem em um sistema jur id ico formas diferentes de expressao, a 

partir de um texto fundamental (Consti tuigao), as regras ordinarias de convivencia" 

(OLIVEIRA, 2003). 



22 

O Objeto 

Obrigagoes que o sujeito passivo deve cumprir, segundo as determinagbes 

legais. Basicamente, as prestagoes consistem em: pagamento do valor em 

dinheiro referente ao tributo devido ou a multa imposta por nao-atendimento 

a determinagao legal ou cumprimento das formalidades complementares, 

destinadas a comprovar a existencia e os limites da operagao tributaria e a 

exata observancia da legislagao aplicavel que constituem as obrigagoes 

acessorias (OLIVEIRA, 2003). 

Fato Gerador "a situagao definida em lei como necessaria e suficiente para sua ocorrencia, 

e o fato que gera a obrigagao de pagar o tributo" (OLIVEIRA, 2003). 

Base de Calculo 

Valor sobre o qual se aplica o percentual (ou al iquota) com a 

f inal idade de apurar o montante do tributo a ser recolhido e segundo 

a Consti tuigao Federal deve ser definido em lei complementar, 

estando sua alteragao sujeita aos principios consti tucionais da 

legal idade, da anterioridade e da irretroatividade (OLIVEIRA, 2003). 

Al iquota 

O percentual definido em lei que, aplicado sobre a base de calculo, 

determina o montante do tributo a ser recolhido. Assim como a base de 

calculo, a alteragao da aliquota tambem esta sujeita aos principios 

constitucionais da legalidade, da anterioridade e da irretroatividade 

(OLIVEIRA, 2003). 

Contr ibuinte ou Responsavel 

Denominado contribuinte o sujeito passivo da obrigagao tributaria que tern 

relagao pessoal e direta com o fato gerador e o responsavel e a pessoa que 

a lei escolher para responder pela obrigagao tributaria, em substituigao ao 

contribuinte de fato, dada a maior complexidade para alcanga-lo, nao 

arcando com o onus tributario, mas atuando como uma especie de agente 

arrecadador do fisco e como seu depositario (OLIVEIRA, 2003). 

Adicional "A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado que exceder o valor resultante da 

mult ipl icagao de vinte mil reais pelo numero de meses do respectivo per iodo, se sujeita a 

incidencia de adicional de imposto a al iquota de dez por cento". Art. 542/99 do RIR/99. 

Para Fabretti (2003, p. 130), "a lem do imposto devido, apurado pela apl icagao da al iquota 

sobre a base de calculo, as vezes a lei determina o pagamento de mais um imposto, pelo 

nome de adicional, que incide sobre determinado valor que ela fixar". Como exemplo de 

adicional, tem-se: o adicional do IRPJ. 
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2.3 P rincip ios const i tuc iona is e com pe te ncia tr ibuta ria 

Sao normas explici tas ou implicitas na Consti tuigao Federal que bal izam ou l imitam o poder 

de tributar. 

- P r incip io da le ga lida de 

Os tributos nao poderao ser instituidos ou majorados, senao atraves de lei Art. 150 I da 

CF/88. O principio da legal idade representa uma garantia para os administrados, pois, 

qualquer ato publico somente tera val idade se respaldado em lei, em sua acepgao ampla, 

representa tambem um limite para a atuagao do Estado, v isando a protegao do administrado 

e m relagao ao abuso de poder subordinado a lei. 

Conforme C A M P O S "A tr ibutagao, por ser forma de passagem coativa de parte do 

patr imonio do particular para o estado, atinge d i retamente a l iberdade negocial dos 

contr ibuintes e a sua propriedade". 

- P r incip io da a nte r ior ida de 

O principio da anterior idade e especi f icamente tributario, ja que se projeta, apenas, no 

campo da tr ibutagao federal, estadual , municipal e distrito federal . Este principio esta contido 

no Art. 150 da Constituigao Federal. 

Sem prejuizo de outras garant ias asseguradas ao contr ibuinte, e vedado a Uniao, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios cobrar tr ibutos no mesmo exercicio f inanceiro 

em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (art. 150 III "b") . 

Este principio nao deve ser confundido com o principio da anual idade, pelo qual nenhum 

tributo podia ser cobrado, em cada exercicio sem previa autor izagao orgamentar ia anual . 

Nos dizeres de Hugo de Brito citado por Campos "A lei f iscal ha de ser anterior ao exercicio 

f inanceiro em que o Estado arrecada o tributo. Com isto se possibil ita o planejamento anual 

das at ividades economicas, sem o inconveniente da inseguranga, pela incerteza quanto ao 

onus tributario a ser considerado". 
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- P r incip io da irre troa tivida de . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lei tr ibutaria nao pode retroagir, isto e, nao pode ser apl icada em relagao a fatos geradores 

ocorr idos antes do inicio de sua vigencia (art. 150 III, "a" da CF/88). A Consti tuigao Federal 

de 1988 nao se conformou apenas em consagrar a irretroatividade das leis em materia 

tributaria e avangou mais, consagrando o principio da anter ior idade da lei, reforgando desta 

forma, a seguranga, a certeza e a previsibi l idade do contr ibuinte, contra abusos do poder 

tr ibutante como foi citado acima. Os fundamentos do principio da irretroatividade, segundo 

Almir Falcao citado por (Campos p.25 2007) sao: 

a) Assegurar o pr imado da seguranga jur id ica; 

b) Reconhecer a existencia de direitos individuals garant idos e outorgar aos direitos 

protegidos o carater de imutaveis; 

c) Traduzir o bom senso que deve estar sempre presente no direito, pois a irretroatividade 

da lei garante a estabi l idade das relagoes sociais; 

d) Se o tributo so pode ser exigido em havendo previa lei f iscal, e indisputavel que esta tern 

que ser anterior aos fatos que vao ser considerados imponiveis; 

e) A lei so pode dispor para o futuro, por ser este o efeito normal de todas as leis. 

- P r incip io da isonom ia 

A lei nao podera instituir t ratamento desigual entre contr ibuintes que se encont rem em 

situagao equivalente, proibida qualquer distingao em razao de ocupagao profissional ou 

fungao exercida (art. 150, II da CF). Logo, podera tratar d i ferentemente aos desiguais na 

exata proporgao das desigualdades observados os seguintes requisitos. a) razoabi l idade da 

discr iminagao, baseada em diferengas efetivas; b) existencia de objetivo que just i f ique a 

discr iminagao c) nexo logico entre o objetivo perseguido que permitira alcanga-lo. 

2.4 T r ibuta ga o da s pe ssoa s ju r id ica s 

As pessoas jur id icas, no Brasil, sao tr ibutadas de diversas maneiras, embora o termo, 

tr ibutadas, decorra da palavra tr ibuto, quando se discute tr ibutagao, as ditas contr ibuigoes 

sociais, tambem estarao presentes, a partir do fato gerador, por sua vez, decorre a base de 

calculo que e o valor sobre o qual incidira o tributo ou contr ibuigao social, estes tr ibutos e 
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contr ibuigoes sociais estao previstos na Consti tuigao Federal Brasileira, que impactam sobre 

as operagoes empresariais. Alguns fatos geradores de tributos sao l istados a seguir: 

a) faturamento; 

b) circulagao de mercador ias; 

c) industrial izagao; 

d) prestagao de servigos; 

e) trabalho assalar iado; 

f) lucro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 T r ibuta ga o sobre o fa tura m e nto 

Gener icamente pode-se considerar o faturamento das empresas como base de calculo para 

diversos impostos e contr ibuigoes, este faturamento, na verdade, deve ser entendido como 

o somator io do valor total (total da nota) de cada documento f iscal emit ido pela empresa. Em 

alguns casos, de acordo com a lei, sao adicionados ou d iminuidos do faturamento, outros 

itens de receita ou despesa da empresa para compor a base de calculo. Os principals 

impostos e contr ibuigoes incidentes sobre o faturamento sao: 

a) IPI 

b) ICMS (17%, 12%, 7%) 

c) ISS (ate 5%) 

d) COFINS (3% ou 7,6%) 

e) PIS (0 ,65% ou 1,65%) 
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2.6 T r ibuta ga o sobre o lucro 

Da mesma forma que o faturamento das empresas e base de calculo para diversos 

impostos e contr ibuigoes, o Lucro resultado positivo do per iodo obtido por estas, tambem 

constitui base de calculo para alguns impostos e contr ibuigoes. Os impostos e contribuigoes 

incidentes sobre o lucro sao: 

a) IRPJ (15%) 

b) Ad . IRPJ (10%) 

c) CSLL (9%) 

2.7 C once itos de t r ibutos e p la ne ja me nto tr ibuta rio . 

O vocabulo tributo e equivoco, podendo ser empregado em diferentes acepgoes, a mais 

vulgar delas e aquela que alude a uma importancia pecuniar ia, uti l izada ate mesmo pelo 

legislador patrio no art. 166 do Codigo Tributario Nacional . 

Segundo Dejalma Campos direito processual tr ibutario 3° edigao (2007) "Destaca-se aqui o 

objeto da prestagao imposta por lei ao sujeito passivo da obr igagao tributaria." Noutro 

aspecto, "tributo pode significar o compor tamento de determinada pessoa consubstanciado 

no pagamento de determinado valor". Ressalta aqui a ideia do fecere, "da entrega do 

dinheiro ao poder publico, em oposigao a essa, tr ibuto pode querer significar o direito 

subjet ivo em que esta investido o sujeito ativo para exigir o objeto da prestagao". 

Decompondo-se a previsao legal do conceito no Codigo Tributario Art.3°, tem-se as 

seguintes signif icagoes as pert inentes estipulagoes segundo Campos (2007). 

- Prestagao pecuniaria compulsoria: o tributo deve ser pago em unidades de 

moeda de curso forgado atualmente, em reais, independente da vontade do 

contribuinte, devendo ser satisfeita a obrigagao mesmo contra a vontade do 

sujeito passivo. Nao ha, em regra, tributo in natura (pago em bens) eu in 

labore (pago em trabalho). 

- Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir: demonstrando falta de 

rigor e redundancia, o legislador destacou que o tributo pode ser expresso 

em moeda corrente, com tal procedimento, o legislador patrio incorreu em 

duas imprecisoes: a primeira ao referir "em moeda", expressao que somente 

tern o condao de repetir o carater pecuniario ja dito antes, e a segunda ao 

explicitar "ou cujo valor nela se possa exprimir" deu ensejo a interpretagoes 

ambiguas, permitindo o entendimento de que ate mesmo o servigo militar e 
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o trabalho desempenhado pelos mesarios eleitorais realizariam o conceito 

de tributb. 

- Que nao constitua sangao de ato ilicito: as penalidades pecuniarias ou 

multas nao se incluem no conceito de tributo, significa dizer que o 

pagamento do tributo nao decorre da infracao de determinada lei, pelo 

contrario, se algo e pago por descumprimento da lei nao se trata de tributo. 

- Instituida em lei: nos termos do disposto no art. 5o, inciso II, da 

Constituigao Federal, ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senao em virtude de lei especializando a disposigao generica, 

o art. 150, inciso I, da mesma Constituigao Federal, preve que sem prejuizo 

de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e vedado a Uniao, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios exigir ou aumentar tributo sem 

lei que o estabelega, disso decorre que so existe a obrigagao de pagar o 

tributo se uma norma juridica fruto do trabalho do Poder Legislativo 

estabelecer a exigencia. 

- Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada: a 

intengao do legislador foi aclarar que, nesse tipo de atividade, a autoridade 

nao goza de liberdade para apreciar a conveniencia ou oportunidade de 

agir, a lei ja estabelece minudentemente os caminhos a serem seguidos, 

portanto, a autoridade fiscal age segundo previsao legal expressa. 

Part indo desse principio, o Planejamento Tributario, muitos se confunde Elisao Fiscal com 

Evasao Fiscal. As ent idades necessi tam de um estudo tributario no intuito de otimizar 

custos, maximizar lucros e ao mesmo tempo ser competi t iva no mercado, exigindo das 

empresas um estudo minucioso e conf iavel, pois como o regime democrat ico nao esta 

fortalecido e isso somado as prioridades que sao atr ibuidas nas reformas tr ibutarias e 

or ientagao do mercado economico geram inumeras alteragoes nas legislagoes e elevados 

indices de carga tributaria. 

SARANDY (2004) af irma que Planejamento Tributario "e um conjunto de procedimentos 

legais que projetam a redugao dos custos dos empreendimentos com o pagamento dos 

tributos". 

PEGAS (2005) def ine, de forma simpli f icada, Planejamento Tributario como sendo "a 

util izagao de alternativa mais vantajosa economica e f inanceiramente, amparada na 

legislagao vigente, em comparagao com alternativa que represente mais desembolso de 

tr ibutos para o contr ibuinte". 

OLIVEIRA (2002) entende o Planejamento Tributario como uma "forma licita de reduzir a 

carga f iscal, o que exige alta dose de conhecimento tecnico e bom senso dos responsaveis 

pelas decisoes estrategicas no ambiente corporativo". 
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Part indo do pensamento dos autores, entende-se que o p lanejamento tributario deve fazer 

parte da rotina de qualquer empreendimento, e para isso tem-se a recompensa basta 

coloca-la em pratica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.8 I m postos F e de ra is e sua s C a ra cte ristica s 

A legislagao Brasileira determina as regras de enquadramento e apuragao do imposto 

devido aplicavel a todas as at ividades mercant is. Especi f icamente na atividade objeto deste 

estudo, os impostos incidentes sao: o IR, CLSS, a COFINS, e o PIS. 

C ontr ibu iga o S ocia l pa ra F ina ncia m e nto da S e gurida de S ocia l (C O F IN S ) 

A contr ibuigao social de competencia da Uniao foi instituida pela Lei Complementar n°.70 de 

30 /12 /91 , nos termos do inciso I, do art. 195, da Consti tuigao Federal , com alteragoes 

posteriores, introduzidas pela Lei n°. 9.718, de 27 de novembro de 1998, e pela Medida 

Provisoria n°. 1.807, de 29 de Janeiro de 1999, e reedigoes. 

Tern como fato gerador a receita mensal pela pessoa jur idica de direito privado, segundo os 

termos do inciso I do art. 195 da Constituigao Federal, a contribuigao social para 

f inanciamento da seguridade social (Cofins), objetiva assegurar os direitos relativos a saude, 

a previdencia e a assistencia social. 

C ontr ibu iga o S ocia l sobre o Lucro L iqu ido ( C S LL) 

E a contr ibuigao social sobre o lucro das empresas, esta prevista no art. 195 da Consti tuigao 

Federal para atender o programa de seguridade social, foi instituida pela Lei n°. 7.689, de 15 

de dezembro de 1988 e tern como contr ibuinte as pessoas jur id icas e a elas equiparadas. O 

tr ibuto incide sobre o lucro, e sua base de calculo esta definida no art. 2° da Lei n°. 7.689/88 

"e o valor do resultado do exercicio, antes da provisao para o imposto de renda de cada 

exercic io de acordo com a legislagao comercial e ajustado pelas adigoes e exclusoes". 

P rogra m a de I nte gra ga o S ocia l (PIS) 

Foi inst i tuido pela Lei Complementar n°. 07, de 07 de Novembro de 1970 com a f inal idade 

de integrar o empregado na vida e desenvolv imento das empresas, atraves da acumulagao 

de recursos deposi tados na Caixa Economica Federal para a constituigao do Fundo de 

Part icipagao. O Pasep (Programa de Formagao do Patr imonio do Servidor Publico) gerado 

pela Lei Complementar n°. 8, de 3 de dezembro de 1970, tern a mesma feigao do Pis. 
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I m posto de R e nda (IR) 

Foi criado pela Lei Orgamentar ia n°. 4625 de 30 de Dezembro de 1922, a competencia 

tributaria de instituir o IR, neste caso o IRPJ, e da Uniao, nao podendo os Estados, Distrito 

Federal e Municipios instituir o mesmo tributo. De acordo com o RIR/99 o Calculo do 

Imposto de Renda e feito a al iquota de 15% sobre a base de calculo, ou seja, o lucro real 

apurado tr imestralmente, ou a est imativa. O valor adicional, com base no excedente do lucro 

apurado e de 10% sobre valor do lucro real que exceder a R$ 20.000,00 (mensal) de acordo 

com § 3° do art. 542 do RIR. 

2.9 F orm a s de T ributa ga o 

2.9.1 Simples 

O Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contr ibuigao das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte e um sistema simpli f icado de pagamento de impostos e 

contr ibuigoes que foi instituido para beneficiar as Micros e Pequenas Empresas do Brasil . 

O Governo com base na Lei n°. 7.256/84 definiu o que e micro e pequena empresa, e 

assegurou- lhes um tratamento diferenciado e simpli f icado nos campos admin is t ra t ive 

tributario, previdenciario, trabalhista, credit icio e de desenvolv imento empresar ia l . 

Foi cr iada atraves da Lei 9.317/96 a forma simplif icada de recolhimento dos tr ibutos 

federais, sao eles: PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, INSS e IPI. Este regime foi subst i tuido a partir 

de 1° de ju lho de 2007, sendo revogada a Lei 9.317/96 para lei complementar 123/2006. 

Com a revogagao da lei 9.317/96 a parte de opgao pelo o regime permanece o Art. 16, § 4°, 

da lei complementar 123/06, dispoe sobre a migragao automat ica para o Simples Nacional 

das empresas que eram optantes pelo antigo Simples Lei 9.317/96, que se da na condigao 

de Microempresa (ME) pessoa jur id ica, dev idamente registrada, que aufira, em cada ano-

calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 e na condigao de Empresa de 

Pequeno Porte (EPP) pessoa jur id ica, dev idamente registrada, que aufira, em cada ano-

calendario, receita bruta superior a R$240.000,00 e igual ou inferior a R$2.400.000,00. Para 

as vedagoes conforme Art. 17. descreve que nao poderao recolher impostos e contr ibuigoes 

na forma do Simples Nacional: 
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I - que explore atividade de prestagao cumulativa e continua de servigos de 

assessoria crediticia, gestao de credito, selegao e riscos, administragao de 

contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), 

compras de direitos creditorios resultantes de vendas mercantis a prazo ou 

de prestagao de servigos (factoring); 

i! - que tenha s6cio domiciliado no exterior; 

III - de cujo capital participe entidade da administragao publica, direta ou 

indireta, federal, estadual ou municipal; 

IV - que preste servigo de comunicagao; 

V - que possua debito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou 

com as Fazendas Publicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja 

exigibilidade nao esteja suspensa; 

VI - que preste servigo de transporte intermunicipal e interestadual de 

passageiros; 

VII - que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de 

energia eletrica; 

VIII - que exerga atividade de importagao ou fabricagao de automoveis e 

motocicletas; 

IX - que exerga atividade de importagao de combustiveis; 

X - que exerga atividade de produgao ou venda no atacado de bebidas 

alcoolicas, bebidas tributadas pelo IPI com aliquota especifica, cigarros, 

cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munigoes e 

polvoras, explosivos e detonantes; redagao dada pela Lei Complementar 

n°. 127/07. 

XI - que tenha por finalidade a prestagao de servigos decorrentes do 

exercicio de atividade intelectual, de natureza tecnica, cientifica, desportiva, 

artistica ou cultural, que constitua profissao regulamentada ou nao, bem 

como a que preste servigos de instrutor, de corretor, de despachante ou de 

qualquer tipo de intermediagao de negocios; 

XII - que realize cessao ou locagao de mao-de-obra; 

XIII - que realize atividade de consultoria; 

XIV - que se dedique ao loteamento e a incorporagao de imoveis. 

Definigao de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte 

Art. 3 9 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 

10.406/02, 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 

RS 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 
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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). 

A base de calculo sera a receita bruta mensal , que e o produto da venda de bens e servigos 

nas operacoes de conta propria excluida as vendas canceladas e os descontos 

incondicionais concedidos. O percentual e o calculo do valor a ser pago devera ser util izada 

a receita bruta acumulada nos ult imos 12 meses anter iores ao per iodo de apuracao. Em 

inicio de at iv idade, valor da receita bruta sera determinado mult ipl icando a receita bruta do 

mes por doze, ate os onze meses seguintes sera util izada a media mult ipl icada por doze. 

Encontrada a receita bruta acumulada, identif ica-se a al iquota apl icavel atraves dos anexos I 

a V constantes da lei complementar 123/06 e t ransformadas em 57 tabelas por Resolugao 

do Comite Gestor, var iando de acordo com a at ividade da empresa. A forma para 

recolhimento se da atraves do documento unico de arrecadagao (DAS), e o prazo para 

recolhimento ate ult imo dia util da 1° quinzena do mes subsequente. 

E ja foi sancionado pelo Presidente da Republ ica o Projeto de Lei Complementar n°. 

43/2007, que introduz modif icacoes na Lei Complementar n°. 123/06 redacao original, para 

mais modif icagoes pela Lei Complementar n°. 127/07. 

2.9.2 Lucro Arbi trado 

De acordo com a Lei n- 8 .981 , de 1995 o arbi t ramento de lucro e uma forma de apuragao da 

base de calculo do imposto de renda utilizada pela autor idade tributaria ou pelo contr ibuinte. 

£ apl icavel pela autor idade tributaria quando a pessoa jur idica deixar de cumprir as 

obr igagoes acessor ias relativas a determinagao do lucro real ou presumido, conforme o 

caso. Quando conhecida a receita bruta, e, desde que ocorr ida qualquer das hipoteses de 

arbi t ramento previstas na legislagao f iscal, o contr ibuinte podera efetuar o pagamento do 

imposto de renda correspondente com base nas regras do lucro arbitrado. A Lei n° 8 .981 , de 

1995, com as alteragoes introduzidas pelas Leis n 2 9.065, n 2 9.249, n 2 9.430, e n 2 9.779, de 

1999; e RIR/1999, diz que a tr ibutagao com base no lucro arbi trado ocorrera 

tr imestralmente, em per iodos de apuragao encerrados em 31 de margo, 30 de junho, 30 de 

setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendar io (RIR/1999, art. 220 e 530). 

Partir de 1Q/01/1995, ocorrida qualquer das hipoteses que ensejam o 

arbitramento de lucro, previstas na legislagao fiscal, podera o arbitramento: 

I Ser aplicado pela autoridade fiscal, em qualquer dos casos previstos na 

legislagao do imposto de renda (RIR/1999, art. 530); 
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I Ser adotado pelo proprio contribuinte, quando conhecida a sua receita 

bruta (RIR/1999), art. 531. 

0 percentual a ser utilizado para arbitramento do lucro das instituicoes 

financeiras e de 45% conforme a (RIR/1999, art. 533). O imposto de renda 

devido trimestralmente sera determinado com base nos criterios do lucro 

arbitrado quando RIR/1999, art. 530: 

1 A escrituracao a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes 

indicios de fraudes ou contiver vicios, erros ou deficiencias que a tornem 

imprestavel para: 

a) Identificar a efetiva movimentacao financeira, inclusive bancaria; ou 

b) Determinar o lucro real; 

1. O contribuinte deixar de apresentar a autoridade tributaria os livros e 

documentos da escrituracao comercial e fiscal, ou deixar de apresentar o 

Livro Caixa, no qual devera estar escriturada toda a movimentacao 

financeira, inclusive bancaria, quando optar pelo lucro presumido e nao 

mantiver escrituracao contabil regular; 

2. O contribuinte optar indevidamente pelo lucro presumido; 

3. O comissario ou representante da pessoa juridica estrangeira deixar 

de escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do 

comitente, residente ou domiciliado no exterior; 

4. O contribuinte nao mantiver, em boa ordem e segundo as normas 

contabeis recomendadas, Livro Razao ou fichas utilizadas para resumir, 

totalizar, por conta ou subconta, os lancamentos efetuados no Diario; 

5. O contribuinte nao mantiver escrituracao na forma das leis comerciais 

e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstracoes financeiras exigidas pela 

legislagao fiscal, nos casos em que o mesmo se encontre obrigado ao lucro 

real. 

A base de calculo do lucro arbitrado sera o montante determinado pela soma das seguintes 

parcelas art. 532 e 536 quando o valor resultante da apl icagao de percentuais variaveis, 

conforme o tipo de at ividade operacional exercida pela pessoa jur id ica, sobre a receita bruta 

auferida nos respectivos tr imestres; ao resultado obtido na forma do i tem 1 deverao ser 

acrescidos os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos l iquidos aufer idos em aplicagoes 

f inanceiras (renda fixa e variavel) , as variagoes monetar ias at ivas, as demais receitas e 

todos os resultados positivos obt idos pela pessoa jur id ica, inclusive os juros recebidos como 

remuneragao do capital proprio, os descontos f inanceiros obt idos, os juros ativos nao 

decorrentes de apl icagoes e os demais resultados posit ivos decorrentes de receitas nao 

abrangidas no i tem anterior. 

T a m b e m deverao ser incluidos os valores recuperados correspondentes a custos e 

despesas inclusive com perdas no recebimento de creditos, salvo se o contr ibuinte 

comprovar nao ter deduzido tais valores em per iodo anterior no qual tenha se submet ido a 

tr ibutagao com base no lucro real, ou que se ref iram o per iodo a que tenha se submet ido ao 



33 

lucro presumido ou arbitrado (RIR/1999, art.536). Os percentuais a serem apl icados sobre a 

receita bruta, quando conhecida, sao os mesmos apl icaveis para o calculo da est imativa 

mensal e do lucro presumido, acrescidos de 2 0 % RIR/1999, art. 532. 

2.9.3 Lucro presumido 

Para Oliveira (2003, p. 174), lucro presumido e "uma forma simpli f icada de apuragao da base 

de calculo dos tr ibutos como do Imposto de Renda e da Contr ibuigao Social , restrita aos 

contr ibuintes que nao estao obr igados ao regime de apuragao de tr ibutagao com base no 

lucro real". 

Para o governo federal o Lucro Presumido e uma alternativa de tr ibutagao que foi 

implantada com a f inal idade de ampl iar a base tr ibutavel e de recuperar a arrecadagao, e 

tern como base de calculo a receita bruta, e nao o lucro. 

Com a Lei n°. 9.718/98, em seu art. 13, e segundo o Decreto 3.000/99 (Art. 516/528) "podem 

optar pela tr ibutagao com base no Lucro Presumido as pessoas jur id icas, nao obr igadas a 

apuragao do Lucro Real, cuja receita bruta total, no ano-calendar io anterior, tenha sido igual 

ou inferior a R$ 48.000.000,00" . 

Umas das vantagens ao escolher esse t ipo de tr ibutagao e que as empresas podem 

distribuir div idendos para seus socios e acionistas, sem tr ibutagao, pois os mesmos sao 

considerados isentos de tr ibutagao para pessoas f is icas e jur id icas. 

Sua opgao se da mediante o pagamento da DARF, codigo lucro presumido, sendo que 

durante o ano-calendar io nao pode alterar a opgao para o lucro real (art. 13, Lei 9.718/98). 

Ass im, mesmo que a empresa tenha prejuizo na sua at ividade deve pagar o IRPJ e a CSSL 

nos quatro tr imestres do ano em que optou pelo presumido. Na base de calculo do Imposto 

de Renda das empresas tr ibutadas pelo lucro presumido, em cada tr imestre (31/mar., 

30/ jun., 30/set. e 31/dez), sera determinada mediante a apl icagao dos percentuais f ixados 

no art. 15 da Lei 9.249/95, de acordo com a at ividade da pessoa jur id ica, sobre a receita 

bruta auferida no tr imestre, sendo o resultado acrescido de outras receitas, rendimentos e 

ganho de capital (art. 25, Lei 9.430/96). O Imposto retido na fonte sera considerado como 

antecipagao do devido no tr imestre. 

Imposto de Renda - IR, de acordo com o RIR - Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 

n°. 3000, de 26/03/1999), a base de calculo resulta do faturamento mensal x a porcentagem 
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est ipulada, de acordo com o ramo de atividade que de acordo com a tabela o setor da 

industria se classif ica como 8% para obter o lucro antes da apuracao do Imposto, o valor a 

recolher resulta da aplicagao da al iquota de 15% sobre a base de calculo mais adicional 

conforme legislagao. As Pessoas Jur id icas, por opgao ou por determinagao legal, sao 

tr ibutadas por uma das seguintes formas: a) Simples b) Lucro Presumido, c) Lucro Real , d) 

Lucro Arbi trado. 

Contr ibuigao Social sobre Lucro Liquido - CSLL, a base de calculo resulta do faturamento 

mensal x a porcentagem est ipulada, de acordo com o ramo de at ividade que de acordo com 

a tabela o setor da industria se classif ica como 12% para obter o lucro antes da apuragao da 

contr ibuigao, o imposto a recolher resulta da apl icagao da al iquota de 9% sobre a base de 

calculo. 

Contr ibuigao para o Financiamento da Segur idade Social - COFINS, instituida pela Lei 

Complementar 70 de 30/12/1991 atualmente, e regida pela Lei 9.718/98, com as alteragoes 

subsequentes sao contr ibuintes da COFINS as pessoas jur id icas de direito pr ivado em 

geral , inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislagao do Imposto de Renda, exceto 

as microempresas e as empresas de pequeno porte submet idas ao regime do Simples 

Federal . 

A partir de 01.02.1999, com a edigao da Lei 9.718/98, a base de calculo da contr ibuigao e a 

total idade das receitas aufer idas pela pessoa jur id ica, sendo irrelevante o tipo de at ividade 

por ela exercida e a classif icagao contabil adotada para as receitas, a al iquota geral e de 3% 

(a partir de 01.02.2001) ou 7 ,6% (a partir de 01.02.2004) na modal idade nao cumulat iva. 

Entretanto, para determinadas operagoes, a al iquota e di ferenciadas, nas pessoas jur id icas 

que tenham fil iais, a apuragao e o pagamento das contr ibuigoes serao efetuados, 

obr igator iamente, de forma central izada, pelo estabelecimento matriz. 

Programa de Integragao Social - PIS, o calculo do imposto a recolher resulta da apl icagao 

da al iquota de 0 ,65% sobre o faturamento. O PIS foi cr iado pela Lei Complementar 07/1970, 

e sao contr ibuintes as pessoas jur id icas de direito privado e as que Ihe sao equiparadas 

pela legislagao do Imposto de Renda, inclusive empresas prestadoras de servigos, 

empresas publ icas e sociedades de economia mista e suas subsidiar ias, excluidas as 

microempresas e as empresas de pequeno porte submet idas ao regime do Simples Federal , 

a partir de 01.02.1999, com a edigao da Lei 9.718/98, a base de calculo da contr ibuigao e a 

total idade das receitas aufer idas pela pessoa jur id ica, sendo irrelevante o tipo de at ividade 

por ela exercida e a classif icagao contabil adotada para as receitas, sua al iquota do e de 

0,65% ou 1,65% (a partir de 01.12.2002 - na modal idade nao cumulat iva - Lei 10.637/2002) 
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sobre a receita bruta ou 1 % sobre a folha de salarios, nos casos de ent idades sem fins 

lucrat ivos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PIS C um ula t ivo 

As pessoas jur id icas tr ibutadas no Lucro Presumido estao obr igadas ao regime cumulat ivo 

de recolhimento do PIS, onde apenas se aplica o percentual sobre o faturamento, nao 

havendo o debi to e credito como ocorre no regime nao-cumulat ivo. Conforme dispoe o 

Inciso II do art. 10 da Lei n°. 10.833/03, as pessoas jur id icas tr ibutadas com base no lucro 

presumido estao sujeitas ao regime cumulat ivo do PIS. Ass im, as empresas tr ibutadas pelo 

lucro presumido estao sujeitas a um percentual de: 0 ,65% sobre o faturamento bruto, em 

relagao ao PIS. 

C O F I N S C um ula t ivo 

As empresas que optarem pelo lucro presumido, estao sujeitas ao recolhimento da COFINS 

pelo regime cumulat ivo, onde se aplica o percentual sobre o faturamento. Os contr ibuintes 

sao Pessoas jur id icas em geral , entre elas, empresas que real izam vendas de mercador ias 

e servigos; empresas exclusivamente prestadoras de servigos, a base de calculo e feita da 

receita bruta mensal total idade das receitas aufer idas, sendo irrelevante o tipo de atividade 

e classif icagao contabi l . O regime de apuragao para PJ optante pelo Lucro presumido pode 

ser feita pelo regime de competencia ou caixa. 

De acordo com Young (2004, p.141), 

A contribuigao para a COFINS, devida pelas pessoas juridicas de direito 

privado, sera calculada com base no seu faturamento, a aliquota de 3%. O 

faturamento corresponde a receita bruta da pessoa juridica, entendida esta 

como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa juridica, sendo 

irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificagao contabil 

adotada para as receitas. 
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2.9.4 Lucro Real 

Oliveira (2003, p. 174) menciona que lucro real e "o lucro l iquido do per iodo apurado na 

escr i turacao comercia l , denominado lucro contabi l , a justado pelas adigoes, exclusoes e 

compensacoes autor izadas pela legislagao do imposto de renda". 

Estao obr igadas ao pagamento do Imposto de Renda com base no Lucro Real as pessoas 

jur id icas (excluidas do lucro presumido), cuja receita bruta total, no ano-calendar io anterior 

superior a R$ 48.000.000,00. As empresas optantes pela tr ibutagao com base no lucro real 

estao obr igadas a transcrever no Livro de Registro de Inventario, os estoques existentes ao 

final de cada tr imestre, ou exc lus ivamente em 31 de dezembro, de cada ano, isso se as 

empresas optarem por efetuar o pagamento do imposto de renda mensal por est imativa. 

Nessa forma de tr ibutagao, o empresar io nao pode optar pelo regime de caixa ou 

competencia, onde a empresa fica obr igada a apresentar contabi l idade pelo metodo das 

partidas dobradas, metodo este, cr iado e divulgado pelo trade Franciscano Luca Paciol i . 

O imposto de renda da pessoa jur idica devido sobre o lucro real anual e calculado a al iquota 

de 15%, incidente sobre o total do lucro real, mais o adicional de 10%, incidente sobre a 

parcela do lucro real que ultrapassar o limite anual de R$ 240.000,00 (RIR/1999, art. 541 e 

art. 542) . No caso de apuragao em per iodo inferior a 12 meses (inicio de at iv idades), o 

adicional incide sobre a parcela do lucro real que ultrapassar o limite proporcional, 

correspondente ao resultado da mult ipl icagao de R$20.000,00 pelo numero de meses do 

per iodo de apuragao. Para a CSLL a al iquota para apuragao e de 9% em cima do lucro real. 

O saldo positivo do imposto apurado em 31.12. devera ser pago, em quota unica, ate trinta 

de Margo do ano seguinte acrescido de juros equivalentes a taxa Selic para t i tulos federais 

acumulada mensalmente, a partir de primeiro de fevereiro ate o mes anterior ao do 

pagamento, e de 1 % no mes do pagamento. Portanto, se for pago em fevereiro (ate 28.02), 

esse saldo sera acrescido apenas de 1 % de juro, observe-se que o prazo ate tinta de Margo 

nao se aplica ao pagamento do imposto mensal devido em dezembro anterior, que venceu 

em trinta de Janeiro do ano seguinte, o qual se for pago apos essa data, sera acrescido de 

multa e juros de mora calculados de acordo com a tabela pratica que d ivulgamos 

mensalmente. O regimento RIR/1999, art. 858, I e §§ 2° e 3° esclarece que se verif icada 

pelo Fisco, apos o termino do ano-calendar io, a falta ou a insuficiencia de pagamento do 

imposto mensal por est imativa, que nao se apoiar em apuragao do lucro real do per iodo e m 

curso (no Lalur), com base em balango ou balancete de suspensao ou redugao levantado 
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com observancia das leis comercial e fiscal e transcri to no Diario, serao cobrados da 

empresa, mediante lancamento de oficio: 

a) a multa de oficio (75%) sobre os valores devidos por estimativa e nao 

pagos, ainda que tenha sido apurado prejuizo fiscal no ano-calendario 

correspondente; 

b) o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro 

caso, nao pago, acrescido da multa de oficio e dos juros de mora. 

A nao-escrituragao do livro Diario e do Lalur ate a data fixada para o 

pagamento do imposto do respectivo mes (ultimo dia util do mes 

subsequente) implicara a desconsideragao do balanco ou do balancete de 

suspensao ou redugao, ficando a empresa sujeita a multa de oficio sobre o 

valor indevidamente suspenso ou reduzido. 

Para a RIR/1999, art. 957, paragrafo unico, IV; Instrugao Normativa SRF n°. 

93/1997, art. 15, § 3°; e art. 16 aplicagao em projetos proprios Com a edigao 

da MP n°. 2.199-14/2001, somente as pessoas juridicas tributadas pelo 

lucro real que mantenham projeto proprio aprovado com base na Lei n°. 

8.167/1991, art. 9°, podem optar pela aplicagao de parte do imposto mensal 

nos fundos Finor, Finam ou Funres (este ultimo restrito as empresas 

domiciliadas no Estado do Espirito Santo), observado o seguinte art. 601 do 

RIR/1999 com as alteragoes decorrentes da MP n°. 2.199-14/2001: 

a) a opgao e exercida mediante recolhimento, em Darf especifico, no 

mesmo prazo do Importo de Renda, da parcela do imposto mensal de valor 

equivalente ate: 1) 18% para o Finor ou para o Finam; ou 2) 25% para o 

Funres (exclusivo para empresas domiciliadas no Estado do Espirito Santo); 

b) no campo 04 do Darf devera ser indicado o codigo de receita relativo ao 

fundo pelo qual a empresa optar, a saber: 1) 9017 Finor/Estimativa; 2) 9032 

Finam/Estimativa; 3) 9058 Funres/Estimtiva; 

c) a opgao sera irretratavel para todo o ano-calendario e nao podera ser 

alterada, importando alertar que: se os valores destinados para os fundos 

durante o ano excederem ao total a que a pessoa juridica tiver direito, 

apurado com base no imposto devido sobre o lucro real anual, a parcela 

excedente sera considerada como recurso proprio aplicado nesse projeto; 

d) se ocorrer pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de 

valor destinado aos fundos, a diferenga devera ser paga com acrescimo de 

multa e juros de mora, de acordo com a legislagao de regencia. 

FabrettizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2003 , p. 221 ) af i rma que, "adigoes referem-se as despesas contabi l izadas pela 

Pessoa Jur id ica, mas que sao l imitadas ou nao admit idas pela lei". As adigoes aumentam a 

base de calculo (lucro tr ibutavel), e, por consequencia, aumentam os valores do IR e da 

CSLL a serem pagos. Como exemplo, pode-se citar as multas f iscais apl icadas pelo f isco, 

despesas com br indes. 

I - sao considerados indedutiveis os custos, despesas, encargos, perdas, provisoes, 

part icipagoes e quaisquer outros valores deduzidos na apuragao do lucro l iquido e que de 
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acordo com a legislagao do imposto de renda, nao se jam dedut iveis na determinagao do 

lucro real; 

II - t ambem serao indedut iveis, os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros 

valores nao incluidos na apuragao do lucro l iquido e que de acordo com a legislagao do 

imposto de renda devam ser computados na determinagao do lucro real. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lg u n s C re ditos que pode se r re cupe ra do 

Serao computados na determinagao do lucro real, que tenham sido deduzidos como 

despesas anter iormente. 

D e spe sa s de p ropa ga nda s 

Indedutiveis as despesas de propaganda com brindes; que nao a tendam as normas 

estabelecidas na legislagao e a parcela excedente ao limite ac ima com amostras gratis. 

Sao dedut iveis, os gastos a este t i tulo, desde que relacionados com a atividade explorada 

pela empresa; o valor das amostras gratis, observados os requisitos necessar ios inclusive o 

limite a 5% da receita de venda dos produtos; 

M ulta s F isca is 

Indedut iveis as mul tas impostas por iniciativa da f iscal izagao decorrente de falta de 

pagamento de tributo ou omissao que impl ique no nao recolhimento; 

Indedutiveis t ambem as decorrentes de infragao as normas de natureza nao tributaria 

(transito, trabalhistas, etc.). 

Dedut iveis as mul tas de natureza compensator ia, que surjam do recolhimento espontaneo 

ou cumpr imento de obr igagoes acessor ias. 

E xclusoe s 

Para Fabrett i (2003, p.221), exclusoes sao "valores que a lei permite subtrair do lucro l iquido 

(IR) para efeito f iscal". Como exemplo de exc lusoes, pode-se citar: Lucros ou div idendos 

recebidos de part icipagoes societar ias, incentivos f iscais. 

A partir de 01/ janeiro/1996, a compensagao do prejuizo fiscal ( IRPJ) e da base negativa da 

contr ibuigao social sobre o lucro esta l imitada a 3 0 % do lucro do exerc ic io apos adigoes e 

exclusoes do lucro real. Ass im se a empresa teve prejuizos em anos anteriores 

R$150.000,00 e no ano apurou lucro de R$110.000,00, podera compensar apenas 3 0 % do 
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lucro, deste ano, ou seja, compensa apenas R$ 33.000,00 do prejuizo fiscal anterior, 

devendo pagar IRPJ e CSSL sobre R$ 77.000,00 (110.000,00 - 33.000,00). Para uma 

melhor explanagao, sera especif icada abaixo a classif icagao das exclusoes, que estara 

para: 

I - resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluidos na apuragao do 

lucro l iquido e que, de acordo com a legislagao do imposto de renda nao se jam computados 

no lucro real; 

II - valores cujas dedugoes se jam autor izadas pela legislagao do imposto de renda e que 

pela sua natureza exclusivamente f iscal, nao tenham sido computados na apuragao do lucro 

l iquido. 

As principals exclusoes sao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D iv lde ndos re ce b idos 

Que serao exclu idos, na apuragao do lucro real, os div idendos recebidos e registrados como 

receitas, decorrentes de part icipagoes societarias aval iadas pelo custo de aquisigao. 

R e sulta do posit ivo e m pa rt ic lpa ga o socie ta ria 

Que serao exc lu idos, na apuragao do lucro real, os resultados posit ivos apurados em 

part ic ipagoes societarias submet idas a aval iagao pelo metodo da equivalencia patr imonial 

(ganho de equivalencia patr imonial). 

D e sa gio a m ort iz a do 

Que sera excluido, na apuragao do lucro real, o valor do desagio amort izado, qualquer que 

tenha sido a fundamentagao economica para sua consti tuigao; devera ser adic ionado no 

per iodo da baixa ou al ienagao do invest imento. 

PIS N a o- C um ula t ivo a empresa tr ibutada pelo Lucro Real esta sujeita ao recolhimento de 

forma nao-cumulat iva, atraves do debito e credito. Antes do ano 2002 a cobranga das 

contr ibuigoes para o Programa de Integragao Social PIS e para o F inanciamento da 

Segur idade Social COFINS era feita de maneira cumulat iva, ou seja, e m cada uma das 

etapas da cadeia produtiva o governo federal exigia o pagamento destes tr ibutos, a 

mudanga desta sistematica de cobranga sempre foi uma das grandes exigencias das 

empresas brasileiras, pois, sab idamente, era uma das grandes responsaveis pela pesada 

carga tributaria incidente na cadeia produtiva. 
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As medidas provisorias n°. 66/02, e n°. 135/03, convert idas, respect ivamente, nas leis 

10.637/03 e 10.865/04, inst i tuiram e discipl inaram a tao aguardada nao - cumulat iva na 

cobranga do PIS e da COFINS. As atuais normas que regem a contabi l izagao do 

PIS/COFINS nao-cumulat ivo de terminam que os creditos passiveis de dedugao se jam 

contabi l izados como desconto nos valores pagos em insumos e outros gastos, porem, este 

metodo aumenta art i f icialmente o lucro contabil das empresas, com evidentes reflexos nos 

tr ibutos incidentes sobre o lucro, quais se jam: o Imposto sobre a Renda e a Contr ibuigao 

Social sobre o Lucro. 

Segundo Oliveira (2005, p. 150), 

A pessoa juridica podera descontar creditos mediante aplicagao da aliquota 

de 1,65% sobre o valor: 

• de bens adquiridos no mes para revenda, exceto em relagao as 

mercadorias e aos produtos adquiridos aos quais a contribuigao seja exigida 

da empresa vendedora (substituigao tributaria) ou submetidos a incidencia 

monofasica do PIS; 

• de bens e servigos adquiridos no mes utilizados como insumo na 

fabricagao de produtos destinados a venda ou na prestagao de servigos, 

inclusive combustiveis e lubrificantes; 

• dos alugueis de predios, maquinas e equipamentos, incorridos no mes e 

pagos a pessoa juridica, utilizados nas atividades da empresa; 

• das despesas financeiras, incorridas no mes, decorrentes de emprestimos, 

financiamentos e contraprestagoes de operagbes de arrendamento 

mercantil de pessoas juridicas, exceto de optante pelo SIMPLES; 

• dos encargos de depreciagao de maquinas e equipamentos adquiridos 

para utilizagao de produtos destinados a venda, bem ccmb a cutrbs bens 

incorporados ao ativo imobilizado; 

• dos encargos de depreciagao e amortizagao de edificagoes e benfeiterias 

em imoveis de terceiros, quando o custo, inclusive de mao-de-obra, tenha 

sido suportado pela locataria; 

• dcs bens recebidbs no mes em devolugao, cuja receita de venda tenha 

integrado faturamento do mes ou de mes anterior; 

• da energia eletrica consumida no mes nos estabelecimentos da pessoa 

juridica. 

O valor apurado, sendo credito, f icara disponivel para os meses seguintes e o que for a 

debito, f icara sujeito a recolhimento no mes subsequente a apuragao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C O F I N S N a o- C um ula t ivo 

As empresas que optarem pelo lucro real devera recolher da mesma forma que o PIS pelo 

regime nao-cumulat ivo, atraves do debito e credito. Conforme Oliveira (2005, p. 153) com a 
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Lei 10.833/2003, "para as empresas optantes pelo lucro real, a partir de 01.02.2004, com 

excegoes especi f icas, acaba a cumulat iva da COFINS sobre a receita bruta, descontando-

se creditos da contribuigao". A Lei 11.196/2005, em seu artigo 43 , altera a redagao do inciso 

VI do art. 3 da Lei 10.833 est ipulando que sao admissiveis creditos calculados em relagao a 

maquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobi l izado, adquir idos ou 

fabr icados para locagao a terceiros, ou para util izagao na produgao de bens dest inados a 

venda ou na prestagao de servigos. Sua al iquota e 7,6%, os creditos admissiveis 

exclusivamente aos bens e servigos adquir idos de pessoa jur id ica domici l iada no Pais e aos 

bens servigos, despesas e custos incorridos a partir de 01/02/04 sao: 

I Bens adquir idos para revenda, exceto subst i tuidos e monofasicos; 

II Bens e servigos uti l izados na industrial izagao dest inada a venda; 

III Despesas f inanceiras decorrentes de emprest imos e f inanciamentos; 

IV Dos encargos de depreciagao e amort izagao sobre bens incorporados ao ativo 

imobi l izado inclusive benfeitorias; 

V Bens recebidos em devolugao, cujas receitas de vendas tenham integrado a base de 

calculo do mes ou de mes anterior; 

2.9.4.1 Lucro Real Tr imestral 

Se caso optar por este regime, devera a cada tr imestre do ano levantar balango acumulado 

no per iodo tr imestral e def ini t ivamente apurar o Imposto de Renda e a Contr ibuigao Social. 

Estat ist icamente a opgao pelo lucro real tr imestral e a menos vantajosa devido ao fato de 

que a empresa fica l imitada e m compensar os prejuizos f iscais dentro do proprio ano em 

3 0 % do seu lucro. 

Segundo Higuchi e Higuchi (2003, p. 24) , 

O imposto e a contribuigao a pagar, apurados em cada trimestre, poderao 

ser pagos em quota unica no mes seguinte ao trimestre, sem qualquer 

acrescimo, ou em tres quotas mensais com juros pela taxa selic ate o mes 

anterior ao pagamento e de 1 % nesse mes. Com isso, se o saldo do 

imposto devido sobre e lucre do primeiro trimestre for pago em quota unica 

no mes de abril, a empresa nao tera pagamentos em maio e junho. 



2.9.4.2 Lucro Real Anual 

O lucro Real Anual sera apurado no per iodo compreendido de Janeiro a dezembro de cada 

ano, sendo que a empresa tera que pagar, mensalmente, o imposto de renda e a 

contr ibuigao social sobre o lucro calculado por est imat iva, optando pelas seguintes 

alternativas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) C o m ba se no fa tura m e nto , a cre sc ido da s de m a is re ce ita s. 

C o m base no resul tado do somator io de um percentual apl icado sobre a receita bruta do 

mes, acrescidos do ganho de capital e demais receitas, os percentuais apl icaveis sobre a 

receita bruta var iam de acordo com a atividade da pessoa jur id ica que constam no artigo 15 

da Lei n°. 9.249/95. 

b) C o m ba se e m Ba la nce te s de S uspe nsa o ou R e duga o do I m posto . 

A empresa podera tambem reduzir ou suspender o pagamento do Imposto de Renda e da 

Contr ibuigao Social de cada mes, desde que demonst re , atraves de balangos ou balancetes 

mensais , que o valor acumulado ja pago excede o valor do imposto, inclusive adicional (art. 

2° da Lei 9430/96). 

Para Higuchi e Higuchi (2003, p. 26), 

As pessoas juridicas que optarem pela apuragao do Lucro Real Anual terao 

que pagar, mensalmente, o imposto de renda e a contribuigao sobre o lucro 

calculado por estimativa. O imposto e a contribuigao sobre as operagoes do 

mes terao que ser pagos ate o ultimo dia util do mes seguinte. A aliquota do 

imposto de renda continua em 15% e a do adicional em 10%, mas o 

pagamento do adicional tera que ser feito mensalmente sobre a parcela do 

lucro estimado que exceder a R$ 20.000,00. A base de calculo do imposto 

de renda a ser pago mensalmente e o resultado do somatorio de um 

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

capital, demais receitas e resultados positivos, excetuados os rendimentos 

de ganhos tributados como de aplicagoes financeiras. 

2.10 P la ne ja me nto T r ibuta r io 

O planejamento tributario e uma forma prevent iva que o contador e o empresar io possuem e 

que podem fazer uso para economia dos impostos, amparados pela legislagao. 
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Conforme Borges (2001 , p.55) 

A natureza ou essencia do planejamento tributario consiste em organizar os 

empreendimentos economico-mercantis da empresa, mediante o emprego 

de estruturas e formas juridicas capazes de bloquear a concretizagao da 

hipotese de incidencia tributaria ou, entao, de fazer com que sua 

materialidade ocorra a medida ou no tempo que Ihe sejam mais propicios. 

Trata-se, assim, de um comportamento tecnico-funcional, adorado no 

universo dos negocios, que visa excluir, reduzir ou adiar os respectivos 

encargos tributarios. 

Oliveira (2005, p. 179), menciona 

"A expressao planejamento tributario deve designar tao so a tecnica de organizagao 

prevent iva de negocios, v isando a uma legit ima economia de tr ibutos, independente de 

qualquer re ferenda aos atos ulter iormente praticados". 

Fabretti (2000, p.30), Af i rma 

"O estudo feito preventivamente, ou seja, antes da realizacao do fato 

administrative pesquisando-se seus efeitos juridicos e economicos e as 

alternativas legais menos onerosas denomina planejamento tributario, que 

exige, antes de tudo, bom-senso do planejador". 

Dessa maneira, torna-se claro o entendimento de que p lanejamento tributario e o estudo das 

alternativas licitas de formal izacao jur id ica, tendo por f inal idade principal a economia de 

impostos, sem infringir a legislagao, sendo necessar io que o contr ibuinte esteja bem 

assessorado por uma equipe especial izada que saiba realizar p lanejamento. 

2.10.1 Tipos de Planejamento Tributario 

O planejamento tributario podendo ser real izado por empresas de qualquer ramo de 

at iv idade, setor ou porte. 

Para Oliveira (2005, 185), o p lanejamento tributario pode ser: Do ponto de vista empresar ia l : 

a) operacional (Planejamento Tributario Operacional) : refere-se aos procedimentos formais 

prescritos pelas normas ou pelo costume, ou seja, na forma especi f ica de contabil izar 

determinadas operagoes e t ransagoes, sem alterar suas caracter ist icas basicas; 

a) estrategico (Planejamento Tributario Estrategico): implica mudanga de a lgumas 

caracter ist icas estrategicas da empresa, tais como: estrutura de capital, localizagao, t ipos de 

emprest imos, contratagao de mao-de-obra etc. 
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Na visao jur id ica existem tres t ipos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P re ve ntivo 

£ o t ipo de Planejamento onde se busca atraves de um estudo precaver antes de acontecer 

as at ividades de cumpr imento da legislagao tributaria. 

C orre t iva 

Correcao de algo que foi executado de forma errada, ou seja, a si tuagao ja existe. Devem 

ser detectados os problemas e devidamente resolvidos, normalmente, nao deve existir o t ipo 

corretivo em uma empresa que adote o tipo prevent ivo; 

E spe cia l 

Como o proprio nome ja diz, a si tuagao especial acontece de acordo de com um imprevisto. 

Exemplo: Processos Societarios de Reestruturagao (cisao, fusao, incorporagao, entre 

outros). 

Os t ipos de planejamento tributario que foram citados sao ferramentas indispensaveis 

uti l izadas pelo contr ibuinte e pelo contador, com o objetivo de estudar a forma mais 

economica de pagamento dos impostos de acordo com a legislagao. 

2.10.2 Condigoes Necessar ias ao Planejamento Tributario 

A falta de um planejamento tributario pode levar a empresa a uma insuficiencia de caixa 

para invest imentos futuros, por isso a empresa e o contador devem utilizar essa ferramenta 

para planejar, com antecedencia, a melhor alternativa de realizar as operagoes comerciais. 

De acordo com Oliveira et al (2003, p.38), para o contador alcangar o exito na execugao do 

p lanejamento tr ibutario, ele precisa: 

• conhecer todas as situagoes em que e possivel o credito tr ibutario, pr incipalmente com 

relagao aos chamados impostos nao cumulat ivos como ICMS, IPI; 

• conhecer todas as situagoes em que e possivel o defer imento (postergagao) dos impostos, 

permit indo melhor gerenc iamento do f luxo de caixa; 
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• ser oportuno e aproveitar as lacunas deixadas pela legislagao, para tanto f icando atento as 

mudangas nas normas e aos impactos nos resultados da empresa. 

O contador deve estar atento aos fatos ac ima citados para que possa assessorar a empresa 

corretamente, pois sao informagoes uteis para os tempos atuais, onde as mudangas nas 

regras economicas, f inanceiras e tr ibutarias ocor rem f requentemente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.11 O bje t ivos do P la ne ja me nto T r ibuta r io 

O objetivo do p lanejamento tributario nada mais e do que a economia de impostos 

uti l izando-se assim da Elisao f iscal. 

Segundo Latorraca (1985), "o objetivo do p lanejamento tributario e, em ult ima anal ise, a 

economia tr ibutaria. Cotejando as varias opgoes legais, o administrador obv iamente procura 

orientar os seus passos de forma a evitar, sempre que possivel , o procedimento mais 

oneroso do ponto de vista f iscal". 

Para Oliveira (2005, p. 179), 

O planejamento tributario realizado antes da ocorrencia do fato gerador e 

conhecido como elisao fiscal, sendo uma fase multidisciplinar, pois importa 

em estudos e pianos de agao realizados por varios profissionais como: 

contadores, advogados, engenheiros, economistas e administradores que 

organizam os negocios da empresa ou pessoa fisica, de modo a diminuir ou 

zerar o onus economico dos tributos ou mesmo de modo a evitar certas 

obrigagoes tributarias acessorias. Por meio da agao conjunta desses 

profissionais, quando se trabalha o planejamento tributario, busca-se 

promover menor impacto no fluxo de caixa da empresa. 

Para as empresas poderem usufruir o p lanejamento tr ibutario, e necessar io, que saiba 

realiza-lo sem distorcer as obr igagoes quando ocorrer o fato gerador. 

2.12 C la ssif ica ga o do P la ne ja me nto T r ibuta r io 

O planejamento Tributario pode ser classif icado, dependendo do ponto de vista e dos 

criterios a serem util izados pela pessoa responsavel pelo trabalho. 
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Para Oliveira (2005, p. 180), pode-se classif icar o p lanejamento tributario obedecendo aos 

seguintes criterios. Pelo criterio das areas de atuagao, ele pode ser: 

a) administrativo: por intervengbes diretas no sujeito ativo, por exemplo, a 

consulta fiscal; 

b) judicial: pelo pleito de tutela jurisdicional, como em agao declaratoria de 

inexistencia de debito fiscal; 

c) interno: os atos realizados dentro da propria empresa, como o Comite de 

Planejamento Tributario. 

Considerando o objetivo, ele pode ser: 

a) anulatorio empregando-se estruturas e formas juridicas a fim de impedir a 

concretizacao da hipotese de incidencia da norma; 

b) omissivo ou evasao impropria a simples abstinencia da realizacao da 

hipotese de incidencia como, por exemplo, importagao proibitiva de 

mercadorias com altas aliquotas, como carros importados; 

c) induzido quando a propria lei favorece, por razoes extra-fiscais, a escolha 

de uma forma de tributagao, por intermedio 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 opgbes dadas pelo 

legislador, por exemplo, opgao entre a tributagao do IR pelo lucro real ou 

presumido; 

Oliveira (2005, p. 180) completa ainda que "O planejamento tributario pode estar e lencado 

em outras classif icagoes, isso so depende do tr ibutarista que o estiver real izando, e este 

podera criar outros campos de classif icagao de acordo com seu ponto de vista". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.13 F ina lida de do P la ne ja me nto T r ibuta r io 

Como ja foi citado no presente trabalho sobre o gerenc iamento das obr igagoes tr ibutarias, 

ou seja, forma de buscar economia de impostos, esco lhendo a opgao legal menos onerosa. 

Pelo p lanejamento tributario e possivel comentar sobre a lgumas f inal idades relacionadas a 

esta area. 

Evitar a incidencia do tributo adotando-se procedimentos com o f im de evitar a ocorrencia do 

fato gerador; 

Reduzir o montante do tributo no sentido de reduzir a base de calculo ou al iquota do tr ibuto; 
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Retardar o pagamento do tr ibuto medidas que tern por f im postergar o pagamento do tr ibuto, 

sem ocorrencia da multa. 

2.13.1 Evasao Fiscal x Elisao Fiscal 

E importante que no p lanejamento tributario possa ser anal isado (elisao fiscal) da evasao 

f iscal, sabemos que sao atos di ferenciados de redugao da carga tr ibutaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E va sa o f isca l 

Evasao Fiscal e o ato i legit imo, s imulando operagoes, que tern o sentido enganoso ou 

doloso de evitar a tr ibutagao. 

Segundo o Dicionario Aurel io, evasao e o ato de evadir-se; desviar, evitar, escapar, fugir, 

iludir (evitar ou escapar com destreza; furtar-se com habi l idade ou astucia). A evasao esta 

mais proxima da Sonegagao Fiscal. 

E lisa o f isca l 

Elisao e o ato, que se diz l eg i t ime prat icado com o f im de evitar a incidencia tr ibutaria ou 

diminuir o tr ibuto, antes do surgimento da situagao definida em Lei. 

Segundo o Dicionario Aurel io, el isao e a el iminagao e a supressao. A El isao Fiscal esta mais 

proxima do Planejamento Tributar io. Os casos t ipicos de el isao sao aqueles em que se 

pratica o ato que sera proibido, porque a lei ja existe, porem so entra e m vigor e m data 

futura ou quando se anuncia que ha projeto de lei tornando proibida determinada operagao. 
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3 P R O C E D I M E N T O S M E T O D O LO G I C O S 

A apl icagao dos procedimentos metodologicos, para a e laboragao do presente estudo, 

procedeu-se de forma, a aplicar os concei tos cienti f icos frente as possibi l idades praticas de 

desenvolv imento da pesquisa, com relagao a problemat ica do estudo foi classif icada como 

quali tat iva tendo em vista um favoravel resultado obt ido para empresa. 

Conforme Richardson 1999 "... A metodologia qualitativa e anal isar a interagao de certas 

variaveis, compreender e classificar...". Foi t ambem classif icada quanto aos fins do presente 

trabalho como descrit ivo e explorator io, pois houve a preocupagao em observar os fatos 

atuais no ambi to tr ibutario f iscal sem interferir, e proporc ionando uma visao geral . Andrade 

(2002) "A pesquisa descrit iva observa os fatos, registra, anal isa para interpreta-la...". 

Gil (1999) "A pesquisa exploratoria e proporciona uma visao geral. . .". Como o metodo 

uti l izado para o referencial teorico se deu atraves de l ivros, art igos, leis, pesquisas etc. 

fo ram classif icadas como bibl iografico e documenta l Gil (2002, p. 48) "pesquisa bibl iografica 

e desenvolv ida a partir de material ja elaborado...". 

Para Di lson "A pesquisa documenta l nao exigi contato com os sujeitos da pesquisa...". O 

procedimento que se deu adiante para o presente trabalho foi o estudo de caso na empresa 

Laticinio Belo Vale LTDA com coleta de dados necessar ios como informagoes e 

documentos essenciais para anal ises pr incipalmente valores de relatorios contabeis, tais 

como Balango; D.R.E - Demonstrat ive de Resul tado do Exercic io. 

3.1 Q ua nto a A b o r d a g e m do P rob le m a 

C o m base na problemat ica este trabalho esta fundamentado no metodo de pesquisa 

quali tat iva, pois pela util izagao de anal ises de dados documenta l em relagao ao fato que 

esta sendo estudado visa-se apurar uma forma que seja favoravel para a empresa frete ao 

regime de tr ibutagao federal a compara- la frente a situagao atual, diante da necessidade de 

um Planejamento Tributario Federal . 

Richardson (1999, p.80) menciona que "Os estudos que empregam uma metodologia 

qualitativa podem descrever a complex idade de determinado problema, analisar a interagao 

de certas variaveis, compreender e classif icar processos d inamicos vividos por grupos 

sociais". 
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3.2 Q ua nto a C la ssif ica ga o da P e squisa 

3.2.1 Quanto aos Fins 

Considerando os objet ivos do presente trabalho, a pesquisa e de carater descri t ivo, com a 

f inal idade de esclarecer determinadas caracterist icas ou aspectos inerentes a este estudo. 

Como o levantamento dos dados que se deu atraves de demonst ragoes do resultado do 

exercic io 2007, foi possivel ser feita uma analise e correlaciona-la, para a descoberta de 

quais sera as causas benef icas ou malef icas para empresa no que se refere os tr ibutos 

federais, e descrever a complexidade que e adequasse corretamente a forma de Tr ibutagao 

Federal atraves do planejamento tributario Federal. 

Andrade (2002) destaca que "A pesquisa descrit iva preocupa-se em observar os fatos, 

registra-los, anal isa-los, classif ica-los e interpreta-los, e o pesquisador nao interfere neles". 

Ao mesmo tempo a pesquisa se torna exploratorio, pois busca conhecer o assunto com 

maior profundidade, com mais clareza, e com vistas a torna-lo expl ici to com demonstragoes 

de hipoteses presente no trabalho para a escolha da melhor forma de tributar. 

Gil (1999) destaca que "A pesquisa exploratoria e desenvolv ida no sentido de proporcionar 

uma visao geral a cerca de determinado fato". 

3.2.2 Quanto aos Meios 

Foi util izada a pesquisa bibl iografica, que se deram atraves de livros, leis, art igos cient i f icos, 

e sites da internet, permit indo assim o aprofundamento no conhecimento e mudangas 

constantes nas leis e decretos de tr ibutos no Brasil, a qual as normatizao. 

O objetivo da pesquisa foi encontrar a resposta para a pergunta formulada, que atraves do 

um embasamento no referencial teorico tornou-se faci l , pois prat icou-se hipoteses entre os 

regimes de lucro real e lucro presumido e o resultado foi obt ido. A o mesmo tempo 

documenta l ja que assemelha-se muito a pesquisa bibl iografica, a diferenga essencial entre 

ambas esta na natureza das fontes, enquanto a pesquisa bibl iografica se utiliza 

fundamenta lmente das contr ibuigoes dos diversos autores sobre determinado assunto, a 
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pesquisa documenta l vale-se de materials que ainda podem ser re-elaborados de acordo 

com os objetos da pesquisa. 

A pesquisa documenta l apresenta uma serie de vantagens pr imeiramente, ha que se 

considerar que os documentos adquir idos para o estudo const i tuem fonte rica e estavel de 

dados. Como os documentos subsis tem ao longo do tempo, tornam-se a mais importante 

fonte de dados em qualquer pesquisa. 

Para Manzo ci tado por Andrade (2007) "a bibliografia oferece meios para definir, resolver, 

nao somente problemas ja conhecido, como tambem explorar novas areas onde os 

problemas nao se cr istal izaram suf ic ientemente e tern por objetivo permit ir o reforgo paralelo 

nas anal ise das pesquisas". 

Gil (2002, p. 48) descreve que "pesquisa bibliografica e desenvolv ida a partir de material ja 

e laborado, construido pr incipalmente de art igos cientif icos". 

Para Di lson "A pesquisa documenta l nao exigi contato com os sujeitos da pesquisa e sabido 

que em muitos casos o contato com os sujeitos e dificil ou ate mesmo impossive l . Em 

outros, a informacao proporcionada pelos sujeitos e prejudicada pelas circunstancias que 

envolvem o contato". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Q ua nto a o P roce d im e nto da P e squisa 

O presente trabalho caracter iza-se como estudo de caso na empresa Laticinio Belo Vale 

Ltda. que atraves deste foi sol icitado documentos como as Demonstragoes de Resul tado do 

Exercicio e o Balango anual de exercic io 2007. A partir disso pode ser util izado entao 

calculos para determinar, se as formas para uma melhor opgao de tr ibuto federal 

explanadas no referencial teorico apresentaram a resposta correta para o problema do 

estudo. Desta maneira, o caso estudado, e atraves do resul tado, pode-se representar uma 

contr ibuigao signif icante para empresa. Este estudo pode ajudar ate mesmo a focal izagao 

de invest igagoes futuras, levando a repensar pr incipalmente na fase de conexao dos dados 

invest igados os fatos, e tornando possivel e laborar sugestoes frente as possibi l idades de 

enquadramento tributario. 

Gil (2002, p. 73) descreve que: "o estudo de caso e caracter izado pelo estudo profundo e 

exaust ivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permit ir conhec imentos amplos e 
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deta lhados do mesmo, tarefa prat icamente impossivel mediante os outros tipos de 

del ineamentos considerados". 

Andrade (2007) af i rma que: "O estudo de caso consiste na observacao de fatos e 

fenomenos tal como ocorrem espontaneamente na coleta de dados a eles referentes e no 

registro de variaveis que se presume relevantes para anal isa-los". Ass im o pesquisador tern 

a oportunidade de verif icar in loco os fenomenos a serem pesquisados podendo ser de 

grande valia quando bem aprovei tado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 D e finica o da C ole ta de D a dos 

Para a def inicao da coleta de dados do estudo de caso proposto consist iu na anal ise, para 

opgao do regime de tr ibutagao federal entre Lucro Real , e Presumido, ja que para o Simples 

Nacional nao se enquadra conforme Art. 3 2 para os efeitos da Lei Complementar, e Art.966 da 

Lei 10.406/02 incisos I e II, e o Arbitrado quando a pessoa jur id ica deixa de manter escri turagao 

na forma das leis comerciais e f iscais o que nao e o caso da empresa em estudo. Foi 

classif icado em graf icos casos para o Presumido e o real, com calculos, foi necessar io 

informagoes da empresa e documentos essenciais para anal ises. 

3.5 M e todo da C ole ta de D a dos 

A coleta de informagoes serviu de base para a aval iagao e conclusao das possiveis 

sugestoes e recomendagoes em relagao a anal ise tr ibutaria, a pesquisa ocorreu 

pr incipalmente na coleta de valores dos relatorios contabeis, tais como Balango; e D.R.E -

Demonstrat ive de Resul tado do Exercicio. 
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4 A P R E S E N T A Q A O E A N A LI S E D O E S T U D O D E C AS O 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estudo de caso foi desenvolv ido em uma industria de laticinios na c idade de Sousa - PB. 

Com enfoque principal do p lanejamento tributario federal corret ivo e preventivo ao mesmo 

tempo, a f im de criar condicoes confortaveis a empresa. O p lanejamento federal corretivo 

tern um entendimento de reaplicagao de algo ja executado ou que ja existe para detectar 

eventuais problemas que v ieram acontecer para as devidas corregoes. No presente trabalho 

foi real izado um estudo sobre os aspectos de regime tributario para uma opgao que se 

enquadre melhor na empresa de forma a reapl icagao de calculos dos impostos federais 

comparando com outra hipotese de tr ibutagao diferente a si tuagao atual. O p lanejamento 

federal preventivo busca precaver antes de acontecer qualquer at iv idade, no estudo das 

alternativas legais menos onerosas possiveis e disponiveis na legislagao tr ibutaria, e o que 

veio apresenta a cada topico do estudo presente, e a economia tributaria obt ida no trabalho 

e denominada el isao fiscal, relatada e concei tuada anter iormente. 

4.1 A s p e c to s H istor icos da E m pre sa 

A empresa Laticinio Belo Vale esta no mercado ha mais de onze anos, produzindo produtos 

der ivados do leite. Ao longo deste per iodo ocorreram mudangas no processo produtivo, 

atraves da aquisigao de equipamentos modernos, possibi l i tando uma melhor linha de 

produtos. Sua comercial izagao se da nos estados da Paraiba, Ceara, Rio Grande do Norte, 

e Pernambuco, nos pontos mais var iados que permita atingir um universo bastante 

signif icativo de consumidores. A empresa e composta por matriz e filiais com um quadro de 

quase 450 funcionarios l igados direto e indiretamente, atualmente a contabi l idade acontece 

na propria empresa, seu produto forte e o logurte, uma das mater ias prima mais importante 

util izada para produgao sao as culturas de bacterias puras adic ionadas ao leite 

pasteur izado, dando inicio ao processo de fabricagao do iogurte, que sao consideradas 

curat ivas e capazes de supr imir o crescimento de microrganismos nocivos no corpo 

humano. 
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4.2 A s p e c to s e c o n o m ic o s da e mpre sa . 

A Empresa Laticinio Belo Vale Ltda. e uma empresa de medio porte, atuante no ramo de 

atividade em fabr icacao de produtos laticinios, estando sujeita a incidencia dos seguintes 

impostos federais: IRPJ, CSLL, PIS e a CONFINS. Sua estrutura organizacional mostra 

como os setores da empresa estao distr ibuidos, a administragao geral e responsavel pela 

administragao e controle de todos os outros setores da empresa; o diretor operacional e 

responsavel pela administragao das at iv idades desenvolv idas dentro da empresa ; o diretor 

administrat ivo tern a fungao de supervis ionar o setor de compras e a organizagao da 

empresa; o diretor f inanceiro controla as contas a pagar e a receber. No ano calendario de 

2007 a empresa apresentou, conforme demonstrat ivo abaixo o seguinte resultado: 

Para o regime de tr ibutagao federal o Simples Nacional a empresa nao se enquadrar ia de 

forma que sua receita anual e incompat ivel ao que descreve a lei conforme Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3Q Para os 

efeitos da Lei Complementar , e Art. 966 da Lei 10.406/02 consideram-se microempresas ou 

empresas de pequeno porte conforme o caso, desde que: 

I - no caso das microempresas, o empresar io, a pessoa jur id ica, ou a ela equiparada, aufira, 

em cada ano-calendar io, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais); 

II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresar io, a pessoa jur id ica, ou a ela 

equiparada, aufira, em cada ano-calendar io, receita bruta superior a R$ 240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois mi lhoes e 

quatrocentos mil reais). 

Para o Arbitrario este tipo de tr ibutagao tambem nao vem se enquadra com a empresa, pois 

e util izada de forma quando a pessoa jur idica deixa de manter escri turagao na forma das 

leis comerciais e f iscais ou de previsao legal, para que em certas hipoteses, a propria 

empresa calcule o imposto devido com base no arbi t ramento o que nao vem ser o caso da 

empresa em estudo. 
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• Valor Roccita R$ 8.591.739,80 

• (-) PIS/COFINS/ICMS R$ 1.015.313,90 

• Receita Liquida R$ 7.576.425,97 

• (-) Custos Merc.Rev.e Servicos (R$ 5.601.314,52) 

• (-) Despesas Operacionais Administrativas (RS 
437.731,34) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K (-) Outras Despesas Operacionais (R$ 77.679,67) 

Lucro Operacional Liquido do Exercicio R$ 1.459.700,44 

GRAFICO 1 - D.R.E. EXERCICIO 2007 da Empresa Laticinio Belo Vale LTDA com o regime de 

tributagao federal Lucro Presumido. 

Fonte: Elaboradb pelb Autbr. Dadbs bbtidbs na empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No exercicio de 2 0 0 7 a e mpre sa apresentou, conforme demonstra tive do gra fico 01 os 

seguintes resultados: U ma receita bruta anua l de R $ 8 .591 .739 ,80 (Oito M ilhoes, 

Q uinhe ntos e N ove nta e U m Mil, S e te ce ntos e Trinta e N ove Reais, e O itenta C entavos) que 

se deu a traves de ve nda s e m todo o nordeste . 

F oram diminuidos desta receita bruta os impostos incidentes sobre as ve nda s que sao: P IS , 

C O F I N S e IC M S no va lor de R $ 1 .015.313,90 (U m Milhao, e Q uinz e Mil, T re z e ntos e T reze 

Reais, e N oventa C entavos) resultando assim a receita liquida no va lor de R $ 

7 .576 .425 ,97 (S e te M ilhoes Q uinhe ntos e Setenta e Se is M il, Q ua troce ntos e V inte e C inco 

Reais e N oventa e Sete C entavos) , ma s que para chegar ao lucro operaciona l liquido do 

exercicio e necessario que seja diminuido da receita liquida os custos da mercadoria 

vendida e os servigos conhe cido como C M V que soma um tota l de R $ 5 .601 .314 ,52 (C inco 

M ilhoes, S e iscentos e U m Mil, T re z e ntos e Q ua torze Reais, e C inquenta e Dois C entavos) . 

As de spe sa s operaciona is administra tivas e outros de spe sa s operaciona is que soma do 

cha ga um total de R $ 515 .411 ,01 (Q uinhentos e Q uinze Mil, Q ua troce ntos e O nz e Reais, 

U m C e nta vos) assim resultando o lucro operaciona l liquido do exercicio 2 0 0 7 no va lor de 

R $ 1 .459.700,44 ( U m Milhao, Q ua troce ntos e C inquenta e N ove Mil, S e te ce ntos Rea is e 

Q ua re nta e Q uatro C entavos) . 
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A partir do resultado de monstra do mediante docume nta ga o cole tada na e mpre sa Laticinio 

Belo V a le como o ba lanco no exercicio de 2007, se de u inicio ao estudo de caso que foi fe ita 

compa ra coe s de hipoteses entre o regime de tributacao do lucro pre sumido e o lucro real, ja 

que para o S imple s Nacional nao se e nqua dra conforme Art. 3- Para os efeitos da Lei 

Complementar, e Art.966 da Lei 10.406/02. Com a de limitagao do te ma plane jamento tributario 

federa l, foi utilizado na visao juridica a forma corretiva e preventiva ja que a mba s busca 

forma s me nos onerosa na forma s de tributar. 

• VALORES RECEITA R$ 8.591.739,80 

• PIS 0,65% R$ 55.846,30 

COFINS 3% RS 257.752,19 

GRAFICO 2 - Apuracao do PIS e a COFINS a recolher Lucro Presumido. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. Dados obtidos na empresa. 

C omo o P IS e a C O F I N S que sao impostos federa is de compe te ncia da uniao os me smo 

incidem sobre as receitas, entao no grafico 02 esta re lacionado o fa turamento de cada me s 

do exercicio 2007, e ca lculados os percentua is 0 ,65% P IS e 3 % C O F I N S conforme a 

legislagao, para a apuragao dos impostos a se re m recolhidos pelo lucro pre sumido 

tota lizando o va lor a ser pago pela C O F I N S de R $ 257.752,19 (D uzentos e C inquenta e 

S e te Mil, S e te ce ntos e C inque nta e Dois Rea is e D e z e nove C entavos) , e pelo P IS va lor de 

R $ 55.846,30 (C inquenta e C inco Mil, O itocentos e Q ua re nta e Se is R ea is e Trinta 

C entavos) no exercicio 2007. 

C onforme de te rminagoes consta nte s na legislagao do P IS e da C O F I N S , opciona lme nte o 

contribuinte podera fazer uso de creditos a pura dos isso para lucro real, re ferente a 

depreciagao incorrida no mes, re lativos a ma quina s, e quipa me ntos e outros bens 

incorporados ao ativo imobilizado, utilizados na produgao ou servigos. O recolhimento seria 

feito a traves de D AR F e centra lizado na Matriz . A imunidade para a C O F I N S esta prevista 

no artigo 150 da Constituigao Federa l e a isengao e concedida por lei e pode ser revogada 

por outra lei. Para o P lane jamento Tributario Federa l, os tributos PIS e a C O F I N S que estao 

dire tamente re lacionados ao fa tura me nto e a receita da e mpre sa , os me smo ve m 
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representar respectivamente 3 ,6 5 % da carga tributaria federa l, um percentua l bastante 

significante com relagao aos de ma is impostos e studa dos no presente trabalho, se ndo 

necessario um estudo mais especifico sobre cada um, para verificar sua a de qua ca o 

favorave l no regime tributario. 

• VALORES RECEITA R$ 8.591.739,80 

• CSLL 1,08% R$ 92.791,32 

• IRPJ 1,20% RS 103.101,49 

GRAFICO 3 - Apuragao da CSLL e o IRPJ - Lucro Presumido. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. Dados obtidos na empresa. 

C om base nas informagoes do balango do exercicio de 2 0 0 7 da e mpre sa Laticinio Belo V a le 

LTD A, procederia a de monstra ga o para a base de calculo da C S LL como: se ndo sua 

a liquota de 1 2 % conforme a legislagao, e o IRP a liquota 8% , e m seguida o ca lculo para 

apuragao de a mbos com a liquotas de 9 % C S LL e 1 5 % IR P J, incidentes me nsa lme nte no 

fa turamento da e mpre sa . M a is foi pra ticado no gra fico 03 os percentua is e ncontra dos sobre 

o lucro da receita que foi de 1,08% para a C S LL, e 1,20% para o IRPJ. O s va lores a recolher 

destes dois impostos que e de competencia da uniao tota liza o va lor de R $ 92 .791 ,32 

(N oventa e Dois Mil, S e te ce ntos e N ove nta e U m Reais, e Trinta e Dois C e nta vos) para a 

C S LL, e um valor de R $ 103 .101 ,49 (Cento e T re s Mil, C e nto e U m Reais e Q ua re nta e 

N ove C e nta vos) para a IRPJ. 

Para o IRPJ, nota -se que nesse regime de apuragao, os creditos nao pode m ser utilizados, 

pore m a s re tengoes de ve m ser de sconta da s norma lme nte , outro fator importante a ser 

ressa ltado, e que me smo que haja pre juizo, a e mpre sa estara obrigada a recolher o IRPJ e 

a C S LL, o que nao ocorre nas e mpre sa s optantes pelo Lucro Rea l, que no ca so de 

resultados negativos, estao dispe nsa da s de recolher e sse s impostos. 
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Para o Imposto de R enda (IR) a pura do tern a lguma s va nta ge ns, pois pode ser utilizadas 

de dugoe s como IR P F pa go ou retido sobre rece itas conside ra da s na base de calculo; IR 

pago a ma ior e m me se s anteriores. Para que um bom pla ne ja me nto tributario federa l se ja 

de se mpe nha do, faz -se necessario um analise de ta lho sobre todo aspecto da e mpre sa 

consta nte me nte e basear-se na legislagao que se mpre ha revogagao, fa z e ndo isso pode 

classificar o plane jamento tributario federa l como preventivo. 

Base de Calculo p/ Ad. IRPJ RS 69.565.03 

i Valor Ad. IRPJ x 10% RS €.956.03 

GRAFICO 4 - Ad. IRPJ 1° Trimestre 2007 

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Base de Calculo p/ Ad. IRPJ RS 99.455,28 

•  Valor Ad. IRPJ X10% R$ 9.945.53 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Base de CalculozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pi Ad . IRPJ RS 9-1 ,822 ,58 

I Valor Ad, IRPJ X1 0 % RS 9 .4 3 2 ,2 6 

G R AH C O 5 - Ad. IRPJ 2 U 1'nmestre 2007 

i Base de Calculo p/ AD. IRPJ RS 183.501,19 

i Valor Ad. IRPJ X 10%RS 18.350.12 

GRAFICO 6 - Ad. IRPJ 3° Trimestre 2007 GRAFICO 7 - Ad. IRPJ 4° Trimestre 2007 

Fonte: Elaborado pelo Autor. Dados obtidos na empresa. 

N os graficos 04 / 05 / 06 e 07 a pre se nta m o adicional de 1 0 % sobre parce la da base de 

calculo do IRPJ trimestra lmente no exercicio 2 0 0 7 da e mpre sa Laticinio Belo V a le LTD A. 

S a be -se que para chegar o valor do adicional que sera soma do com o valor do IR P J e da i 

dara o valor a recolher do imposto pelo Lucro Presumido, deve -se pegar a base de ca lculo 

do IR P J, e conforme o R IR /9 9 Art.542 aplicar o valor se caso e xce de u resultante da 

multiplicacao de R $ 2 0 .0 0 0 ,0 0 (vinte mil reais) pe lo nume ro de me se s do respectivo periodo 

de apuragao, e ncontra ndo a base para calcular o adicional. E nta o diante dos va lores te re m 

e xce dido o valor do adicional soma do foi R $ 4 4 .7 3 3 ,9 4 (Q uarenta e Q ua tro Mil, S e te ce ntos 
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e Trinta e T re s Rea is e N ove nta e Q ua tro C entavos) e e m seguida soma do ao IRPJ que 

da ra um valor a recolher de R $ 147 .835 ,43 (Cento e Q ua re nta e S e te Mil O itocentos e Trinta 

C inco Rea is e Q ua re nta T re s C entavos) . 

Para o plane jamento tributario federa l nao tern como fugir deste adicional, pois esta para os 

regimes de tributacao de lucro presumido, lucro real e arbitrado, o IRPJ a recolher dissipa 

1,72% da receita total um percentua l aparente nao significante ma is ne nhum tributo pode 

ser conside ra do "barato" para a e mpre sa , me smo que represente um pe que no percentua l 

sobre a receita . 

• Lucro Real RS 4.034.413,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I • X 1,65% PIS a Recolher RS 66.567,81 

a X 7,6%COFINS a Recolher RS 306.615,38 

GRAFICO 8: Base de Calculo e Apuragao PIS e a COFINS a Recolher pelo Lucro Real. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. Dados obtidos na empresa. 

No grafico 08, os ca lculos do P IS e da C O F I N S sao fe itos com base no Lucro Rea l, a 

hipotese utilizada para se compa ra r a situagao atual que e regime de lucro presumido, a 

base de ca lculo para apuragao de a mbos se de u de forma a subtra ir o C M V no va lor de R $ 

4 .5 5 7 .3 2 6 ,8 6 (Q uatro M ilhoes, Q uinhe ntos e C inquenta e S e te Mil, T rezentos e V inte Se is 

Reais e O itenta Se is C entavos) da receita tota l no va lor de R $ 8 .591 ,739 ,80 (Oito M ilhoes, 

Q uinhe ntos N ove nta U m Mil, S e te ce ntos Trinta N ove Reais, O itenta C e nta vos)de a cordo 

com a legislagao do PIS e da C O F I N S . 

O s impostos a recolher do P IS no exercicio 2 0 0 7 va lor de R $ 6 6 .5 6 7 ,8 1 (S essenta e Se is 

Mil, Q uinhe ntos e S e sse nta e Sete Rea is e O itenta U m C e nta vos) e a C O F I N S R $ 

3 0 6 .6 1 5 ,3 8 (T rezentos e Se is Mil S e iscentos e Q uinz e R ea is e Trinta O ito C entavos) . 

C onclui-se que apos o aba timento dos creditos da C M V , pe rcebe cla ra me nte que a base 

para o calculo dos impostos e be m me nor do que se fosse ca lculada sobre o fa tura me nto 
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bruto, me smo assim foi de te cta do atraves do plane jamento que os va lores a recolher do P IS 

e a C O F I N S pe lo regime de Lucro real e be m ma ior que o regime de Lucro P re sumido 

da ndo um percentua l de dife renca de 1 6 % a mais, bastante claro as compa ra coe s, para se 

fazer uma opgao pelo regime tributario correto se m onus desnecessario. 

• Total Lucro Real Liquid R$ 1.461.811,60 

• X 9% CSLL a Pagar R$ 131.563,04 

MX 15%IRPJ R$ 219.271,74 

• X 10% Adicional IRPJ R$ 9.927,17 

H T ota l IRPJ a Pagar R$ 229 .198 ,91 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 9: Base Calculo e Apuragao da CSLL e IRPJ a Recolher pelo Lucro Real. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. Dados obtidos na empresa. 

Na apuragao da C S LL e IRPJ a recolher pelo regime de lucro real no grafico 09 , e feita pelo 

lucro liquido do exercicio que foi no valor de R $ 1 .459.700,44 (U m Milhao, Q ua troce ntos 

C inquenta e N ove Mil, S e te ce ntos Rea is e Q ua re nta e Q ua tro C entavos) e m seguida as 

de dugoe s e fe ita conforme a legislagao no va lor de R $ 2 .111 ,28 (Dois Mil, C e nto e O nz e 

Reais e V inte O ito C entavos) , restando o lucro real R $ 1 .461.811,60 ( U m Milhao, 

Q ua troce ntos S e sse nta U m Mil, O itocentos e O nz e Rea is e S e sse nta C e nta vos) como base 

para o ca lculo da C S LL 9 % no va lor de R $ 131 .563 ,04 (Cento Trinta U m Mil, Q uinhe ntos 

S e sse nta T re s Reais, Q ua tro C entavos) e IRPJ 1 5 % no va lor de R $ 9 .927 ,17 (N ove Mil 

N ove ce ntos V inte S e te Rea is e D ezesse te C entavos) . 

O P lane jamento Tributario Federa l do e studo foi de monstra do que para o regime de 

tributagao lucro real fica inviavel a e mpre sa optar, visto que a compa ra ga o de va lores e m 

percentua l nesta hipotese equiva le a 6 2 .0 5 % , para a mbos impostos ca lculados, isso se 

compa ra do com a situagao atual da e mpre sa que e regime lucro presumido. 
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T ota l I m postos F e de ra is 

CSLLa pa ga r 

IRPJ a pa ga r 

R$ 5 5 4 . 2 2 4 , 7 1 

R$ 7 3 3 . 9 4 5 , 1 4 

R$ 9 2 . 7 9 1 , 3 2 

R$ 1 3 1 . 5 6 3 , 0 4 

R$ 1 4 7 . 8 3 4 , 9 0 

R$ 2 2 9 . 1 9 8 , 9 1 

LUCRO PRESUMIDO 

LUCRO REAL RELATIVO 

C O N F IN S A nua l a Pagar 
R$ 2 5 7 . 7 5 2 , 1 9 

R$ 3 0 6 . 6 1 5 , 3 8 

GRAFICO10: Comparativo Regime Tributario entre Lucro Real e Presumido exercicio 2007. 

Fonte: E laborado pelo Autor. D a dos obtidos na e mpre sa . 

Fica C oncluido conforme grafico 10, a compa ra ga o dos regimes tributarios entre Lucro Real 

e Lucro P re sumido os va lores dos principais impostos federa is a pagar, que a partir dos 

da dos levantados a traves do balango exercicio de 2007 , foi e fe tivado um P lane jamento 

Tributario Federa l ficando claro que a e mpre sa esta e nqua dra da no regime tributario correto 

'Lucro Presumido", pois a pos a apuragao dos impostos a recolher, obse rvou-se um 

monta nte significante a me nor pago, o contrario do que deveria ser se pa go fosse ao regime 

tributario Lucro real. 

Foi possive l visualizar as diferengas entre os va lores a pura dos a partir da aplicagao da 

legislagao pertinente ao Lucro Real e ao Lucro P re sumido nas hipoteses dos gra ficos acima 

aplicados. O bse rva -se que o total de impostos federa is a recolher, ca so o re gime tributario 

fosse o Lucro Real daria um valor de R $ 7 3 3 .9 4 5 ,1 4 (S e tecentos Trinta T re s Mil, 

N ove ce ntos Q ua re nta cinco Rea is e Q ua torze C entavos) que representa a proxima da me nte 

2 4 , 4 9 % relativo ao monta nte recolhido no va lor de R $ 554 .224 ,71 (Q uinhentos C inquenta 

Q uatro Mil, D uzentos V inte e Q ua tro Rea is e S e te nta U m C entavos) no regime tributario 

atual o Lucro Presumido. 

A compa ra ga o entre os impostos federa is de monstra que todos a pre se nta ra m um 

recolhimento superior, na simulagao no Lucro Rea l, ao rea lmente rea lizado no Lucro 

P resumido. C omo os resultados dos objetivos de ste traba lho fora m atingidos conclui-se que 

a me lhor opgao para forma de tributagao federa l a e mpre sa Laticinio Belo V a le no exercicio 

2 0 0 7 e o regime de lucro presumido. 
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5 CONSIDERAQOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo permitiu a empresa, fazer uma reflexao da melhor forma de tributagao 

federal conciliando a teoria com a pratica. O objetivo do trabalho foi analisar a melhor opcao 

no regime de Tributacao Federal entre Lucro Real e Lucro Presumido para empresa 

Laticinio Belo Vale LTDA. 

Neste sentido, constatou-se que o Planejamento Tributario Federal e uma ferramenta 

indispensavel para a qualidade, eficiencia e sucesso. Durante a execugao do trabalho com 

relacao aos regimes tributarios, observou-se que, entre os regimes existentes: Lucro Real, 

Lucro Presumido, Simples Nacional e Arbitrado, o unico em que a empresa nao se 

enquadraria seria o Simples Nacional, por consequencia de seu faturamento, que e maior do 

que a legislagao desse regime permite. 

Dos impostos federals, PIS, a COFINS, o IRPJ e a CSLL, o qual foi observado que no 

regime do Lucro Presumido apresentou os menores valores de recolhimento em relacao a 

outra hipotese trabalhada que foi regime de lucro real. 

O resultado encontrado mostra que a melhor forma de tributagao e o Lucro Presumido, cujos 

objetivos permearam na opcao mais vantajosa aos negocios. Ficou evidenciado que urn 

planejamento tributario federal traz a empresa mais seguranga e solidez, desobrigando-a de 

correr riscos em aplicacoes indevidas. 

Com a analises dos resultados e com a sua constatacao de que quando optado pelo regime 

tributario mais adequado, obedecendo aos principios e determinacoes da legislacao 

tributaria, a influencia na apuragao do resultado pode representar montantes significativos. 

Conclui-se, que a partir dos dados levantados, referente ao exercicio de 2007 da empresa 

Laticinio Belo Vale esta enquadrada no regime tributario correto, pois atraves dos quadras 

apresentados foi possivel visualizar as diferengas entre os valores apurados a partir da 

aplicagao da legislagao pertinente ao Lucro Real e Lucro Presumido, observou-se que o 

total de impostos federals a recolher, caso o regime tributario fosse o Lucro Real seria de, 

R$ 733.945,14 aproximadamente, 24,48% a mais do montante recolhido que e no valor de 

R$ 554.224,71 do regime tributario atual Lucro Presumido. 

O presente trabalho teve procedimentos de desenvolvimento como estudo bibliografico que 

se deu atraves de livros onde foi bem fundamentando a leis, e decretos pela legislagao 

tributaria Brasileira, e a Constituigao Federativa, artigos cientificos e sites, frente a isso 

fossem esclarecido a melhor forma de escolha para tributar na empresa, e ao mesmo tempo 
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a pesquisa se torna documental ja que assemelha-se muito a pesquisa bibliografica, a 

diferenga entre ambas esta na natureza das fontes de coletas para o estudo. 

Foi tambem em forma de estudo de caso que atraves deste foi solicitado documentos como 

as Demonstragoes de Resultado do Exercicio e o Balango anual de exercicio 2007, a partir 

disso pode ser utilizado entao calculos e hipoteses onde ficou evidenciado que, a melhor 

escolha para opgao de tributo federal explanadas no referencial teorico e o regime de lucro 

presumido. 
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M I C R O E M P R E S A E E M P R E S A D E P E Q U E N O P O R T E 

Al iquotas sobre a receita bruta 

T A B E L A 01 

Partilha do Simples Nacional - Industria 

Receita Bruta em 12 meses 

(em R$) 
ALJQUOTA IRPJ C S L L COFINS PIS /PASEP INSS ICMS IPI 

Ate 120.000,00 4,50% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25% 0,50% 

De 120.000,01 a 240.000,00 5,97% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86% 0,50% 

De 240.000,01 a 360.000,00 7,34% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33% 0,50% 

De 360.000,01 a 480.000,00 8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50% 

De 480.000,01 a 600.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50% 

De 600.000,01 a 720.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50% 

De 720.000,01 a 840.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50% 

De 840.000,01 a 960.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50% 

De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50% 

De 1.080.000,01 a 

1.200.000,00 
9,62% 0,42% 0,42% 1,26%) 0,30%) 3,62% 3,10%) 0,50% 

De 1.200.000,01 a 

1.320.000,00 
10,45% 0,46% 0,46% 1,38%) 0,33%) 3,94% 3,38% 0,50%) 

De 1.200.000,01 a 

1.320.000,00 

De 1.320.000,01 a 

1.440.000,00 
10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50% 

De 1.440.000,01 a 

1.560.000,00 
10,63% 0,47%) 0,47% 1,40% 0,33% 4 ,01% 3,45% 0,50% 

De 1.560.000,01 a 

1.680.000,00 j 
10,73% 0,47%) 0,47%) 1,42% 0,34%) 4,05% 3,48% 0,50% 

De 1.680.000,01 a 

1.800.000,00 
10,82% 0,48% 0,48% 1,43%) 0,34%) 4,08% 3,51%) 0,50%) 

De 1.800.000,01 a 

1.920.000,00 
11,73%o 0,52%> 0,52%) 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50% 

De 1.920.000,01 a 

2.040.000,00 
11,82% 0,52%) 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50% 

De 2.040.000,01 a 

2.160.000,00 
11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50% 

De 2.160.000,01 a 

2.280.000,00 
12,01%) 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50% 

De 2.280.000,01 a 

2.400.000,00 
12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%. 0,50%. 

FONTE SITEwww.farocontabil.com.br/tabelas auxiliares.htm 
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Lucro Presumido/Estimado Percentuais de presuncao 

Atividade 

Percentual 

de 

presuncao 

Aliquota 

do 

IR 

Percentual 

dire to 

Revenda de combustiveis 1,6% 15% 0,24% 

Venda de mercadorias, industrializacao por 

encomenda 
8% 15% 1,2% 

Presta?§o de servicos hospitalares 8%, 15% 1,2% 

Transporte de cargas 8% 15% 1,2% 

Transporte de passageiros 16% 15% 2,4% 

Servicos em geral (*) 32% 15% 4,8% 

Servicos prestados por sociedade civil de 

profissao legalmente regulamentada 
32% 15% 4,8% 

Intermediacao de negocios(*) 32% 15% 4,8% 

Administracao, Locacao ou Cessao de Bens 

Imoveis, Mdveis e direitos de qualquer natureza, 

como por exemplo: franchising, etc...(*) 

32% 15% 4,8% 

Bancos Comerciais, Bancos de Investimentos, 

Caixas Economicas, etc 
16% 15% 2,4% 

Loteamento, incorporacao, venda de im6veis 

construidos ou adquiridos para revenda 
8% 15% 1,2% 

Construcao por administrac§o ou por empreitada, 

unicamente de mao-de-obra(*) 
32% 15% 4,8% 

Construcao por administragao ou por empreitada 

com fornecimento de materials e mao-de-obra 
8%. 15% 1,2% 

FONTE SITE www.farocontabil.com.br/tabelas auxiliares.htm 

http://www.farocontabil.com.br/tabelas

