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R E S U M O 

O objetivo desse estudo e verificar a utllizacao do planejamento tributario pelas empresas 

industrials na cidade de Cajazeiras - PB na opcao da mcdalidade de tributacao. A pesquisa 

foi realizada junto a oitenta e sete industrias. P recede u-se com a tecnica constituida atraves 

da pesquisa bibliografica e documental, e direta atraves de ievantamento, por meio de 

questionarios com perguntas objetivas que tratavam a respeito da ferramenta de Gestao 

Tributaria tomando como base o use do planejamento tributario como ferramenta para 

tomada de decisao, no tocante a escolha da modalidade tributaria, verificando tambem a 

importancia da utilizacao desse servico para empresa. Quanta ao tipo de pesquisa, esta se 

caracterizou como descritiva e exploratoria, procurando identificar aspectos ligados a 

utilizacao (ou nao) do planejamento tributario. Constatou-se que, ainda ha uma 

predominancia de empresas que nao utilizam do planejamento tributario e que estas, tern 

conhecimento a cerca da importancia desta ferramenta de gestao. 

Palavras- chave: Gestae tributaria. Planejamento tributario, Tomada de decisao. 



A B S T R A C T 

The aim of this study is to verify the use of tax planning by industrial firms In the city of Cajazeiras - PB 

option in the form of taxation. The research was carried out with eighty-seven industries. Adjustments 

were made with the technique through the literature and documents, and directly through a survey 

through questionnaires with objective questions that dealt about Tax Management tool drawing on the 

use of tax planning as a tool for decision making , regarding the choice of mode of taxation, noting 

also the importance of using this service for business. The type of research, this was characterized as 

descriptive and exploratory, seeking to identify aspects of the use (or not) of tax planning. It was found zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

thai there is a predominance of txunpiinias thai do not uso iho lax planning and that they have 

knowledge about the importance of this management tool. 

Keywords: Tax Management. Tax planning, Decision making. 
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1 INTRODUQAO 

1.1 Delimitacao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Te ma e Problemat ica 

Pesquisas e estudos de entidades como o Institute Brasileiro de Planejamento Tributario 

(JBPT), ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Institute de Pesquisa Econdmica 

Aplicada (IPEA) tern demonstrado que a carga tributaria no Brasil cresce a cada ano 

dificultando assim o crescimento e a sobrevivencia das empresas no mundo dos negocios. 

Com isso, faz-se necessario uma atencao especial por parte dos gestores das empresas em 

relacao ao tipo de tributacao, tendo em vista que esta escolha e irretratavel por todo o ano-

calendario e muitas vezes, acaba por onerar a empresa. Cabe salientar a importancia dessa 

decisao ser tomada levando em consideracao, aquela modalidade que resulte em uma 

menor carga tributaria para empresa. 

Hoje no Brasif, no tocante as opcdes de modafidades tributerias tem-se o Lucro Real, Lucro 

Arbitrado, Lucro Presumido e o Simples Nacional (regidas pelo RiR/99 e LC n° 123/07) e 

ainda o Lucro Arbitrado (embora esta nao se configure em alguns casos como opcao) e que, 

levando em consideracao as vedacoes, pode ser ferto um estudo comparativo, antes a 

opcao, visando verificar a mais favoravet. 

Desse modo faz-se necessario que a empresa utilize de uma ferramenta de gestao que 

possa estudar as possibilidades tegais de reduzir os gastos com os impostos que, de certa 

forma, se apresenta como uma aitemativa viavel para uma reducao na carga tributaria da 

empresa e sem acarretar em embaracos junto aos drgaos fiscalizadores 

Com base no exposto e considerando a importancia do Planejamento Tributario como uma 

ferramenta que possMMa uma menor exposicao aos encargos thbutahos, surge o seguinte 

questionamento: 

A s e m p r e s a s Industr ials d a c idade de C a j a z e i r a s / P B utilizam do planejamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tributario pa ra decidir sobre a modalidade de tributaq&o? 
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1.2 Objet ivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1 Objetivo Geral 

Verificar a utilizacao do planejamento tributario pelas empresas industrials da cidade de 

Cajazeiras - PB na opcao da modalidade de tributacao 

1.2.2 Objetivos Especificos 

• Investigar o perfil das empresas em relacao a forma de tributacao; 

• Verificar aspectos relacionados ao controle de tributos na empresa; 

• Descrever as facilidades e/ou drficuldades das empresas em se implantar um 

planejamento tributario, 

• Mostrar as formas de tributacao existentes; 

1.3 Just i f icat iva 

Considerando os fatores que influenciam o comercio, a competitividade e o fato da 

exposicao das empresas a uma carga tributaria extremamente etevada que segundo o IBPT, 

em 2008 alcancou cerca de 40% do Produto Interno Bruto (PIB), para manter-se de forma 

competitiva no mercado com tais condicdes, faz-se necessario, conforme Pereira (2008), 

alem de outras acoes estrategicas, gerir custos, inclusive dar enfase a uma economia de 

impostos dentro do campo de licitude tributaria. 

Percebe-se, nos uitimos anos, um numero crescente de empresas que vem se instalando na 

cidade de cajazeiras, e que como todas as outras enfrentam as mesmas dificuldade. Diante 

desse cenario, faz-se necessario verificar junto a essas empresas como as questoes de 

natureza de tributaria sao encaradas no seu dia a dia. 

Dessa forma, cabe ao gestor utiiizar de todos os meios e recursos, sempre em consonancia 

com a iegislagao, visando uma administragao efetiva dos tributos. Conforme Malkowski 

(2000) a empresa esta sujerta a um maior rise© quando n i o se pianeja, podendo inclusive 

arcar com um onus tributario superior aquete que a empresa esta em condicdes de arcar e 

comprometendo dessa forma o seu crescimento. 
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Ainda conforme Malkowski (2000) percebe-se a necessidade de uma orientacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

especlal'izada no tocante a uma legitima economia fiscal pelo planejamento tributario, 

buscando dentre as aftemativas negociaveis, escolher aqueta memos onerosa em termos 

financeiros e fiscais, pois muitas vezes, a falta de um planejamento tributario implica em 

altos gastos com tributos em decorrenda, muitas das vezes, do uso contrario da modalidade 

tributaria, ou seja, de uma tributacao inadequada a realidade da empresa. A preocupacao da 

empresa em relacao aos dispendios com pagamentos dos tributos deve acontecer desde a 

escolha da modalidade tributaria, e considerar que a modalidade tributaria mais simples nem 

sempre sera a menos onerosa. 

Considerando que a escolha pelo tipo de tributacao deve ser criteriosa e fundamentada por 

um planejamento tributario que tome conhecido os impaclos da opcao tributaria na empresa, 

e que possa Ihe proporctonar maior competitividade, maior credibilidade no mercado, e uma 

melhor aplicacao de recursos, e considerando ainda a necessidade de informacoes que as 

empresas de Cajazeiras e regioes circunvizinhas tern de informacoes dessa natureza, por 

se tratar de cidades ainda com pouco desenvorvimento, justifica-se a importancia de 

pesquisas nessa area. 
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1.4 Procedimentos Metodologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1Tipologia da pesquisa 

O presente estudo trata de um estudo de carater descritivo, pois segundo Beuren et a! 

(2006), observa, registra, analisa, classifica e interpreta os fatos, sem interference do 

pesquisador. De acordo com Gil (1999) citado por Beuren et af (2006) tern como principal 

objetivo descrever caracteristicas de determinada populacao onde uma das suas 

caracteristicas mais significativas esta na utilizacao de tecnicas padronizadas de coleta de 

dados por meio de questionarios. 

Considera-se, tambem, o presente estudo como Exploratoria, pois de acordo com Gil (2002) 

citado por Souza et al (2007) ele visa propordonar maior familiahdade com o problems no 

intuito de explicita-lo ou construir hipdteses, assumindo para tanto, as formas de Pesquisas 

Bibliograficas e de Pesquisa de campo. 

Utilizou-se da tecnica indireta de pesquisa, segundo Souza et al (2007) por se utilizar o 

processo de coleta de dados atraves de uma pesquisa bibliografica, fazendo estudos em 

livros, artigos cientrficos, dissertacdes, monografias, teses e revistas e direta ao passo que, 

por meio de questionario, levantou-se os dados necessarios para a resolucao do problema 

gerador desta pesquisa. 

O problema de pesquisa foi abordado qualrtativa que segundo Beuren et al (2006) visa 

destacar caracteristicas nao observadas, o que em relacao a pesquisa quantitativa por ser 

empregados instrumentos estatistjcos e dessa forma garantir a melhor precisao nos 

resultados. 

De acordo com Beuren et al (2006) e bastante utilizada a pesquisa quantitativa em estudos 

de levantamento ou survey, nurna tentativa de entander por meio da amostra o 

comportamento de uma populacao. 

Esta pesquisa se propoe a responder o problema de pesquisa sob o metodo dedutivo, pois 

conforme Molina (2009, p. 12) e o metodo tlpico das Ciencias Formats e que: 

"aspira a demonstrar, mediarrte a logica pura, a conclusao na sua totalidade 

a partir de umas premissas, de maneira que se garante a veracidade das 

conclusSes ... Trata-se do modelo axiomatico proposto por Arist6teles como 

metodo cientifico ideal., 

De forma geral, a metodologia do presente estudo podera ser estruturada da mesma forma 

como Beuren et al (2006) defende, ocupando tres categorias. 
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a) Quanta aos objetivos, classifica-se como descritiva e exploratoria; 

b) Quanta aos procedimentos, como bibliografica, documental e de levantamento 

(survey); 

c) Quanta a abordagem do problema, como quantitativa; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 Coleta e Tratamento dos Dados 

Esse estudo teve como base, aspectos ligados ao Planejamento tributario nas industrias da 

ddade de CajazeirasJPB, que totalizam 87 industrias existentes na ddade, conforme relacao 

repassada pela Coletoria Estadual de Cajazeiras. 

Da totalidade das industrias, obteve-se informacoes que 5 industrias nao se encontram em 

funcionamento, e que por criterio de acessibiUdade, considerando o fato de algumas 

empresas se encontrarem em locais de drfici! acesso, algumas delas por terem suas 

instalacoes na zona rural, outras por nao encontrar na empresa, o responsavel pelo setor a 

ponto de ajudar com as informacoes corretas sobre o assunto do qual esta sendo estudado, 

o que impossibilitou a aplicacao do instrumento de coleta em 47 empresas industrias. 

A amostra dessa pesquisa foi constituida por 35 empresas industrials e que representam um 

percentual de 40% da populacao estudada. 

A pesquisa foi realizada com auxilio de um questionario, aplicado in loco, junto as industrias 

na cidade de Cajazeiras - PB. Esse instrumento de coletas era composto de 20 questoes 

objetivas, cujas respostas permitiam iderttificar a utilizacao do planejamento tributario pelas 

empresas industrials, na decisao da modalidade tributaria. 

Apos a aplicacao do questionario, os mesmos foram tabulados, com a auxilio do software 

SPSS (Statistical Package for Socia/ Sciences), versao 8.0, e o Microsoft Office Excel 2007, 

possibilitando a apresentacao da distribuicao de frequencia, cruzamento dos dados, 

estatistica descritiva e outros. 
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2 F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2.1 Tr ibutacao Brasi le ira 

Conforme estudo feito pelo Institute Brasileiro de Planejamento Tributario (IBPT), no ano de 

2008 azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA carga tributaria brasileira chegou a representar cerca de 36,56% do Produto Memo 

Bruto (PIB) apresentando um crescimento de 14,43%.em relacao ao ano de 2007. Nesse 

mesmo ano os brasileiros tiveram um desembotso de R$ 5.572,00 em impostos com um 

acrescimo de R$ 652,00 em relacao ao ano anterior. 

Ainda segundo o IBPT, no primeiro semestre de 2009 a carga tributaria do Brasil, resultante 

da soma dos impostos arrecadados pelos governos federal, estadual e municipal, a sua 

primeira queda nos uttimos seis anos, representando 36,04% do Produto Intemo Bruto (PIB) 

no periodo de Janeiro a junho deste ano, inferior aos 36,99% estimados para o mesmo 

periodo de 2008. 

Esta diminuicao, conforme o IBPT foi provocada pela crise financeira internacional e pelos 

cortes de impostos para estimular as vendas de produtos como veiculos. 

Ha algum tempo, estudos vem sendo realizados com o objetivo de identificar meios menos 

onerosos de tributacao, pois como os gastos do setor publico sao custeados em parte pelas 

receitas de origem tributaria. 

Outro estudo feito pelo IPEA no mes de junho de 2009 revelou que familias com renda de 

ate dois salarios minimos tern que trabalhar 197 dias por ano para pagar todos os tributos 

cobrados em conjunto pela Uniao, Estados e Municipios, ao comparar com outros que 

ganham acima de 30 salarios minimos mensais, estes chegam a trabalhar apenas 106 dias 

por ano para pagamento de todos os seus tributos. 

De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade - CFC (2003) um dos maiores 

problemas de atuar no sistema tributario, na opinio dos governantes, consiste da 

incapacidade de arrecadar os recursco cuficientes para equilibrar o orcamento. Ja na visao 

dos empresarios, os tributos cobrados sao extorsivos e desestimulam a producao e os 

investimentos. 

Ainda conforme o CFC (2003) ha uma impressao disseminada na sociedade de que a 

sistematica de tributacao em vigor e muito complexa, injusta e por demais onerosas, 

promovendo a concentracao de renda e favorecendo a sonegacao e a inadimplencia. 
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Baseada na a te sonegacao e na inadimplencia que o governo criou o Sped (Sistema zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Publico de Escrituracao Digital) instituido pelo Decreto n. 6.022, de 22 de Janeiro de 2007 

sendo aprovado em 30 de abri! de 2007, cuja principal funcao consiste em eliminar a 

sonegacao dos impostos, proporcionando ao governo um maior controle sobre as 

arrecadacdes tributarias. 

O Sped passou a vigorar a partir de 1° de Janeiro de 2009 e de acordo com a Receita, altera 

totaimente a maneira como as empresas declaram suas informacoes, alem de contribuir 

com ambas as partes (contribuinte e orgao fiscalizador) atraves da eliminacao de papel e 

agilizando o processo de analise. Este sistema abrange, entre outras, os subprojetos EFD -

Escrituracao Fiscal Digital e ECD - Escrituracao Contabil Digital. 

A falta de conhecimento da legislacao tributaria pode conduzir as empresas a um 

desembolso superior ao devido ou a constituicao de um debito junto as Secretarias da 

Fazenda que por ser de elevado valor e nao haver recursos suficientes para o seu 

cumprimento o que implicaria em um prejuizo muito maior a empresa, interferindo ate 

mesmo em sua continuidade. 

Diante dessa situacao foi criado o Programa de Recuperacao Fiscal - REFIS por meio da lei 

LEI H° 9.964, DE 10 DE ABRIL DE 2000. com o objetivo permitir que as empresas com 

debitos tributaries, pudessem parcela-los e dessa forma dar continuidade aos seus 

negocios, participando de licitacoes e evitando a indisponibilidade dos seus bens voltando 

dessa forma a ser competitive no mercado eliminando as restrigdes de creditos. 

Em 2009 o programa passou a ser conhecido como o "REFIS da Crise" isso porque alem de 

apresentar maiores beneficios a sua aprovagao foi feita durante as maiores dificuldades 

oriundas da crise financeira intemacional. 

De acordo com a Lei n° 11.941, de 27 maio de 2009 o REFIS garantiu aos empresarios um 

refinanciamento da divida junto a Receita Federal, na qual essas d'mdas (para aqueles ques 

estao em debitos com o governo vencidos ate 30 de novembro de 2008) poderao ser 

quitadas ou divididas em um prazo de ate 180 meses. Vale salientar que o REFIS e vedada 

para adesao de pessoas juridicas optantes do Simples Nacional. 

2.2 Planejamento Tributario 

Diante da competitividade de mercado, a globalizacao, recessao do mercado e diante da 

real situacao em que os encargos tributarios representam uma important© parcela dos 

custos das empresas, senao a maior, causando p^eocupacao nos contribuintes com a 
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reducao da carga tributaria e com a gestao dos tributos que nesse contexto torna-se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sindnimo de gerir custos. 

Conforme Chaves (2008) o planejamento tributario pode ser classificado em tres categorias: 

conservador, moderado e agressivo. O conservador e aquele em que o tecnico aplica o que 

esta na lei ordinaria, nao sendo necessaria qualquer interpretacao juridica, aplicacao de 

principios ou conhecimento da Constituicao Federal ou Cddigo Tributario Nacional. 

Ja o moderado, ainda segundo Chaves (2008) e necessario haver um maior conhecimento 

da legislacao tributaria, assim como a afinidade com a Constituicao Federal e com o Codigo 

Tributario Nacional, bem como o acompanhamento do posicionamento do Poder Judiciario 

sobre materias polemicas. 

Ainda de acordo com Chaves (2008) o planejamento tributario agressivo e a escolha de uma 

agao que nao esta autohzada na lei ordinaria, somente com base em interpretacoes do 

Codigo Tributario Nacional e na Constituicao Federal. Mas o contribuirrte nao ingressa com 

o pedido judicial, ou seja, ele faz a escolha, realiza o procedimento e espera ser interpelado 

pelas autoridades fiscais, e, caso seja autuado, ingressa com os recursos administrativos e 

judiciais, se necessaries. 

Sendo assim, o planejamento tributario exige uma soma de conhea'mentos, tais como o 

contabil e o juridico. Conhecimento Contabil porque, alem da intimidade com a legislacao 

fiscal, o profissionai con segue com mais facifidade identfficar no processo operacional da 

empresa os fatos geradores de tributos. Ja com relacao ao amparo juridico, sua utilidade e 

identificada ao passo que este pode encontrar na legislacao tributaria as oportunidades de 

reducao da carga tributaria. 

Segundo Shingaki (2006, p. 29 apud OLIVEIRA, 2009) 

O planejamento tributario e a escolha de altemativas de acoes ou 

omissoes licitas, portanto, nao (dis)simuiada e sempre anteriores a 

ocorrencia dos fatos geradores dos tributos, que objetivem direta ou 

indiretamente a reducao desses onus diante de um ato administrative 

ou fato economic©. 

CAMPOS (1986) apud Mascarenhas (2004) define planejamento tributario como sendo um 

"... processo de escolha da acao, nao simulada, anterior a ocorrencia do fato gerador, 

visando, direta ou indiretamente, economia de tributos." 

Complementarmente, BORGES (2007, p.38) conceitua planejamento tributario como sendo 
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uma atividade tecnica - realizada no universo da gestao empresa rial da 

tributacao - que visa projetar as atividades econdmicas da empresa, para 

conhecer as suas vaiidas e (egttimas attematrvas estruturais e formais, 

assim como as suas respectivas obrigacoes e encargos fiscais, para dai, 

entao, mediante meios e instrumentos adequados, avalia-las com vistas a 

altemativas que possibilita a anulacao, maior reducao ou o mais extenso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
adiamenio tributario pertinente, e, pro outre Jado, que s e integra 

harmonicamente a planifieaeao global dos negocios." 

Do exposto, entende-se que o planejamento tributario visa, atraves de uma decisao, dentre 

as altemativas legais disponiveis & antes da ocorrencia da obngagao tributaria, ou seja, 

antes da ocorrencia do fato gerador, sujeitar-se a um menor onus tributario. 

Assim sendo, dois fatores determinam a importancia e a necessidade de um planejamento 

tributario na empresa. O primeiro e o elevado onus fiscal incidente no universo dos 

negocios. O outro e a consciena'a empresariaf do significativo gray de complexidade, 

sofisticacao, alternancia e versatilidade da legislacao perunente. 

Conforme vem se discutindo, a carga tributaria no Brasit e alta, no entanto, na existencia de 

opcoes de tributacao, deve haver um estudo visando anatisar aquela mais viavel para a 

realidade da empresa, e sobre este estudo Marion (1987, p. 29 apud OLIVEIRA, 2009) 

comenta: 

Ouvimos empresarios que criticam a carga tributaria, os encargos sociais, a 

falta de recursos, os juros altos, etc., fatores estes que, sem duvida, 

contribuem para debilitar a empresa. Entretanto, descendo a fundo nas 

nossas invest kjacSes, constatamos que, muitas das vezes, a "celula 

cancerosa" nao repousa nas criticas, mas na ma gerencia, nas decisoes 

tomadas sem respaldo, sem dados confiaveis. Por fim observamos, nesses 

casos, uma con\abiMa6e "ureal, distmoda, em consequencia de ter sido 
elaborada linica e exdusivamente para atender as exigencias fiscais. 

Entretanto, para que seja elaborado um bom planejamento tributario a empresa necessita 

ter conhecimento de todo o processo que envolve os tributos, ao contrario do que ocorre 

quando a contabilidade e realizada em um ambtente extemo da empresa, exigindo por sua 

vez informacoes tributarias em tempo habil e assim utiliza-las no planejamento, no entanto, 

seria necessario um departamento especifico para tributos. 

Segundo Borges (2007, p. 1) o departamento de tributos e responsavel pelo efetivo 

cumprimenio dos encargos e obrigacoes fiscais da empresa. No qual deve desempenhar as 

seguintes atribuiooes: 

• Esclarecer questoes complexas ou controvertidas na dinamica dos 

impostos incidentes nas operacoes industrials, transagoes mercantis e 

prestacfies de services realizadas pelas diversas unidades da empresa. 

• Fomecer ideias, sugestoes ou pianos que possibilitem a legitima 

anulacao, reducao ou adiamerrto do Gnus tributario da empresa. 
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• Avaliar a viabilidade fiscal de relevantes transacoes ou 
empreendimentos idealizados pela superior administracao da empresas, 

• Eluddar questoes tributarias resultantes de lacuna ou obscuridade de lei 
ou regulamento fiscal. 

• Articular comentarios sobre a legitima e adequacao das recomendacoes 
contidas em expedientes recebidos de Advogados e Auditores Extemos. 

Um departamento de tributos sera capaz de atuar ativamente no processo do planejamento 

tributario, uma vez que tera conhecimento de todos os fatos relacionados, no momento em 

que estes ocorrem, e dessa forma possibilitar, por exemplo, a legitima anulacao, reducao ou 

adiamento do onus tributario da empresa e ainda podera esclarecer diversas questoes 

tributarias que existem mediante as lacunas ou obscuridades encontradas na lei. 

O planejamento tributario, portanto, e um instrumento legal que toda empresa pode adotar 

visando encontrar meios que o conduzam a uma reducao de dispendios com tributos. Mas 

para tanto e necessario conhecer a legislacao vigente e assim buscar maiores 

oportunidades dentro das lacunas existentes que proporcionem a reducao do peso fiscal. 

De acordo com Chaves (2008, p. 7), o planejamento tributario deve ser realizado com a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

utilizacao das seguintes ferramentas: 

1. legislacao tributaria (Constituicao, CTN etc.); 

2. documentacao contabil da empresa; 

3. livros Contabeis e Fiscais; 

4. guias de Recoihimento e Declaracoes de Rendimentos, DACON, 
DCTFs e PERDECOMP e outras declaracoes que sao obrigacoes proprias 
de cada contribuinte. 

Para que seja feito o planejamento tributario, e precis© analisar alguns procedimentos 

importante para que se possa obter exito no trabalho. De acordo com Borges (2006), 

existem algumas regras praticas tipo. 

• Verificar se a economia de impostos e oriunda de acao ou omissao anterior a 

concretizacao da hipotese normativa de incidencia. 

• Examinar se a economia de impostos e decorrente de acao ou omissao legitimas; 

• Analisar se a economia de impostos e convenientes de acao realizada por meio de 

formas de direito privado normais, tipicas e adequadas; 

• Investigar se a economia de impostos resu!tcu de acao ou conduta realizada igualmente 

a suas formalizacdes nos correspondentes documentos e registros fiscais. 

independente da tributacao escoihida pela 

planejamento estraiegico tributario, podera 

investimentos futuros, dificurtando assim a 

concorrentes. 

empresa e notorio que a falta de um 

tomar a empresa despreparada para 

competrtrvidade de mercado diante das 
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Como explicitado por Borges (2007), o planejamento tributario e um trabalho de natureza zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tecnica, portanto para a realizagao de uma atividade desse tipo o contador da empresa 

precisara, de acordo com OLIVEtRA (2003, p. 37): 

• Conhecer todas as situacoes em que e possivel o credito tributario, 

principaimente com relacao aos chamados impostos nao cumulativos -

ICMS e I P I ; 

• Conhecer todas as situacoes em que e possivel o diferimento (postergacao) 

dos recoihimentos dos impostos, permitindo melhor gerenciamento do fluxo 

de caixa; 

• Conhecer todas as despesas e provisoes permitidas pelo fisco como 
dedutiveis de receita; 

• Ser oportuno e aproveitar as lacunas deixadas pela legislacao, para tanto 

ficando atento as mudancas nas normas e aos impactos nos resultados da 

empresa. 

Diante dos objetivos do planejamento tributario, pode se destacar como suas finalidades a 

reducao, a anulacao ou ate mesmo a postergacao do onus fiscal, no entanto qualquer um 

dos procedimentos acima devera ser feito antes que ocorra o fato gerador o que garantira a 

sua licitude. (BORGES 2007, p. 44) 

Segundo Borges (2007) na reducao dos impostos deve observar as incidencias tributarias, 

cujas consequencias resuttem num onus fiscal menor, ja no caso da anulacao se faz 

necessario uma analise sobre alguns procedimentos que sejam capazes de impedir a 

concretizacao de incidencias tributarias e em relacao a postergacao procura-se analisar o 

deslocamento da ocorrencia do fate gerador para urn momento future. 

O segmento das microempresas e das empresas de pequeno porte vem sendo hoje o 

alicerce para o emprego no pats, esse tipo de empresa uma vez que, em pesquisa ferta pelo 

Service de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE em que para cada 10 

empresas constituidas, 5 deias permaneciam no mercado entre 1 e 2 anos, atribuindo 

dentre outros motivos a fatta de planejamento tributario. 

A falencia das empresas conseqiientemente influencia na economia do pais, seja na 

reducao da arrecadacao ou ate mesmo na reducao de geracao de empregos. 

Em pesquisas feitas pelo IPEA em relacao a reducao da carga tributaria no Brasil, concluiu-

se que essa reducao dificilmente podera ocorrer nos proximos anos, isso tudo por conta da 

estabilizacao economica do pais. Hoje para que uma empresa continue no mercado, sendo 

ela micro ou pequena, precisa estar preparada para o mundo dos negocios que se 

encontram cada dia mais competitivo e cheso de mudancas principaimente em relacao a alta 

tecnologia. 
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Uma empresa ter um planejamento tributario, alem de ser um direito garantido pela zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Constituicao Federal previsto (em seu art. 155, § 2°) e tambem um dever legal determinado 

pela lei 6.404/76. O que vale ressattar que um may planejamento pode redundar em evasao 

fiscal, que e a reducao da carga tributaria, descumprindo determinacoes legais, classificadas 

pela Lei n° 8.137/90 como crime de sonegacao fiscal. 

Oliveira (2009) ressalta que para se elaborar um processo de planejamento tributario, se faz 

necessario um previo planejamento contabil, do qual vai ser baseado nas informacoes 

demonstradas que irao servir como auxilio na tomada de decisao. 

Complementarmente, o presidente do IBPT, Gilbert© Luiz do Amaral alerta que, o 

planejamento tributario deve ser etico, transparente e consistente. Em que a consistencia 

deve ser baseada em fundamental legais e ecortdmicos a partir da avaliacao do custo-

beneficio. 

2.3 Implantacao do Planejamento Tributario 

Muitas sao as dificuldades da maioria das empresas para implantar um Planejamento 

Tributario adequado ao tipo de atividade exercida. Algumas delas talvez nao utilizem dessa 

ferramenta de gestao por falta do inforrnacao, outras por fafta de interesse e em alguns 

casos, devido a relacao ao custo/beneficio, o que se pode perceber na maioria das 

empresas, e a constante preocupacao com o custo da carga tributaria. 

De acordo com CAMPOS (1986, p. 25, apud Mascarenhas, 2004), o processo de gestao 

tributaria pode realizar-se tie duas formas. A primeira refere-se a avaliacao da adequacao 

ou nao da forma como determinada empresa esta apurando suas exigibilidades tributarias, 

se esta e a melhor altematjva de tributacao ou se ha previsio de tributacao menos onerosa. 

A segunda forma seria um verdadeiro acompanhamento sistematico, global e continue dos 

tributos exigidos. 

Dessa forma, percebe-se que a escolha sobre qual modalidade tributaria a empresa sera 

inserida nao podera ser simplesmente por conveniencia, ou ate mesmo por indicacao, faz-se 

necessario um estudo sobre a modalidade que tertha um menor onus e que, ao ser 

implantado, possa alcancar os objetivos da empresa 

Em artigo publicado pelo CFC no ano de 2006 o socio de auditoria da Delortte, Edimar 

Facco, alerta que os executives devem primeiramente saber se a empresa esta apurando e 
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recolhendo os impostos de forma correta. Dessa forma os empresarios podem fazer um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

planejamento adequado para sua empresa e ainda reduzir os problemas com o fisco. 

Aqui percebe a importancia da empresa dispor de um departamento de tributos, pois dessa 

forma ela tera informacoes a respeito dos procedimentos thbutarios em tempo habil, ao 

inves da simples apuracio do mesmo ao final do m i s . 

Para possibilitar a implementacao, se faz necessaria a criacao de um sistema de 

informacoes gerenciais capaz de gerar relatorios que conienham dados importantes 

relativos aos tributos, bem como as contas ou grupcs de corttas que infiuenciam na geracao 

dos impostos a pagar. O objetivo primordial desses relatorios e fomecer a base necessaria 

para a analise e escolha da forma de tributacao que seja mais benefice para o contribuinte. 

(CAMPOS, 1986, p 2 6 apud Mascarenhas, 2004). 

Mais uma vez considerando que o service de planejamento tributario e um trabalho de 

natureza tecnica, de acordo com Chaves (2005), a empresa deve procurar profissionais 

especializados em planejamento tributario para cortstiuir um comite de impostos formado 

por advogado, contador e administrador de empresas. Este comite devera: 

• Fazer um levantamerrto hist6rico da empresa, identiicando a origem de 

todas as trartsacoes efetuadas, e escolher acao menos onerosa para os 

fatos futuros; 

• Verificar a ocorrencia de todos os fatos geradores dos tributos pagos e 

analisar se home cobranca indevkta ou recolhimento a maior, 
• Verificar se houve acao fiscal sobre os fatos geradores decaidos, pois 

os creditos constrtuidos apos cinco anos sao indevidos; 

• Verificar se a empresa calculou a diferenca de IPC/90 com saldo credor 

e tributou esse resultado; 
• Analisa, anualmente, qual a melhor forma de tributacao do imposto de 

renda e da contribuicao sobre o lucro, calculando em que forma (real ou 

presumido) a empresa pagara menos tributos; 

• Levantar o montante dos tributos pagos nos uttimos dez anos, para 

identificar se existem creditos fiscais nao aproveitados pela empresa; 

• Analisar os casos de incentives fiscais existentes, tais como, isencdes, 

reducao de aliquotas e etc; 

• Analisar qual a melhor forma de aproveitamento dos creditos existentes 

(compensacao ou restituicSo); 

Sendo assim, o comite podera demonstrar os procedimentos dos quais serao utilizados para 

a reducao da carga tributaria, o que de contra partida vale destacar que se faz necessaria a 

integracao de todos os departamentos da empresa. 
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2.4 P l ane jamen t o Est ra teg ico 

Diante das dif iculdades abordadas neste trabalho, para que uma empresa cont inue 

no mercado se faz necessar io obter um bom diferencial diante das concorrentes o 

que exige das empresas um b o m planejamento estrategico e assim poder dar um 

melhor subsid io para seus empreendimentos. 

FABRETTI (2006) def ine planejamento estrategico como sendo "o estudo feito 

prevent ivamente, ou seja,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA antes da realizagao do fato administrativo, pesquisando-

se seus efeitos jur idicos e economicos e as alternativas legais menos onerosas." 

Portanto o planejamento estrategico faz parte do dia-a-dia de toda empresa, sendo 

uti l izado tanto com os concorrentes como tambem por todos seus colaboradores. 

De acordo com MAXIMIANO (2007) p lanejamento estrategico e um processo 

intelectual, que consiste em estruturar e esciarecer a v isao dos caminhos que a 

organizacao deve seguir e os objetivos que deve alcancar 

Sendo assim, para que uma empresa venha a obter exito em seu planejamento 

tributario faz-se necessario, previamente, ter seus objetivos bem definidos, ou seja, 

possuir um planejamento estrategico e dessa forma ter condigoes de aproveitar as 

oportunidades e/ou enfrentar os desaf ios, estando sempre focado nos d ien tes e no 

mercado, e dessa forma construir um future melhor para sua empresa. 

2.5 A Importancia d o Contador 

O contador, por ser o profissionai que tern muitas informacoes sobre a empresa, inclusive de 

natureza tributaria, e um dos principals membros para se obter um bom planejamento 

tributario, logo sao as informacoes contabeis que levar i a administracao a tomar suas 

decisoes. 

O profissionai contabil, nao deve ser vista apenas como aquele profissionai encarregado dos 

registros dos fatos, caicuios do impostos, servindo apenas para relatar eventos passados, 

ele pode tambem estar ao lado da administracao auxiliando no processo decisorio. 

Portanto, o contador passa a ser visto como uma ferramenta valiosa para um planejamento 

tributario, fazendo com que a empresa atinja seus objetivos de reducao do onus tributario. 
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Segundo Pessek (2001, apud MASCARENHAS) o profissionai da Contabilidade exerce zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

funcao decisiva no planejamento fiscal e tributario na gestao de negocios, acompanhando a 

empresa cotidianamente, prevendo situacoes, oferecendo solucdes e criando formas 

criativas, iicitas e eficientes de diminuicio de tributos. 

Ainda segundo esse autor, o papel do contactor nao deve ser restrito ao mero registro dos 

fatos, deve, sim, ser abrangente a ponto de ser capaz de desenvolver tecnicas de 

gerenciamento eficazes, auxiiiando o administrador no processo de tomada de decisao, 

fomecendo informacoes decisivas e tempestjvas para tanto. 

De acordo com BORGES, (2007, p. 32) a principal finalidade do relacionado tecnico-

profissional e contribuir no processo de obt&ncao de uma perfeita sincronizagao e identidade 

entre as escritas fiscal e contabil. 

Haja vista que a Contabilidade Tributaria deve ser considerada como suporte ao 

Planejamento Tributario, o que implica d'izer que, sendo as informacoes contabeis confiaveis 

poderao elevar a capacidade da empresa na tomada de decis6es resuttantes na diminuicao 

dos custos, inclusive os tributarios. 

2.6 A importancia de auxilio Jur id ico 

Quando se lida com legislacao, como e o caso do Planejamento tributario que, dependendo 

de sua modalidade ele ate vat de encontro a lei, percebe-se que a presence de um 

profissionai na area; 

Com relacao ao sucesso judicial, Borges (2007, p. 33) diz que a Gerencia de Tributos deve 

acionar a Gerencia Juridica, mediante axpedientes formats, sempre que a empresa venha a 

reaiizar operacoes industrials, negocios mercantis e prestacoes de services, para os quais 

os Fiscos Federal, Estadual, Distrital e Municipal, conforme o caso manifestaram 

entendimentos fiscais desprovidos de legitimidade ou juridicidade. 

Os aspectos juridicos - fiscais compreende amplas e profundas pesquisas legislativa, 

jurispmdenciais e doutrinarias, de acordo com Borges (2007) a respeito dos principios 

juridicos que devem nortear a elaboracio do planejamento tributario, das diretrizes juridicas 

que devem outorgar legitimidade ao planejamento tributario, dos concertos, categorias e 

institutos juridico-tributarios que devem respaldar a operatividade do planejamento tributario, 

bem como dos procedimentos normativos que devem disciplinar a execucao do 

planejamento tributario. 
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2,7 Modal idades de t r i but a ca o 

Diante da elevada carga tributaria existent© no Brasil e considerando as altemativas de 

tributacao oferecidas pelo governo, faz-se necessario, a realizable de um criterioso estudo 

objetivando identificar a modalidade que incorrera em um menor onus tributario. 

Varias sao as opcoes de escolha para forma de tributacao existente na legislacao brasileira, 

atualmente temos essas modalidades tributarias para escolha do contribuinte, pessoa 

juridica: o Lucro Real, o Lucro Arbitrado, o Lucro Presumido e o Simples Nacional, cada 

uma delas tern as suas peculiaridades e todas possuem o criterio de ser irretratavel para 

todo o ano-calendario apos feita a opcao. Dessa forma, faz necessario um estudo previo ao 

inicio das atividades com o objetivo de verificar aspectos peculiares em cada modalidade de 

tributacao. 

A seguir trataremos de forma resumida cada uma delas de modo a tratar dos aspectos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

basicos de cada uma. 

2.7.1 Lucro Real 

O Lucro Real e o regime mais complexo de tributacao se comparado aos demais, pois o 

lucro liquido - base de calcuto do IRPJ e da CSLL - e apurado com base na escrituracao 

contabil efetuada de acordo com as teis comerciais e fiscais, conforme preceitua o artigo 

248 do RIR/99. 

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

ajustado e conforme o art. 248 desse regulamento as pessoas juridicas que estao obhgadas 

a apuracao pelo lucro real sao: 

I - cuja receita total, no ano-calendario anterior seja superior ao limite 

de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhoes de reais) ou 

proporcional ao numero de meses, quando inferior a 12 (doze) 

meses; 

II - cuja atividades, sejam de bancos comerciais, banco de 

investimentos, banco de desenvolvimerrto, sociedade de credito 

imobiliario, sociedade corretoras de titulos, valores mobiliarios e 

cambio, distribuidoras de titulos e valores imobiliarios, empresas de 

arrendamento mercantil, cooperativas de credito, empresa de 

seguros privados e de capitalizacao e de entidades de previdencia 

privada aberta; 

III - que tiveram lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos 

do exterior; 
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IV - que, autorizadas, pela legislacao tributaria, usufruam de 

beneficios fiscais relatives a isencao ou reducao do imposto; 

V - que, no decorrer do ano-calendario, tenham efetuado pagamento 

mensal pelo regime de estimativa, na forma do art. 2° da Lei n° 

9.430, de 1996; 

VI - que explorem as atividades de prestacao cumulativa e continua 

de services de assessoria crediticia, mercadologica, gestao de 

credito, selecao e riscos, administracao de contas a pagar e a 

receber, compras de direitos credrtorios, resultantes de vendas 

mercantis a prazo ou de prestacao de servico (factoring). 

Uma vez que a apuracao seja feita trimestralmente os mesmos devem ser encerrados nos 

dias 31 de marco, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendario. 

(Art. 220, RIR/99) 

Considerando que alguns posicionamentos da Ciencia Corrtabil, quanto ao reconhecimento 

e mensuracao, divergem daquetes dispostos na legislacao fiscal, o lucro liquido sofrera 

ajustes no Livro de Apuracao do Lucro Real (LALUR), mediante adicoes e exclusoes e ainda 

de compensaooes de prejuizos fiscais de periodos anteriores, podendo estes ajustes serem 

realizados trimestralmente ou anualmente, conforme periodo de apuracao do imposto 

(Capitulo II, RIR/99). 

O Quadro I sintetiza os fatos contabeis que sao tratados como adicoes ao lucro liquido para 

fins de determinacao do Lucro Real. 
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Quadra 1 Adicoes ao Lucro Real zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adigc t e s 

Os custos, despesas, encargos, perdas, provisoes, participacoes e quaisquer outros valores 
deduzidos na apuracao do lucro liquido, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os resultados, rendimentos, mceitas e quaisquer outros valores nao incluidos na apuracao do 
lucro liquido; 
os pagamentos efetuados a sociedade civil de que trata a § 3 ? do art. 146 quando esta for 
controlada, direta ou indiretamente, por pessoas fisicas que sejam diretores, gerentes, 
controladores da pessoa juridica que pagar ou credrtar os rendimentos, bem como pelo 
conjuge ou parente de primeiro grau das referidas pessoas 
os encargos de depreciacao, apropriados contabilmente, correspondentes ao bem ja 
integralmente depreciado em virtude de gozo de incentivos fiscais; 
as perdas incorridas em operacdes iniciadas e encerradas no mesmo dia (day-trade), 
realizadas em meroado de renda fixa ou variavel; _ 
as despesas com alimentacao de sdcios, acionistas e administradores 
as contribuicoes nao compulsorias, exceto as destinadas a custear seguros e pianos de 
saude, e beneficios comptementares assemelhados aos da previdencia social, instituidos em 
favor dos empregados e dtrigerrtes da pessoa juridica 

Alguns tipos de doacoes exceto as referidas nos arts. 365 e 371 
as despesas com brindes 
o valor da contribuicao social sobre o lucro liquido, registrado como custo ou despesa 
operacional 
as perdas apuradas nas operacoes realizadas nos mercados de renda variavel e de swap, que 
excederem os ganhos auferidos nas mesmas operacSes 
o valor da parcela da Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, 
compensada com a Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido 

Fonte: Adaptado do Art. 249, RIR/99 

Com base no exposto percebe-se que, em regra geraf, o RIR/99 considera como adicoes, 

entre outras, as quantias tiradas dos lucros ou de quaisquer fundos ainda nao tributados 

para aumento do capital, para distribuicao de quaisquer interesses ou destinadas a 

reservas, quaisquer que sejam as des igna tes que tiveram inclusive lucros suspensos e 

lucros acumulados, conforme preceitua o Incsso I, Art. 249 do RIR/99. 

Ja no tocante as exclusdes, o Quadro II traz aqueles fatos que reduzem o Lucro Real. 
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Quadra 2 Exciusoes e compensacoes ao Lucro Liquido 

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

OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA resuitados, rendimentos, receitas c quaisquer outros valores incluidos na apuragSo do lucro 
liquido que, de nao deveriam ser computados no lucro real; 

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

Os rendimentos e ganhos de capital nas transferencias de imoveis desapropriados para fins de 

reforma agraria, quando auferidos pelo desapropriado 

Os dividendos anuais minimos distribuidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

6s juros produzidos pelos Bonus do Tesouro Nacional - BTN e peias Notas do Tesouro 
Nacional - N T N , emitidos para troca voluntaria por Bonus da DMda Externa Brasileira, objeto de 
permuta por divida externa dojsetor publico, registrada no Banco Central do Brasil, 
Os juros reais produzidos por Notas do Tesouro Nacional - NTN, emitidas para troca 
compulsdria no §mMo do Programa Nactonaf de Privatizacao -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PNO 

Fonte: Adaptado do Art. 250, RIR/99 

Conforme exposto percebe-se que as exciusoes referem-se, em regra, as receitas 

anteriormente tributadas e que considerando a nao ocorrencia de Brtributagao deverao 

reduzir o Lucro Real. 

2.7.2 Lucro Arbitrado 

O arbitramento do lucro e uma forma de apuracao da base de calculo do imposto de renda 

que pode ser realizada pela autoridade tributaria (Art 530 do RIR/99) ou pelo contribuinte 

(Art 531 do RIR/99). 

E aplicavel pela autoridade tributaria quando a pessoa juridica deixar de cumprir as 

obrigacoes acessorias relativas a determinacao do lucro real ou presumido, conforme o caso 

desde que seja conhecida a receita bruta, e, desde que ocorrida qualquer das hipdteses de 

arbitramento previstas na legislacao fiscal atraves do artigo 530 do Decreto 3.000/00 

(RIR/99): 

f - a escrituracao a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes 
indicios de fraudes ou contiver vtcios, erros ou deficiencias que a tomem 

imprestavel para: identiftcar a efetiva movimentacao tinanceira, inclusive 

bancaria; ou determinar o lucro real; 

II - o cofrtribuffrte 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 contibil regular; 

III - o contribuinte optar indevidamente pelo lucro presumido; 



3 4 

IV - 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 domia'liado no exterior; 

V - o contribuinte nao marrtiver, em boa ordem e segundo as normas 

contabeis recomendadas, Livro Razao ou ftchas utilizadas para resumir, 

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

V) - o contribuintezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao mantiver escrituracao na forma das Jeis comerciais e 
fiscais, ou deixar de elaborar as demonstracoes financeiras exigidas pela 

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

real.( artigo 530 do RIR/99): 

Ocorrendo as situacoes descritas acima e desde que seja conhecida a receita bruta, o 

contribuinte podera arbitrar o lucro tributavel do respectivo ano-calendario, ou somente de 

um trimestre, sendo-lhe assegurado o direito de permaneoer no regime do lucro real nos 

demais periodos de apuracao. 

Mesmo sendo tributadas com base no lucro arbitrado persiste a obrigatoriedade de 

comprovacao das receitas efetivamente recebidas ou auferidas e o imposto de renda devido 

trimestralmente sera determinado com base nos criterios do lucro arbitrado quando (RIR/99 

art. 530): 

Uma peculiaridade dessa forma de tributacao e que a mesma nao preve a hipotese de 

compensar prejuizos fiscais apurados em periodos de apuracao anteriores nos quais a 

pessoa juridica tenha sido tributada com base no lucro real. Entretanto, tendo em vista que 

nao existe mais prazo para a compensacao de prejuizos fiscais, caso a pessoa juridica 

retorne ao sistema de tributacao com base no lucro real podera nesse periodo compensar 

os prejuizos fiscais anteriores, obedecidas as regras vigentes no periodo de compensacao, 

desde que continue a manter o controle desses prejuizos no LALUR, parte B. 

2.7.3 Lucro Presumido 

Uma forma de tributacao mais simpfificada de determinacao da base de calculo do IRPJ, se 

comparada ao Lucro Real, tratada no RIR/99 em seu Subtitulo IV, tern apuracao trimestral 

com base na receita bruta, acrescida das demais receitas e ganhos de capital. 

O Lucro presumido resutta da aplicacao de um percentual, que varia conforme a atividade 

exercida pela empresa, que varia de 1,6% a 32%, para tanto entende-se por Receita Bruta, 

o disposto no Art. 224 do RIR/99: 

Art. 224. A receita bruta das vendas e servicos compreende o 

produto da venda de bens nas operaoSes de conta propria, o preco 
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dos servicos prestados e o resultado auferido nas operacoes de 
conta alheia (Lei n° 8.981, de 1995, art. 31). 

Paragrafo unico. Na receita bruta nao se incluem as vendas 

canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos 

nao cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou 

contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos 

servicos seja mero depositario. 

" Poderao optar pelo lucro presumido, as pessoas juridicas que no ano-calendario nao esteja zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

obrigada a fazer a apuracao pelo lucro real. (RIR 99, art, 516). 

De acordo com o art. 527 do RIR/99 a pessoa juridica cuja receita bruta total, no ano-

calendario anterior, tenha sMo igual ou inferior a vinte e quatro milhoes de reals, ou o 

proporcional aos meses de atividade, poderao optar pelo regime de tributacao com base no 

lucro presumido, respeitando a irretratabilidade de opcao para todo o ano-calendario. 

Com relacao as obrigacoes acessorias o art. 527 do RIR/99 estabelece que as empresas 

sujeitas a esse regime de apuracao deverao manter. 

I - escrituracao contabit nos termos da legislagao comercial; 

U - Livro Registro de Inventario, no quat deverao constar registrados os 
estoques existentes no termino do ano-calendario; 

III - em boa guarda e ordem, enquanto nao decorrido o prazo decadencial e 
nao prescritas eventuais acoes que Ihes sejam pertinentes, todos os livros 
de escrituracao obrigatorios por legislacao fiscal especifica, bem como os 
documentos e demais papeis que serviram de base para escrituracao 
comercial e fiscal. 

Paragrafo unico. O disposto no inciso I deste artigo nao se a plica a pessoa 
juridica que, no decorrer do ano-calendario, mantiver Livro Caixa, no qual 
devera estar escriturado toda a movimentacao financeira, inclusive bancaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Lei n* 8.981, de 1995, art. 45, paragrafo unico). 

Por ser trimestrat, as empresas tributadas com base no lucro presumido, deverao respeitar 

os dias 31 de marco, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-

calendario ou o primeiro dia util anterior a estes quando incomer em dia nao util. 

2.7.4 Simples Nacional 

Regime Especial Unificado de Arrecadacao de Tributos e Contribuicoes devidos pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar n° 123, de 

14 de dezembro de 2006 (com alteragoes sofridas pela LC 127/07 e LC 128/08) em 

substituicao ao Simples Federal e portanto, baseado no art. 179 da Constituicao Federal de 
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1988 que preve tratamento diferenoado as microempresas e as empresas de pequeno 

porte. 

Art. 179. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios 

dispensarao as microempresa e as empresa de pequeno porte, 

assim definidas em lei, tratamento juridico diferenciado, visando a 

incentiva-las pela simplificacao de suas obrigacoes administrativas, 

tributarias, previdenciarias e crediticias, ou pela eliminacao ou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

reducao destas por meio de lei. 

A referida lei passou a vigorar desde julho de 2007 revogando a Lei 9.317/96 (Simples 

Federal) e posteriormente passou por algumas modificacoes com base na lei complementar 

127/07 e 128/2008. 

Mesmo havendo a revogacao o antigo SIMPLES, o Art. 15, § 4°, da lei complementar 

123/06, dispoe sobre a migragm automaiica para o Simples Nacional das empresas 

submetidas ate entao pela sistematica anterior, bem como manteve-se a faixa de 

faturamento para fins de dassrficacao quarto ao porte, ou seja, as que as estao na condicao 

de microempresa, com receita bruta no ano-calendario seja igual ou inferior a R$ 240.000,00 

e no caso de ser uma empresa de pequeno porte sua receita bruta no ano-calendario seja 

superior a R$ 240.000,00 e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00. 

De acordo com o Art. 3° A pessoa jur id ica enquadrada na condicao de 

microempresa e de empresa de pequeno porte, na forma do art. 2° , podera optar 

pela insor ic io no Sistema integrado de Pagamento de impostos e Contr ibuicoes das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES. Desse modo, ao se 

enquadrar no simples a empresa fara pagamento unif icado dos seguintes impostos: 

IRPJ, PIS/PASEP, CSLL, COFINS, ICMS, /SS, INSS E IPI. 

Em se tratando da definicao da microempresa e da empresa de pequeno porte, temos o 

artigo 3 a da LC 123/06 considers como microempresas ou empresas de pequeno porte a 

sociedade empresaria, a sociedade simples e o empresario devidamente registrados no 

Registro de Empresas Mercantjs ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o 

caso, desde que auHra, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 

2.400.000,00 (dois milhdes e quatrocentos mil reals). 

Em se tratando das vedacdes o art. 17 da lei complementar 123/06 define quais as 

empresas que nao poderao recolher impostos e contribuicoes na forma no Simpies 

Nacional, portando deverao submeter-se as demais modalidades de tributacao. 
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3 D E S C R I C A O E A N A L I S E D E D A D O S 

Neste capitulo sao apresentados dados obtidos na pesquisa realizada Junto as empresas. 

Na primeira indagacao, buscou-se tdentjficar qual o tipo de tributacao da empresa. 

Tabela 1 Tipo de tributacao da empresa 

Tributacao da empresa F F% Fac% 

L U C R O PRESUMIDO 2 5,71 5,71 

LUCRO REAL 1 2,85 8,57 

S IMPLES NACIONAL 32 91,42 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 

Verificou-se que a maioria das empresas (91,42%) sao optantes pelo Simples Nacional, e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

que as empresas que utilizam do Lucro Presumido obteve-se um resuHado percentual de 

5,71% e pelo Lucro Real apenas 2,85%. 

Na questao seguinte, procurou identificar como iderrtiftcar de que forma foi realizada a 

escolha da modalidade tributaria da empresa. 

Tabela 2 Tomada de decisao na escolha da modalidade tributaria da empresa 

Escolha na modalidade tributaria F F% F a c % 

PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 3 8,57 8,57 

CONVENIENCIA 6 17,14 25,71 

INDICACAO 24 68,57 94,28 

POR DETERMINACAO L E G A L 2 5,71 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 

A grande maioria das industrias (68,57%) adotaram a modalidade tributaria atual baseado 

em indicacoes, constatou-se ainda que 17,14% das empresas entrevistadas escoiheram a 

modalidade tributaria por conveniencia, ou seja, aquela que de alguma forma iria trazer 

melhores rendimentos para empresa ou que fosse mais simples de se operacionalizar. 

Diante de todo o levantamento tecrico e ficado clam a importancia do Planejamento 

Tributario, percebe-se um cenario preocupante em que essa ferramenta e pouco utilizada 

(8,57%). Com isso, percebe-se que mais de 80% das empresas nao utiliza do planejamento 

tributario como ferramenta de gestao o que nos remote a afirmar que desconhecem os 

beneficios e desvantagens das demais modalidades de tributacao. 



3 8 

Na terceira questao indagou-se sobre anseios a mudar de tributacao no ano-calendario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

seguinie. 

Tabela 3 Mudanca na modalidade tributaria no proximo ano-

calendario 

Pretende Mudar F F% F a c % 

SIM 5 14,28 14,28 

NAO 30 85,71 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2 0 0 9 

Em resposta a essa pergunta, percebe-se que 85,71% das empresas nao tern anseios para 

mudar a tributacao hoje utilizada em sua empresa, o que nos permite inferir que encontram-

se satisfeito com a tributacao a qual a empresa esta submetida, e apenas 14,28% das 

empresas pretendem mudar. 

Na questao quatro foi indagado a respeito da carga tributaria incidente sobre a empresa, ou 

seja, qual o percentual medio do faturamento e despendido em pagamento de tributos. 

Tabela 4 Pagamentos com tributos em percentual sobre o 

faturamento 

Pagamentos com tributos F F% F a c % 

E N T R E 11 E 3 0 % 35 100 100 

Fonte.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dados da pesquisa, 2009 

As empresas afirmam em sua totalidade que cerca, de 11 a 30% do faturamento e 

consumido por impostos. 

Considerando, com base na revisao bibliografica, a importancia de um departamento de 

tributos na elaboracao de um planejamento tributario, os responsaveis das empresas 

investigadas foram questionados sobre a existencia de um departamento de tributos com 

funcionarios capacitados para assumir a funcao. 

Tabela 5 Departamento de tributos na empresa 

Departamento de tributos na 

empresa. F F% F a c % 

SIM 2 5,71 5,71 

NAO 33 94,28 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 
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Apenas 5 ,71% das empresas aflrmam que dispoem de um departamento de tributos com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

funcionarios capacitados e que configura-se como um importante auxiliar no 

desenvolvimento de um planejamento tributario, por outro lado, a quase totalidade das 

empresas com valor percentual de 94,28% afirmam nao dispor de um departamento de 

tributos o que represents um grande numero que ainda trabalham com uma contabilidade 

terceirizada, em que a contabilidade e realizada em um ambiente extemo e que podera, 

muitas vezes, interferindo na tempestividade da informacao. 

Ainda reforcando, a questao do controle e partindo do pressuposto de que dessa forma, 

tomariam mais uteis as informacoes relacionadas a tributacao, na sexta questao, 

questionou-se a cerca de um acompanhamento do montante de tributos a serem pagos, 

visando o controle mediante as finalidades do planejamento tributario (anulacao, reducao ou 

postergacao). 

Tabela 6 Acompanhamento no montante de 

tributos a serem pagos 

Acompanhamento F F% F a c % zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SIM 21 60 60 

NAO 14 40 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 

O numero de empresas que dizem fazer este tipo de acompanhamento chega a casa dos 

60%, esse valor corresponde a preocupacao que o empresario tern de obter o controle 

sobre os tributos que estao sendo pagos, muito ernbora com um percentual de 40% refere-

se aquelas empresas que afirmam nao ter esse tipo de controle. 

Com o intuito ainda de verificar a utilidade das informac&es que essas empresas dispoem, 

considerando a tempestividade como fator importante para que sejam tomadas as decisoes 

antes do fato gerador, na questao seguinte, questionou-se acerca da freqtiencia em que o 

acompanhamento referido na questao anterior era realizado. 

Tabela 7 A periodicidade no acompanhamento dos tributos 

Periodicidade de j 

Acompanhamento j 
F | F% | F a c % 

NAO REAUZAM 

ACOMPANHAMENTO 14 40 40 

SEMANAL 1 2,85 42,85 

MENSAL 20 57,14 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 
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A esse respeito, 57,14% dispoem de um acompanhamento com periodicidade mensal, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apenas 2,85% acompanham semanalmente e um elevado quantitative sequer controls. 

Se tomarmos por base que maior parte dos impostos (ICMS, IPl, PIS, GOFINS entre outros 

e inclusive o SIMPLESNACIONAL) tem regime de apuracao mensal, esse controle nao e 

efetivo tendo em vista que o fato gerador ja ocorreu nao ha mais possibilidade, pelo menos 

licitamente, de reduzir, anular ou postergar os tributos. Sendo assim o ideal e que haja um 

controle com periodicidade inferior a um mes. 

E com base na questao anterior, em que o controle e feito com periodicidade igual a 

apuracao de alguns impostos, e considerando que dessa forma nao haveria meios licitos 

para a reducao do montante de tributos, questionou-se tambem, se a empresa ja havia sido 

autuada por infringir norrnas tributarias, e obteve-se as seguintes respostas: 

Tabela 8 Atuada por infringir nonmas tributarias 

Atuada F F% | F a c % 

SIM 1 2,85 2,85 

NAO 34 97,14 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 

A presente pesquisa destacou que somente 2,85% das empresas ja haviam sido autuadas 

por infringir normas tributarias e ao questionar o empresario sobre o motivo que ocasionou 

esta autuacao, o mesmo aiegou falta de informacao, o que permite inferir o 

desconhecimento da legislacao. 

Tabela 9 Motives da infracao 

Motivos da infrwjic* F F% F a c % 

NEGATIVO 34 97,14 97,14 

FALTA DE INFORMACAO 1 2,85 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 

Como explicitado no embasarnento teorico, o planejamento tributario e um trabalho de 

natureza eminentemente tecnica e que o contador e um dos proftssionais que podem 

auxiliar nesse processo, pois o mesmo detem informacoes financeiras e patrimoniais da 

empresa, e com base nisso questionou-se acerca da formacao do profissionai contratado 

pela empresa para a prestacao dos servicos contabeis. 
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Tabela 10 A formacao do profissionai 

Formacao do profissionaf F I F % F a c % 

BACHAREL 4 11,42 11,42 

TECNICO 31 88,57 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 

Com relacao ao nivel de formacao profissionai, verificou-se que 88 ,57% dos profissionais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

contratados por essas empresas possuem apenas o grau Tecnico em Contabilidade, o que 

confirma a predominancia desses profissionais no mercado de trabalho. 

Na questao de n° 11 procurou-se identificar quais os servicos contabeis contratados por 

elas. 

Tabela 11 Servicos contabeis da empresa 

Servicos contabeis da empresa F F% F a c % 

ESCRITURACAO FISCAL 16 45,71 45,71 

ESCRITURACAO CONTABIL E FISCAL 19 54,28 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 

Constatou-se que ainda ha um grande percentual (45,71%) de empresas que possuem 

apenas a escrituragao fiscal, ou seja, limita-se em informacoes simplificadas, como por 

exempio, livro caixa, ao inves de uma escrituracao contabil, analises das mais diversas, 

consultorias, ou outros servicos direcionados a tomada de decisao. 

Na questao 12 procurou-se identificar se, alem dos servicos basicos de escrituracao, as 

industrias pesquisadas dispunham de um acompanhamento contabil, que permitisse 

orientacoes de naturezas diversas, inclusive de ordem tributaria e que suprisse a 

necessidade de informacao. 

Tabela 12 A empresa dispoe de um acompanhamento contabil 

Acompanhamento 
contabil F | F % | F a c % 

SIM 22 62,85 62,85 

NAO 13 37,14 100 

Total 35 100 

Fonte. Dados da pesquisa, 2009 • 

i 
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Diante dos dados obtidos, verificou-se que 62,85% das industrias visitadas dispoem sim de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

acompanhamento contabil, muito embora esse acompanhamento esteja relacionado tao 

somente a servicos basicos de escrituracao. Com relacao a esse acompanhamento e as 

informacoes prestadas pelo profissionai contabil, indagou-se atraves da questao 13 sobre a 

utilizacao das informagdes contabeis, embora simplificadas, no processo de tomada de 

decisao. 

Tabela 13 As informacoes contabeis sao utHizadas na tomada de decisao 

Utilizacao da Jnformacao Contabjj no J 

processo decisorio | F F% F a c % 

SIM 22 62,85 62,85 

NAO 13 37,14 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 

Diante dos resultados obtidos, cerca de 62,85% das empresas dizem utilizar das 

informacoes prestadas pelo profissionai contabil no processo de tomada de decisao, haja 

vista que, essas informacoes estao relacionadas a pagamentos dos tributos e dos demais 

encargos que sao obhgatonos denim da modalidade tributaria escolhida pela empresa. Pelo 

fato de nao possuirem assessoria contabil adequada 37,14% das empresas afirmam que as 

informacoes prestadas pelo contador nao sao utiltzadas no processo decisorio. 

E especrficando ainda mais o tipo de informacao prestada, na questao de n° 14 indagou-se a 

respeito das tempestividades das informacoes tributarias. 

Tabela 14 As informacoes dos tributos sao fomeckJas em tempo 

habil 

Informacoes em tempo Habil F F% F a c % 

SIM 32 91,42 91,42 

NAO 3 8,57 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 

Uma grande maioria das empresas (91,42%) afirmam que as informacoes chegam em 

tempo habil, no entanto, com base nos dados anteriores em que a grande parte delas 

possuem informacoes de natureza eminerrtemente fiscal, esses numeros perm item inferir 

que estes afirmam, por simplesmente relacionar essas informacoes ao intervalo de tempo 

compreendido entre a data do recebimento dos impostos e a data do seu pagamento. 

Na questao 15 os responsaveis pela empresa foram interrogados a respeito do 

assessoramento contabil no planejamento tributario. 
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Tabela 15 O profissionai contabil oferece acessPria para 

planejamento tributario 

Acess6r ia para planejamento 

tributario F F% F a c % 

SIM 5 14,28 14,28 

NAO 30 85,71 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 

Nesse questionamento constatou-se que 85,71% das industrias nao possuem o auxilio de 

um profissionai contabil rva elaboracao de um planejamento tributario, que com base na 

fundamentacao teorica, e um trabalho de natureza tecnica e que depende de profissionais 

tanto da area contabil e como tambem da area juridica para a sua concretizacao. 

Na questao 16 indagou-se a respeito da utilizacao de utilizacao de planejamento tributario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

como forma de reducao da carga tributaria. 

Tabela 16 A empresa se utiiiza de planejamento tributario para reduzir a 

carga tributaria 

Utiiiza de planejamento 

tributario F F % F a c % 

SIM 2 5,71 5,71 

NAO 33 94,28 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 

Conforme os dados, um numero bastante expressivo de empresas (94,28%) nao utilizam, do 

planejamento tributario como meio legal para a reducao d a carga tributaria o que ja era de 

se esperar tendo em vista que, em s u a maioria, nao recebem auxilio profissionai no 

desenvolvimento d e s s a estrategia. 

No entanto, o fato das empresas nao utilizarem do planejamento tributario, nao implica dizer 

que elas nao necessitam dessa informacao, e com base nisto, atraves da questao 17 

indagou-se a respeito da existencia de necessidade de um planejamento tributario. 
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Tabela 17 A empresa necessita de planejamento tributario 

Necessita de planejamento 

tributario F F% F a c % 

SIM 33 94,28 94,28 

NAO 2 5,71 100 

Total 36 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 

A grande maioria das empresas (94,28%) afirmam necessitar de um planejamento tributario, 

e considerando o numero expressive de empresas que nao utilizam dessa ferramenta de 

gestao (94,28%) indagou-se, atraves da questao 18, sobre os motivos que levaram a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

empresa a, mesmo precisando, nao utiiizar da ferramenta como economia de tributos. 

Tabela 18 Justificativa por nao utiiizar o planejamento tributario 

Justificativas I T F% F a c % 

NAO RESPONDED 2 5,71 5,71 

FALTA DE INFORMACAO 25 71,42 77,14 

RELACAO CUSTO/BENECIFIO 8 22,85 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 

Como justificativa para a nao utifizacao do planejamento tributario, as empresas alegaram a 

falta de informacao (71,42%), ja no tocante a relacao custo/beneicio percebe-se ainda que 

o custo ainda e um fator limitador pois 22,85% tiveram essa opcao como justificativa. 

A pergunta 19 foi direcionada aqueias empresas que se utilizam do planejamento tributario 

indagando sobre os motivos que levaram a utilizacao do planejamento tributario. As 

empresas que utilizam do planejamento tributario foram unanimes em afirmar que o motivo 

que levou a recorrer ao planejamento tributario foi a elevada carga tributaria. 

Por fim, buscou-se, verificar o grau de importancia que os gestores atribuiam ao 

planejamento tributario. 

Tabela 19 Grau de importancia do planejamento tributario 

Importancia do planejamento 

tributario F F% F a c % 

EXTREMAMENTE N E C E S S A R I O 8 22,85 22,85 

NECESSARIO 21 60 82,85 

INDIFERENTE 6 17,14 100 

Total 35 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009 
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Foi possivel observar que ©0% das industrias afirmam ser necessario, o planejamento 

tributario emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma organizagao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 22,85%, consktera extremamente necessario e apenas 

17,14% mostram-se indrferertte ao uso dessa ferramenta de gestao. 
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4 C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

O principal objetivo desse trabaiho e verificar se as empresas industrial's da cidade de 

Cajazeiras utilizam do planejamento tributario como meio de escolher a modalidade 

tributaria a ser adotada. 

Verificou-se que a maioria das empresas s i o optantes pelo Simples Nacional (91,42%), 

mostram-se satisfeitas (85,71%) e fizeram esta escolha, nao por planejamento tributario mas 

sim, por indicacao (68,57%) ou por conveniencia (17,14). No entanto, embora se mostrem 

satisfeitos, afirmam que, em media de 11 a 30% do seu faturamento e consumido por 

impostos o que representa um percentual consideravel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Utilizando das fontes de pesquisas bibliograficas, foi visto que dentro de uma organizagao e 

de suma importancia um departamento especrfico para tributos, onde nesse departamento e 

importante a presenca de pessoas com especialidade na area, possibilitando a utilizacao de 

meios licitos de reduzir a carga tributaria e um acompanhamento continuo. 

Constatou-se que uma expressa maioria nao possuem um departamento de tributos na 

empresa (94,28%) e que, portanto possuem uma contabilidade terceirizada. Ja com relacao 

ao acompanhamento, embora 57,14% afirmem faze-to ao confrontar com a periodicidade 

com que esse acompanhamento e feito, percebe-se que houve um equivoco, pois como a 

maior parte dos tributos sao de apuragao mensal, apos transcorrido o mes nao ha mais 

nada a fazer, pelo menos no mes corrente, de forma licita, ou seja, nao havendo 

possibilidade de anular, postergar ou reduzir o montante de impostos, e que 40%, das 

organizagbes pesquisadas, sequer fazem um acompanhamento desses valores. 

Ainda com base nos questionarios aplicados, constatou-se que ha uma predominancia de 

profissionais contabeis com formacao tecnica (88,57) e quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 85,71% das empresas nao 

possuem acessdria contabil resultando em um vies para a realizacao do planejamento 

tributario. Percebe-se que esse cenario resulta em dificuldades de implantar uma cultura de 

utilizacao dessa ferramenta de gestao, tendo em vista que para ser implantado um 

planejamento tributario se faz necessario a presenca de profissionais qualificados tanto na 

area contabil como na area juridica. 

Conforme os estudos feitos nos materials bibliograficos, verificou-se tambem a importancia 

da Contabilidade Tributaria e deixa clara a sua necessidade como elemento indispensavel 

na gestao de tributos, as informacoes contabeis sao por demais importantes, pois e a partir 
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e na contabilidade que os gestores irao encontrar informacoes precisas conforme as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

demonstragoes contabeis da empresa para auxiliar na tomada de decisao. 

No entanto, conforme dados levantados, alem de uma faita de acompanhamento contabil 

por parte de 85,71% das empresas, as informacoes contabeis que as empresas dispoem 

sao apenas relacionadas a area fiscal. Constatou-se tambem que 94,28% nao utilizam 

dessa ferramenta de gestao de tributos, mas afirmam necessitar (94,28) e justificam a nao 

utilizacao pelo fato de nab possuirem informagao (71,42%) e em virtude da relacao 

custo/beneficio (22,85). 

Do exposto, conclui-se que as industrias da cidade de Cajazeiras no Estado da Paraiba, 

possuem pouca informagao a respeito do planejamento tributario e, portanto nao utilizam 

dessa ferramenta como meio de definir qual a melhor modalidade tributaria, fazendo essa 

escolha atraves de indicacao ou ate mesmo por achar ser mais conveniente para sua 

empresa. 

Como recomendacao para futuras pesquisas, sugere-se identificar, junto as demais 

empresas independente de ser comercto, industria ou ate mesmo prestacao de service, as 

maiores dificuldades para implantar o planejamento tributario, em oferecer este tipo de 

servico. Procurando identificar tambem o tipo de planejamento tributario como sendo 

Moderado, Conservador ou Agressivo. 
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Orierttanda: Nadjany bGomes 

Orientador: Prof. Fabiano F. Batista Silveira 

QUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

1 Tributacao 

1.1 Qua! a tributacao da empresa? 

( )Lucro Presumido ( ) Lucro Real ( ) Simples Nacional 

1.2 A opcao sobre a modalidade de tributacao atual foi uma decisao tomada com base em: 

( ) Planejamento tributario ( ) Conveniencia ( ) Indicacao ( ) Por determinacao legal 

1.3 Ha anseios em mudar de tributacao para o proximo ano-calendario: 

( ) Sim ( ) Nao 

1.4 Os despendios com pagamentos de tributos representam aproximadamente em relacao 

ao faturamento que percentual? 
( )Abaixode 10% ( ) Entre 11 e 30% ( ) Acima de 30% 

2 Departamento de Tributos 

2 1 A empresa possui um departamento de tributos com funcionarios capacitados para 

assumires esta funcao? 

( ) Sim ( ) Nao 

2.2 E realizado um acompanhamento sobre o montante de tributos a serem pagos? 
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( ) Sim ( ) Nao 

2.3 Caso a pergunta 2.2 for afirmativa qual a periodicidade que e realizado esse 

acompanhamento? 

( ) diaria { Jsemanal ( ) quinzenal ( ) mensal 

2.4 A empresa ja foi autuada por infringir normas tributarias 

( ) Sim ( ) Nao 

2.5 Que motivos acarretaram na infracao 

( ) Falta de informacao ( ) Evitar incidencia do imposto ( } Elevada carga tributaria 

()Outros, especiftcar , 

3 Contabi l idade 

3.1 Qual a formacao do profissionai contabil contratado pela empresa? 

( ) Bacharel em Ciencias Contabeis ( ) Tecnico em Contabilidade 

3.2 Quais servicos contabeis a empresa dispoe? 
( ) Escrituracao Fiscal ( ) Escrituracao Contabil e Fiscal ( ) Consultorial 

( ) Outros, especiftcar 

3.3 A empresa dispoe de um acompanhamento contabil? 

( ) Sim ( ) Nao 

3.4 As informacoes contabeis prestadas sao utilizadas na tomada de decisao? 

( ) Sim ( ) Nao 

3.5 As informacoes relacionadas aos tributos sao fornecidas em tempo habil? 

( ) S i m ( ) Nao 

3.6 O profissionai contabil contratado pela empresa oferece acessoramento para 

Planejamento Tributario? 

( ) Sim ( ) Nao 
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4 Planejamento Tributario 

4.1 A empresa se utiiiza de Planejamento Tributario como forma de reduzir a carga 

tributaria? 

( ) Sim ( ) Nao 

4.2 A empresa necessita de um Planejamento Tributario? 

( ) Sim ( ) Nao 

4.3 Caso a empresa nao se utilize de Planejamento Tributario, qual a justificativa? 

( ) Falta de informacao ( ) Falta de interesse ( ) Relacao custo/beneficio 

( ) Outros, especificar 

4.4 Caso a empresa se utilize de Planejamento Tributario, qual motivo levou a faze-lo? 

( ) Carga tributaria ( ) Necessidade de controle( ) Complexidade da materia 

( ) Outros, especificar 

4.5 Qual o grau de importancia do Planejamento Tributario para o sucesso da empresa? 

( ) Extremamente Necessario ( ) Necessario ( )lndiferente 

( ) Nao oferece contribuicao 

Desde ja agradecemos pela sua atencao, bem como sua valiosa contribuicao na 

consecucao do nosso estudo. 

A pesquisadora. 

Fone: (83)8869 2118 


