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RESUMO 

O fato gerador na obrigagao tributaria e discutido ao longo de toda a historia dos 
tributos. Os aspectos para o surgimento do fato gerador em cada esfera da 
federagao e sua competencia de legislar quanto a materia tributaria, sob o ponto de 
vista de varios doutrinadores sobre a competencia tributaria e sua estrutura atual, 
definida pela legislagao patria, torna-se essencial para a compreensao da tematica 
deste trabalho. Ao tratar da possibilidade de incidencia do Imposto sobre Circulagao 
de Mercadorias e Servigos, faz-se mister analisar, cuidadosamente, a natureza 
juridica do imposto, bem como, suas aliquotas, sua base de caiculo e seus 
contribuintes, para, entao, verificar se essa exagao nao importa em detrimentos 
socio-economicos para os cidadaos paraibanos. Verificadas as possibilidades de 
surgimento do fato gerador na obrigagao tributaria, constata-se que a aplicagao do 
inciso XV do regulamento do ICMS do Estado da Paraiba mostra-se ilegal, pois, 
acredita-se que somente uma lei pode definir o fato gerador da obrigagao tributaria 
principal e nao a expedigao de uma portaria relacionando as mercadorias que 
incidira o ICMS-garantido. A doutrina dominante ve serios problemas no instituto, 
quanto a sua legalidade por conflitar com conceitos tradicionais do direito tributario 
patrio, principalmente em relagao a competencia tributaria nos termos do CTN, ao 
fato gerador e a base de caiculo do imposto. As reflexoes aqui apresentadas, quiga, 
possam servir de base para estudos mais aprofundados da materia tendo em vista 
que o assunto e controverso e deixa duvidas em relagao ao surgimento do fato 
gerador aplicado pela Secretaria de receita estadual do Estado da Paraiba. 

Palavras-chave: Obrigagao. Fato Gerador. Ilegalidade 



ABSTRACT 

The generating fact in the obligation tax is argued throughout all the history of the 
tributes. The aspects for the sprouting of the generating fact in each sphere of the 
federacy and its ability to legislate how much the substance tax, under the point of 
view of some jurists on the ability tax and its current structure, defined for the native 
legislation, becomes essential for the understanding of the thematic one of this work. 
When dealing with the incidence possibility of the Tax on Circulation of Merchandises 
and Services, necessity becomes to analyze, carefully, the legal nature of the tax, as 
well as, its aliquot, its taxable income and its contributors, for, then, to verify if this 
exaction does not matter in partner-economic detriments for the paraibanos citizens. 
Verified the possibilities of sprouting of the generating fact in the obligation tax, it is 
evidenced that the application of interpolated proposition XV of the regulation of the 
ICMS of the State of the Paraiba reveals illegal, therefore, gives credit that only a law 
can define the generating fact of the obligation main tax and it expedition of one 
would not carry relating the merchandises that the ICMS-guaranteed one will 
happen. The dominant doctrine sees serious problems in the institute, how much its 
legality for conflicting with traditional concepts of the native tax law, mainly in relation 
to the ability tax in the terms of the CTN, to the generating fact and the taxable 
income of the tax. The reflections presented here, quiga, can serve more of base for 
deepened studies of the substance in view of that the subject is controversial and 
leaves doubts in relation to the sprouting of the generating fact applied by the state 
prescription Secretariat of the State of the Paraiba. 

Word-key: Obligation. Generating fact. Illegality 
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INTRODUQAO 

A questao do fato gerador na obrigagao tributaria e por demais discutida ao 

logo de toda a evolugao historica dos tributos, partido desde a conquista dos 

territorios vencidos por guerra, seguida pelas colonias conquistadas pelos europeus, 

ate os dias atuais. 

Os aspectos para o surgimento do fato gerador em cada esfera da federagao 

e sua responsabilidade quanto a arrecadagao, e o ponto de partida para o 

desenvolvimento deste trabalho, sob o ponto de vista de varios doutrinadores quanto 

a competencia tributaria e sua estrutura atual definida pela legislagao patria. 

Ao tratar da possibilidade de incidencia do Imposto sobre Circulagao de 

Mercadorias e Servigos - ICMS, no estado da Paraiba, em especial o inciso XV do 

artigo 12 da Lei 6.379/1996 e o Regulamento do ICMS, tentar-se-a evidenciar que 

essa possibilidade caracteriza uma quebra a inumeras regras basilares do 

Ordenamento Juridico Tributario, bem como foge das situagoes definidas em lei 

necessarias e suficientes a concretizagao do fato gerador do imposto em questao no 

que se refere o Regulamento do Tributo no Estado. Sera tragada, portanto, uma 

tentativa de buscar a maneira mais justa de situar o tema proposto, justamente 

porque as normas cogentes do Direito Tributario revelam uma fntima ligagao com o 

bem estar economico da Nagao. 

Antes, e preciso indagar como se desenvolveu os discursos quanto a 

implementagao do ICMS para os estados, ate adentrar-se no Fato Gerador da 

obrigagao tributaria do imposto, confrontando as ideias dos doutrinadores como: 

Luciano Amaro, Amilcar Falcao, Claudio Borda, etc, e da legislagao vigente no 

tocante ao surgimento da natureza juridica do tributo para desvendar se a 

sistematica do Fato Gerador do imposto no Estado, exclusivamente no que se refere 

o inciso em questao. 

Ao tratar da possibilidade de incidencia do ICMS, faz-se mister analisar, 

cuidadosamente, a natureza juridica do imposto, bem como, suas aliquotas, sua 

base de caiculo e seus contribuintes, para, entao, verificar se essa exagao nao 

importara em detrimentos socio-economicos para os cidadaos paraibanos. 
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Ao buscar ajuda nas construgoes doutrinarias pertinentes ao tema, percebe-

se que, alem da parca bibliografia, os estudiosos do assunto se dividem quanto a 

possibilidade de surgimento do fato gerador. 

Deste modo, atraves de uma pesquisa investigativa, fundamentada num 

silogismo baseado no estudo das normas e dos principios tributaries e utilizando-se 

de uma coleta bibliografica na busca de informagoes em livros, revistas e periodicos, 

constatou-se pelo presente estudo, que os objetivos foram verificar a possibilidade 

de incidencia de ICMS, em face do que dispoe o artigo 12, inciso XV da Lei 6.379/96 

(que descreve uma hipoteses de incidencia desse imposto) e, mais especificamente, 

examinar se essa possibilidade nao acarretara urn questionamento quanto a sua 

praticidade, observar se o Ordenamento Juridico permite essa cobranga sem que 

seja violado o principio da Estrita Legalidade Tributaria e infringida a proibigao da 

responsabilidade de legislar 

Metodologicamente, divide-se a monografia em capitulos. Alem do capitulo 

introdutorio, no capitulo primeiro traga-se consideragoes basicas sobre os tributos, 

na intengao de descrever as suas caracteristicas e dissertar sobre a origem historica 

dos tributos e conceituagao do direito tributario. No segundo, aponta-se para a 

competencia tributaria definida pela Constituigao Federal. No terceiro, trata-se, mais 

especificamente, das questoes juridicas pertinentes a possibilidade ou nao de 

incidencia de ICMS no Estado da Paraiba afastando-se dos institutos juridicos 

relevantes do Direito Tributario Brasileiro para uma melhor elucidagao do tema 

proposto. No quarto, esboga-se nogoes gerais sobre o fato gerador e a hipotese de 

incidencia do ICMS conforme o que determina o inciso XV do artigo 12 da Lei 

6.379/96 comparado com o inciso XV do regulamento do ICMS da Paraiba. Porf im, 

na verdade o tema e controverso, e que uma pesquisa mais aprofundada deve ser 

feita para dirimir quaisquer duvidas quanto a tematica desenvolvida ate aqui. 
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CAPITULO 1 EVOLUQAO HISTORICA E CONCEITUAQAO DO DIREITO 

TRIBUTARIO 

1.1 Surgimento dos Tributos 

Nos primordios das sociedades humanas eram cobrados pesados tributos dos 

povos vencidos na guerra. Esses povos, subordinados a nagao vitoriosa, a fim de 

evitar novos confrontos deveriam continuar a pagar tributos, demonstrando estado 

de profunda submissao. 

Como os tributos eram determinados, na maioria das vezes, pela vontade de 

urn governante com uma grande gama de poderes; nao havia maneira de controlar 

tal cobranga. Assim as duras tributagoes acabavam por arruinar a camada mais 

pobre. 

Com o desenvolvimento dos agrupamentos humanos as relagoes sociais se 

tornaram mais complexas e, a partir de entao, as classes dominantes que se formam 

buscam se sustentar com o trabalho das pessoas desprivilegiadas. Sao aplicados 

impostos aos proprios suditos utilizando-se muitas vezes da forga. 

O continuo avango das relagoes sociais impulsionou as massas 

empobrecidas a tomada de consciencia dos abusos sofridos por parte de seus 

lideres, o que se deve, em boa parte, aos pensadores iluministas e suas ideias 

antropocentricas. As massas clamam por leis escritas e mais justas, mas as 

maquinas burocraticas criadas e a grande parcela de pessoas de nivel intelectual 

razoavel se tornam de facil manipulagao as normas fiscais. 

Com o advento de governos mais complexos e descentralizados a populagao 

ficou ainda mais desamparada, pois as varias esferas do governo, muitas vezes, 

bitributavam determinadas objetos. Nessa perspectiva, diante das transformagoes 

sociais, os tributos acompanham o desenvolvimento da sociedade humana 

organizada, conforme bem expos Werther Botelho Spagnol (2004). 
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1.2 Tributos no Brasil 

A situacao no Brasil pode ser dividida em tres modelos politicos basicos aqui 

utilizados: Colonia, Imperio e Republica. 

Durante a fase colonial os tributos eram ditados por Portugal e a metropole 

era indiscriminadamente explorada pelos funcionarios da Coroa. Existiam tres 

grandes modalidades de impostos: o Quinto (que era a quinta parte da produgao de 

ouro), os Direitos Regios (que era a modalidade de imposto de importacao) e o 

Dizimo Real (que era urn imposto cobrado sobre os produtos agricolas e o trabalho 

do lavrador). Podemos afirmar que o quinto proporcionou varios dos luxos da corte 

portuguesa. 

Na epoca imperial, tendo o Brasil uma economia rigorosamente agricola e 

aberta, sua principal fonte de receita constituia-se no comercio exterior, 

designadamente no imposto de importagao, o qual chegou a ser responsavel por 

metade da receita total do governo. 

Com a independencia do Brasil, do ponto de vista das pessoas que pagavam 

impostos, as coisas nao melhoraram muito. O novo governo estabeleceu a 

autonomia das provincias para delimitar seus proprios impostos. A legislagao 

tributaria virou uma verdadeira baderna, pois as provincias cobravam impostos 

sobre produtos ja tributados pela Uniao alem dos demais que eram numerosos e 

abusivos. Com o tempo e a utilizagao de emendas constitucionais tentou-se regular 

a questao, delimitando impostos da Uniao e das Provincias, mas ferindo a 

constitucionalidade, confirmou-se a cobranga de impostos de forma abusiva. 

Apos a proclamagao da Republica, urn grande passo foi dado atraves da carta 

constitucional de 1891, posto que foram discriminados, rigorosamente, os tributos 

que competiam a cada nivel do poder publico. 

A partir de 1930, com a crise economica mundial, o Brasil perdem sua grande 

fonte de receita no comercio exterior e foi obrigado (o Governo) a buscar receitas 

atraves da tributagao de bases domesticas, crescendo assim a importancia dos 

impostos de consumo e demais impostos de rendimentos. 

Com a nova ordem juridica instituida com a Carta Constitucional de 1934, 

alem da definigao dos tributos da Uniao e dos Estados, concedem-se tambem, 
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competencia tributaria aos Municipios, garantindo sua autonomia financeira com 

fontes proprias de receitas. 

A Carta de 1937 instituiu o Estado Novo no Brasil, que veio a perdurar ate 

1945, quando Getulio Vargas foi destituido do poder. Esta Constituigao, embora 

tenha feito subsistir formalmente a Federagao, promoveu na realidade urn 

verdadeiro Estado Unitario, onde os Estados eram governados por interventores 

nomeados pelo Presidente da Republica. Do ponto de vista da discriminagao de 

rendas, com pequenas alteragoes, a Constituigao Federal de 1934 praticamente 

manteve as mesmas disposigoes, com bem reporta Ricardo Varsano (1996, p. 24): 

[..Jtodavia a Uniao mostrava crescente preocupacao com o estabelecimento 
de normas financeiras gerais de tributacao que, na pratica, tinham o efeito 
de reduzir o poder legislativo dos estados e municipios em relagao aos 
tributos de sua competencia e em relacao a seus gastos. 

Com o final do Estado Novo em 1945, a redemocratizagao do pais inaugura 

uma nova fase de descentralizagao, aplicagao do poder politico dos Estados e maior 

autonomia fiscal e orgamentaria aos Municipios. 

Com o decorrer dos anos muitas foram as alteragoes nos tributos e na 

maneira como eles eram cobrados, uma significativa mudanga veio com a 

Constituigao de 1946, que no inciso XV, alinea "b" do art. 5° colocava o Congresso 

Nacional como unico orgao competente para legislar sobre o Sistema Financeiro. 

A Constituigao de 18 de Setembro de 1946 estruturou o Sistema Tributario 

Brasileiro de forma mais pormenorizada, fixando uma discriminagao de rendas 

rigidas. Embora nao tenha promovido uma reforma na estrutura tributaria, esta Carta 

promoveu uma discriminagao de rendas entre as esferas do Governo, 

institucionalizando urn sistema de transferencias de impostos e impos limitagoes ao 

poder de tributar, em beneficio da cidadania. Em conjunto com a Emenda 05/61, 

foram beneficiados, principalmente os Municipios. 

De acordo com VARSANO (1996, p. 06): 

Durante o periodo 1946 - 1966, cresce a importancia relativa dos impostos 
internos sobre produtos. As vesperas da reforma tributaria, o imposto de 
consumo e responsavel por mais de 45% da receita tributaria da Uniao, o 
imposto de vendas e consignacoes corresponde a quase 90% da receita 
tributaria estadual e o imposto de industrias e profissoes, que se tornara, na 
pratica, uma versao municipal do imposto de vendas e consignacoes, gera 
quase 45% da receita tributaria dos municipios. Em conjunto, eles perfazem 
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65% da receita tributaria total do pais. Entretanto, nao sao suficientes para 
cobrir as necessidades de dispendio dos tres niveis de governo. A reforma 
tributaria, reclamada por muitos desde o final da decada de 40, e preparada 
e posta em pratica entre 1963 e 1966. 

Por fim, deve-se colocar como divisor de aguas na politica tributaria nacional 

a Lei n° 5.172/66, possibilitada pela emenda Constitucional n° 18 de 1965, que 

instituiu norma geral da Uniao que regulamentou o Sistema Tributario, tal norma e 

conhecida como Codigo Tributario Nacional. Essa foi uma obra que resultou do 

trabalho de varios juristas como: Rosa Junior e Michel Temer, e possibilitou 

mencionar urn "Sistema Tributario" no Brasil. 

1.3 Aspectos relevantes do Direito Tributario Brasileiro 

O Direito Tributario Brasileiro e urn ramo do Direito como outro qualquer e, 

portanto, rege-se pelos mesmos principios e conceitos logico-juridicos do 

Ordenamento Juridico em geral. 

Entretanto, existem normas e fundamentos legais que Ihe sao peculiares, pois 

os efeitos visados pela Ciencia Tributaria tern natureza diversa do que aqueles 

buscados pelo Direito Penal ou pelo Direito Trabalhista. Cada area juridica 

apresenta fins diferenciados, mas todos os ramos do Direito, como urn todo, 

descendem de urn tronco comum, a Constituigao Federal. 

E por isto que o Codigo Tributario Nacional, em seu artigo 109, reza que: "Os 

Principios Gerais de Direito Privado utilizam-se para pesquisa da definigao, 

conteudo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas nao para 

definigao dos respectivos efeitos tributarios". 

Nota-se, deste modo, que o Direito, enquanto ciencia positiva, mas dinamica, 

se curva a uma serie de principios gerais. No entanto, em sentido estrito, tambem 

estabelece normas proprias para cada ramificagao de seu Ordenamento. 

O Direito Tributario, estuda como o nome ja revela, apenas o tributo - tipo de 

receita derivada do Estado - bem como visa limitar o poder de tributar e proteger o 

cidadao dos abusos decorrentes desse poder. 

Uma definigao nitida do Direito Tributario Brasileiro pode ser percebida no 

posicionamento de MARINHO apud A.A. Becker (1978, p. 102): 
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[...] o fato de o Direito Tributario ter conceitos e principios caracteristicos, 
nao significa que ele e autonomo, e sim, porque e positive E uma qualidade 
inerente ao Direito Positivo deformar ou contrariar urn dado da ciencia pre-
juridica ou nao. Entende-se, entao, que pelo fato de ele ser positivo - isto e 
- extrair dados da experiencia, tern a possibilidade de nao confundir-se com 
outros. Ele e Direito Tributario, e nao, Civil, Administrativo, Penal, dentre 
outros. Tern como conceito fundamental o tributo, que e dado juridico-
positivo e da o ambito da extensao do ramo. Evidentemente, nao se pode 
confundir o tributo com urn contrato, uma indenizacao, uma multa etc. 
Conclui-se, assim, que o Direito Tributario, embora nao possa dissociar-se 
do fenomeno jurldico em geral, pelo fato de ser positivo, de entrar em 
contato com uma experiencia, ele apresenta diferencas especificas em 
relagao a outros ramos, embora estas nao sejam ontologicas. 

O Direito Tributario apresenta, portanto, caracteristicas, conceitos e principios 

que Ihe sao proprios. 

No passado atribuia-se a designagao Direito Financeiro a tudo aquilo que 

tratasse de Direito Fiscal, no entanto, ja esta consagrado no Brasil a denominagao 

Direito Tributario como o ramo do Direito que disciplina os Tributos, abrangendo todo 

o conjunto de principios e normas reguladores da criagao, fiscalizagao e 

arrecadagao das prestagoes de natureza tributaria. 

Por essa linha de pensamento Luciano Amaro (2004, p. 05) nos lembra que: 

[...] a expressao Direito Tributario firmou-se com a Emenda n. 18, de 1965, 
que estruturou o "Sistema Tributario Nacional", seguida, em 1966, pela Lei 
5.172/66 posteriormente denominada Codigo Tributario Nacional pelo ato 
36/67. 

Em suma, Direito Tributario e disciplina juridica dos tributos como diz AMARO 

(2004). 



17 

CAPITULO 2 COMPETENCIA TRIBUTARIA 

2.1 Consideragoes iniciais 

Nosso sistema e urn complexo territorio que busca o equilibrio federativo, por 

meio de uma repartigao de competencias fundada na tecnica da enumeragao dos 

poderes da Uniao, com poderes remanescentes para os estados e poderes definidos 

indicativamente para os municipios. 

Essa reserva de campos especificos combina, com possibilidades de 

delegagao, areas comuns em que se preveem atuagoes paralelas da Uniao, 

estados, Distrito Federal e municipios e setores concorrentes entre Uniao e estados, 

em que a competencia para estabelecer politicas gerais ou normas gerais cabe a 

Uniao, sendo deferida competencia suplementar aos estados e ate aos municipios. 

A competencia tributaria e a atribuigao dada pela Constituigao Federal aos 

entes politicos do Estado (Uniao, governos estaduais, municipios) da prerrogativa de 

instituir os tributos, "a fim de que cada qual possa atender seus respectivos 

dispendios", como esclarece com muita propriedade AMARO (2004, p. 93). 

A competencia tributaria e indelegavel. Se urn dos entes politicos nao exercer 

a sua faculdade para instituir os tributos, nenhum outro ente podera tomar o seu 

lugar. 

Nao se pode confundir Competencia com Capacidade. Capacidade tributaria 

ativa e justamente o exercicio da competencia. Podemos dizer que competencia e 

atributo e capacidade e o exercicio da competencia, ou seja, e a aptidao que cada 

ente federativo atraves do respectivo poder legislativo tern de instituir seus tributos, 

especificando as hipoteses de incidencia, fato gerador, base de caiculo, aliquotas, 

sujeito ativo e passivo, etc. 
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2.2 A autonomia dos entes federativos 

O entendimento das competencias tributarias dos entes federativos, depende 

do compreender de como essa divisao se da na Constituigao, dai a importancia de 

se entender a autonomia dos entes federativos. 

A federagao repousa exatamente sobre o conceito de autonomia, visto que 

em nome da unidade do Estado, outorga-se, em nivel interno, a especial 

prerrogativa de que os entes politicos venham a determinar suas agoes, sempre 

segundo os limites constitucionalmente postos. A extensao dessa autonomia e que 

comporta graus, variaveis quase que de ordenamento para ordenamento, no ponto 

em que se albergue uma ou outra das formas federals. 

Tais caracteres transparecem nitidos em varios pontos da Constituigao 

Federal de 1988 e, especialmente, nos termos dos artigos 1°e 18. 

O pressuposto da autonomia dos entes federados conduz as caracteristicas 

da federagao, apartando essa forma de Estado daquelas outras, politicamente 

centralizadas. 

Deste modo, aponta a doutrina do que seria o Estado Federal. Ensina ser a 

capacidade de auto-organizagao, por meio da edigao de suas proprias constituigoes; 

a participagao da vontade parcial na formagao da vontade geral e a atribuigao de 

fungoes, efetuada diretamente do Texto Constitucional Federal, esta ultima, da 

propria ideia de autonomia politica e administrativa. 

No Estado brasileiro esses caracteres encontram-se presentes, com o que 

podemos afirmar revestir ele a forma federal. Tal assertiva nao desconhece as 

especiais caracteristicas que podem ser imprimidas a Federagao, em cada Estado, 

como resultado dos atributos da atividade constituinte originaria, a que se reconhece 

ser inicial, autonoma e incondicionada. 

Guardado algum nucleo de significagao minimo, observam-se variagoes de 

forma entre federagoes diversas. No Brasil, como se ressalta frequentemente, temos 

como peculiaridade a situagao do Municipio, gozando especial posicionamento, 

como ente federal, segundo concebe Jose Afonso da Silva (1998, p. 105), 

"componente da federagao, mas nao entidade federativa". 
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No tocante a atribuigao de competencias, cuidam-se de poderes inerentes 

aos atos de legislar e de administrar, no que tern sido denominado de competencia 

legislativa e material. Tais atribuigoes em muito se resumiriam no ato de legislar, por 

estar presa a administragao publica ao principio da legalidade, nao podendo 

desbordar de tais autorizagoes legislativas, no desempenhar de seu mister. 

Assim, no tocante as atribuigoes da Uniao, temos em nivel constitucional, os 

termos do artigo 21 , caracterizadores da competencia administrativa ou material; do 

artigo 22, outorgando a esse ente politico a competencia legislativa privativa; do 

artigo 23, autorizando o exercicio de atribuigoes de desempenho comum as tres 

esferas - geral, regional e local - e, finalmente, os termos do artigo 24, consagrador 

da competencia legislativa concorrente entre Uniao, Estados e Distrito Federal, 

destaque-se, ainda, o fato de que conquanto ausente, neste ponto, a figura do 

Municipio, impoe-se analise sistematica, integradora daquele ente nessa modalidade 

de competencia, por forga do que preceitua o artigo 30, inciso II, do mesmo Texto 

Constitucional, que afirma ser de sua algada a suplementagao da legislagao federal 

e estadual, no que couber, em razao do interesse local. 

No tocante aos Estados e ao Distrito Federal, cuidam de tal outorga os termos 

do artigo 25 e incisos. Finalmente, quanto as atribuigoes municipais, sao aquelas 

trazidas pelo artigo 30 e incisos, sobressaindo a dicgao do inciso I, segundo o qual 

essa pessoa politica legisla sobre assuntos locais. Alias, nessa seara, campeiam as 

mesmas perplexidades observadas em torno da extensao do termo normas gerais, 

em questao mais a frente discorrida. Com efeito, tern a doutrina e a jurisprudencia 

tratado de modo casuistico o que vem a ser a extensao da locugao assuntos de 

interesse local, demonstrando sua dificil apreensao, a priori. 

Como se remarcou linhas antes, tendo-se em conta a adogao, entre nos, do 

Federalismo Cooperative encontramos materias expressamente delegadas as 

chamadas normas gerais, traduzindo a competencia concorrente da Uniao, Estados 

e Distrito Federal, como o temos no rol contido no artigo 24 da Carta Magna e, no 

que aqui nos toca de perto, nos artigos 146 e 155, § 2°, XII, todos da Constituigao 

Federal de 1988. 
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2.3 A competencia tributaria dos entes politicos 

Portanto, como substantia dessa autonomia de que desfrutam os entes 

federals, sobressai-se, a repartigao constitucional de competencias em geral e, 

nesta, com especial destaque, a atribuigao constitucional da competencia tributaria. 

A verdade dessa afirmagao e conclusiva da analise, ainda que superficial, do 

que dispoe o titulo VI - da tributagao e do orgamento, e notadamente do que dispoe 

o capitulo I - do Sistema Tributario Nacional. 

Os artigos 145, 153, 155 e 156 do Texto Magno disciplinam as competencias 

tributarias da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios de forma clara e objetiva. 

2.4 Atribuigao constitucional de encargos sociais aos entes politicos 

Embora as atengoes aqui evidenciadas tenham foco no tema juridico 

estritamente tributario, nao se desconhece a vasta extensao de encargos sociais 

outorgados pelo Constituinte - e, por conseguinte tornados juridicos - aos entes 

politicos Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios. Desse matiz sao as 

incumbencias a que alude o artigo 3° do Texto Constitucional, desdobradas em 

tantos outros pontos da Carta Constitucional. 

Esses objetivos fundamentals que se ramificam no Texto Constitucional, 

como salienta-se, impoem urn modelo que se distancia, data venia daqueles que se 

filiam as escolas do pensamento liberal, do Estado ausente das grandes 

necessidades sociais. 

Estas consideragoes nao sao meramente pollticas, mas sim juridicas, como 

alude o artigo 3° da CF. Se assim o e, importa a retirada de riqueza do particular, 

nos estritos termos constitucionais, principalmente por meio do exercicio da 

competencia tributaria, para fazer face ao crescente campo de atribuigoes publicas, 

nos nascentes direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuals homogeneos, 

quer na qualidade de ente federal interno global, quer como unidades federadas 

parciais - Estados, Distrito Federal e Municipios. 
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A intervengao social assim necessaria se tern ressaltado por BOBBIO (1992, 

p. 72), ao assentar ser: 

[...] superfluo acrescentar que o reconhecimento dos direitos sociais suscita, 
alem do problema da proliferagao dos direitos do homem, problemas bem 
mais dificeis de resolver no que concerne aquela "pratica" de que falei no 
inicio; e que a protegao destes ultimos requer uma intervengao ativa do 
Estado, que nao e requerida pela protegao dos direitos de liberdade, 
produzindo aquela organizagao dos servigos publicos de onde nasceu ate 
mesmo uma nova forma de Estado, o Estado Social. 

Mais a frente, apos discorrer sobre o incremento das atribuigoes do Estado -

Poder Estatal - na esfera social, em contrapartida a sempre pretendida abstengao do 

Estado, no tocante aos direitos inerentes a liberdade (os chamados direitos 

negativos), conclui BOBBIO (1992, p. 72), de forma cabal: "nao e verdade que o 

aumento da liberdade seja sempre urn bem ou o aumento do poder seja sempre 

uma mal." 

Por esse modo de ver, a tributagao - como resultado do poder de tributar -

vem a ser fomentadora desse papel social do Estado, instrumentalizado por meio da 

intervengao na propriedade privada em hipoteses imprescindiveis a propria 

continuidade dessa macroestrutura juridico-politico-social. Esse grau de 

necessidade e aferido a partir do suporte fisico constitucional, no ponto em que 

atribui aos entes publicos, tarefas no seio social, naquela interagao entre o sistema e 

o ambiente. 

Neste ponto, a extrema distancia entre os objetivos fundamentals da 

Republica Federativa do Brasil e a realidade, vem em socorro da conclusao de ser 

necessaria a atuagao do Estado. Cabais, inclusive, os novos acontecimentos 

envolvendo o recrudescimento da violencia, na sua forma organizada, o que impoe 

ao Estado o implemento de politicas publicas de combate veemente a disparidade 

de acesso aos bens da vida e, sem duvida, a necessidade urgente do 

aparelhamento dos Orgaos encarregados do controle de tais atividades. 
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2.4.1 Estrutura do Sistema Tributario Nacional 

Ao se discutir a competencia tributaria contida no campo de atuagao de cada 

ente politico, faz-se necessaria a atencao aos limites da competencia de Estados, do 

Distrito Federal e dos Municipios, salientando que no sistema constitucional adotado 

no Brasil, a repartigao constitucional outorgada a Estados e ao Distrito Federal 

apresenta muita similaridade, dado o status juridico paritario de ambos os entes. 

Contudo, as particularidades de que desfruta o Distrito Federal conduzem a iguais 

peculiaridades no que tange a sua competencia tributaria. Veremos a seguir 

algumas consideragoes a esse respeito. 

2.4.1.1 A competencia tributaria dos Estados 

No sistema constitucional adotado no Brasil, artigo 155 expressa quais os 

tributos que cabem aos Estados: 

ITD - Imposto sobre a transmissao, causa mortis e doagao, de quaisquer bens 

e direitos. 

Aqui, partiu-se entre os Estados e os Municipios a competencia que antes 

pertencia exclusivamente aos primeiros, cabendo aos Municipios a competencia 

para instituir, nos moldes constitucionalmente postos, o tributo sobre as 

transmissoes inter vivos, a titulo oneroso, e aos Estados, tambem segundo os limites 

trazidos na Constituigao Federal de 1988, a tributagao incidente sobre as 

transmissoes causa mortis e doagoes; 

ICMS - Imposto sobre operagoes relativas a circulagao de mercadorias e 

sobre prestagoes de servigos de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicagao, ainda que as operagoes e as prestagoes se iniciem no exterior, este 

sendo um dos impostos de maior arrecadagao no Estado da Paraiba, subsidio 

importante para este estudo monografico. 

A instituigao desse tributo no Estado da Paraiba se deu por meio da Lei n° 

6.369 de 02 de dezembro de 1996, regulamentado pelo Decreto n° 18.930 de 19 de 

junho de 1997. 

IPVA - Imposto sobre a propriedade de veiculos automotores, o IPVA. 
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2.4.1.2 A competencia tributaria do Distrito Federal 

Guarda o regime juridico constitucional, como urn todo, certa similitude no 

tratamento dispensado aos Estados e Distrito Federal. De qualquer modo, algumas 

particularidades marcam a estrutura constitucional dessa ultima pessoa politica, haja 

visto que este se confunde ora com Estado e ou Municipio. 

Isto e assim porque, nos termos do artigo 32 da Constituigao Federal de 1988: 

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisao em Municipios, reger-se-a 
por lei organica, votada em dois turnos com intersticio minimo de dez dias, 
e aprovada por dois tergos da Camara Legislativa, que a promulgara, 
atendidos os principios estabelecidos nesta Constituigao. 

Deste modo, afora a denominagao especial de sua Constituigao, nos moldes 

do que se estabeleceu para os Municipios - lei organica - veda-se a divisao do 

Distrito Federal em Municipios. Coerente com isso preceituou o constituinte competir 

ao Distrito Federal, alem dos tributos proprios dos Estados - art. 145 - tambem 

aqueles inerentes aos Municipios, segundo o que se contem no artigo 147, do Texto 

Constitucional. 

2.4.1.3 Competencia tributaria dos Municipios 

Conquanto ainda resida, em sede doutrinaria, seria questao em torno da 

posigao do Municipio na federagao, duvidas inexistem de que goza essa pessoa 

politica de autonomia politica. Tal autonomia se ve, em termos de atribuigao 

legislativa, especialmente confirmada pela possibilidade, constitucionalmente posta, 

de que tais entes instituam tributos. No tocante aos impostos municipals, de rol 

exaustivo no Texto Maior, importantes sao os termos do artigo 156 da Constituigao 

Federal de 1988. 
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CAPITULO 3 NOQOES GERAIS DO ICMS 

3.1 Do ICMS como Tributo 

Como visto anteriormente quando se tratou das competencias, o Imposto 

Sobre Circulagao de Mercadorias e Prestagao Servigos e um imposto de 

competencia estadual, nascido na CF/88 a partir da fusao de outros seis existentes 

na Constituigao de 1967, como bem expoe Claudio Borba (2002, p. 128): "Imposto 

sobre circulagao de mercadorias; Imposto unico sobre minerais; Imposto unico sobre 

combustiveis liquidos e gasosos; Imposto unico sobre energia eletrica; Imposto 

sobre transportes; e Imposto sobre comunicagoes". 

Cada Estado da Federagao tern liberdade para adotar regras proprias 

relativas a cobranga desse imposto, respeitados os requisitos minimos fixados na 

Constituigao Federal e pelo Codigo Tributario Nacional. 

3.2 A aplicagao dos principios constitucionais tributaries ao ICMS 

Os principios tributarios sao balizas postas na Constituigao para o exercicio 

valido do Poder Tributario. E preciso compreender alguns principios constitucionais 

norteadores do Sistema Tributario Nacional, que se aplicam diretamente ao tributo 

ICMS, sao eles: 

Principio da repartigao das competencias tributarias - A CF/88 preve a 

competencia das pessoas juridicas politicas para dispor sobre a questao tributaria: 

Uniao, Estados- membros e Distrito Federal, e Municipios para regerem os tributos 

que Ihes sao competentes; 

Principio da capacidade contributiva - os tributos devem sobejar a capacidade 

economica do contribuinte; 

Principio da vedagao do confisco - Confisco e a perda de bens, no caso, sem 

qualquer razoabilidade juridica para esta penalidade imposta ao contribuinte pelo 

alvitre do Fisco; 
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Principio da legalidade - Conforme sucintamente discorrido, o tributo devera 

estar previsto em lei. Ocorre que o sistema juridico brasileiro e ainda mais rigoroso 

na materia tributaria, pois vige o principio da estrita legalidade tributaria, pelo qual se 

entende lei em seu sentido estrito, que somente lei ordinaria pode char o tributo, 

ressalvada as excegoes previstas no paragrafo 4° do artigo 195 da CF. 

O inciso I do artigo 150 da Constituigao veda a exigencia ou aumento de 

tributos sem que a lei estabelega. 

AMARO (2004, p. 112) nao deixa duvidas no que se refere a este principio: 

O conteudo do principio da legalidade tributaria vai alem da simples 
autorizagao do Legislativo para que o Estado cobre tal ou qual tributo. E 
mister que a lei defina in abstrato todos os aspectos relevantes para que, in 
concreto, se possa determinar quern tera de pagar, quanto, a quern, a vista 
de que fatos ou circunstancias. A lei deve esgotar, como preceito geral e 
abstrato, os dados necessarios a identificacao do fato gerador da obrigagao 
tributaria e a quantificagao do tributo, sem restem a autoridade poderes 
para, discricionariamente, determinar se "A" ira ou nao pagar tributo, [...] 

Principio da nao-surpresa - E defeso qualquer norma emanada do Estado que 

provoque a surpresa do contribuinte em ver onerado seu patrimonio, nesse sentido 

foram instituido o principio da anterioridade e o da noventena, pois o contribuinte 

deve esta ciente do direito de quando passara a recolher certo tributos aos cofres 

publico. 

3.3 O ICMS como forma de cobranga de tributos 

O ICMS e, nesse sentido, urn imposto da competencia dos Estados e do 

Distrito Federal. Sua fungao e predominantemente fiscal, ou seja, a de arrecadar 

verbas para os cofres publicos, se tornando uma fonte de receita muito expressiva 

para os Estados produtores em detrimento dos consumidores, pois e o Estado em 

que se realiza o fato gerador do imposto que tern competencia para arrecada-lo. 

Como especie de imposto na esfera de competencia estadual, insere-se no 

rol dos tributos previstos no ordenamento juridico, logo se aplica a definigao de 

tributo definida pelo artigo 3° do CTN: 
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[...JTributo e toda prestagao pecuniaria compulsoria, em moeda ou cujo 
valor nela se possa exprimir, que nao constitua sangao de ato ilicito, 
instituida em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. 

A cobranga de qualquer tributo deve ser prevista em lei, isto porque como 

garantidor do Estado Democratico Brasileiro, a cobranga de tributo desprovido de 

hipotese legal, configura-se em inseguranga juridica, em confisco de bens dos 

contribuintes e outros males que nao comportam urn Estado de Direito, de fato. 

O ICMS (imposto sobre operagoes relativas a circulagao de mercadorias e 

sobre prestagoes de servigos de transporte interestadual, intermunicipal e de 

comunicagao) e de competencia dos Estados e do Distrito Federal. Sua 

regulamentagao constitucional esta prevista na Lei Complementar 87/1996 (a 

chamada "Lei Kandir"). 

O ICMS e, portanto, urn tributo eminentemente economico. Sua natureza 

mercantil e inegavel, fazendo parte da pesada carga tributaria brasileira. Onera as 

operagoes relativas a circulagao de mercadorias e servigos, assim entendidos como 

coisas moveis destinadas ao comercio, bem como as prestagoes de servigos de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicagao. 

Na esfera do ICMS, as operagoes relativas a circulagao de mercadorias 

devem implicar em mudanga de titularidade, ou seja, as mercadorias devem circular, 

desde o produtor ate o consumidor final. Aqui, para que incida o imposto, as 

palavras-chaves sao, portanto, circulagao, mercadorias e mudanga de propriedade. 

Assim, operagao e uma transagao, ou uma continuidade sucessiva de atos 

proprios das transagoes comerciais, fazendo a mercadoria circular, desde a venda 

primitiva ate o seu consumo final. A circulagao significa o giro, o transito, a 

movimentagao, visto que a circulagao das mercadorias e o complexo das multiplas, 

continuas e sucessivas transferencias, partindo originariamente do produtor 

(tambem fabricante ou exportador), ate o consumidor final. "A circulagao e, por 

conseguinte, a dinamica da movimentagao das mercadorias para o seu consumo", 

conforme expos Pinto Ferreira (1977, p. 374). 

Com relagao a 

prestagao de servigos, ha algumas consideragoes a serem tragadas: A primeira 

delas e que somente dois tipos de servigos sao passiveis de serem tributados pelo 

ICMS, que sao os servigos de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicagao, inclusive porque existe uma lista de servigos especificados pelo 
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legislador e descriminados na Lei Complementar 116/03 expressando que tais 

servigos fogem da algada do ICMS, penetrando nas raias de incidencia do ISS; A 

segunda consideragao diz respeito a definigao do vocabulo servigo, ou mais 

especificamente, da expressao prestagao de servigo. Para fins de incidencia de 

ICMS, o sentido da palavra servigo vem do Direito Privado, eis que atividades 

relacionadas ao comercio ou a industria geralmente sao desempenhadas por 

pessoas fisicas ou juridicas que agem por conta propria ou vinculadas a empresas 

privadas. Ja por prestagao, entende-se, tambem na area do Direito Privado, 

obrigagao de dar ou de fazer alguma coisa. Entao, prestagao tributaria e a obrigagao 

de dar dinheiro ao Estado, ou seja, e o dever de pagar o imposto. Deste modo, 

prestagao de servigo, para o Direito Tributario e, mais precisamente para o ICMS, e 

a atividade realizada, assim compreendida somente a de transporte de mercadorias 

e a de comunicagao, capaz de gerar a obrigagao de dar dinheiro ao Fisco, ou 

juridicamente falando, e a atividade realizada descrita na lei tributaria como fato 

gerador do tributo em questao. 

E importante salientar que, em relagao a prestagao de servigo de transporte, e 

pacifico o entendimento de que o transporte de carga propria nao gera o dever de 

pagar o imposto. E, quanto ao servigo de comunicagao, somente sao tributados 

aqueles que dizem respeito a emissao, a transmissao e a recepgao de sons, 

imagens o simbolos, por intermedio de fios, radio, eletricidade, etc., e desde que 

sejam servigos onerosos de comunicagao. 

Deve-se, ainda, levar em conta que o ICMS e urn imposto nao-cumulativo, 

dada a possibilidade, por expressa determinagao constitucional, de compensar o 

que e devido em cada operagao com o montante ja cobrado na operagao anterior 

(credito). E o que preceitua o artigo 155, paragrafo 2°, inciso I da CF/88: "sera nao-

cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operagao relativa a 

circulagao de mercadorias ou prestagao de servigos com o montante cobrado nas 

anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal". 

Por determinar a Constituigao Federal vigente, em seu artigo 155, paragrafo 

2°, inciso XII, que cabe a lei complementar dispor sobre a materia concernente ao 

ICMS, e que a Lei Complementar 87/96 regula esse assunto. Estabelece o fato 

gerador do imposto, a aliquota, a base de caiculo, o contribuinte, enfim, tudo o que 

diz respeito a esse tributo. 
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O ICMS e, assim, urn tributo sujeito ao lancamento por homologacao, nos 

moldes de que designa o artigo 150 do CTN. Isto quer dizer que cada contribuinte 

registra as operagoes realizadas e depois recolhe o que e devido a titulo de imposto, 

independentemente de previo exame da autoridade fazendaria, muito embora o 

Fisco deva homologar esse langamento. 

Entenda-se, ainda mais, que o ICMS e urn imposto que atende a normas 

gerais e aos principios tributaries, nunca esquecendo, portanto, que mesmo 

dependendo de regulamentagao complementar, este fica sujeito, antes de tudo, ao 

que estabelece a Magna Carta Brasileira e o Codigo Tributario Nacional. 

3.4 Incidencias do ICMS 

Para facilitar a compreensao da abrangencia da norma prescritiva tributaria, 

valem os fundamentos de CARVALHO (2004) a respeito da regra-matriz de 

incidencia, disto porque ao analisar pormenorizadamente a norma, pode-se saber 

com precisao os limites que nela em si contem. 

A regra-matriz de incidencia basicamente consiste em apurar os criterios: 

materiais, espacial, temporal, quantitative e subjetivo que a norma tributaria, 

inexoravelmente deve conter em seu bojo para produzir os efeitos almejados sem 

qualquer nulidade, ou seja, dentro do principio da legalidade. 

Feitas estas consideragoes, volta-se a seguinte analise sucinta. O ICMS -

Imposto sobre Circulagao de Mercadorias e Prestagao de Servigos de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagoes, e previsto no artigo 155, inciso II, 

alinea "b" da Constituigao Federal de 1988. 

Como apresenta o nobre magisterio CARVALHO (2004, p. 148): 

O criterio material coincide com o fato gerador do tributo, ele implica no 
verbo mais o seu complemento, como por exemplo, no caso do criterio 
material exposto na alinea "a", temos: realizar (verbo) + operagoes relativas 
a circulagao de mercadoria (complemento). Para melhor compreensao, 
temos na alinea T , por sua vez: entrar (verbo) + mercadoria importada do 
exterior (complemento). 

Tendo em vista os termos constitucionais impostos sua analise constitui o 

ponto crucial para poder se chegar a conclusao adequada da questao em analise. 
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O conceito de operagao esta ligado aos qualitativos: circulagao de 

mercadorias e tambem as prestagoes de servigos de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicagao. Logo, as operagoes referentes a estas duas 

especies indicam a incidencia do referido imposto. 

Segundo Hugo de Brito Machado (2002, p. 146): "Operagao corresponde ao 

conjunto de meios convencionais ou usuais empregados para atingir urn resultado 

comercial ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro". 

Ja para Sacha Calmon; Misabel Abreu; Humberto Teodoro Jr. (2004, p. 306): 

A operagao que da ensejo a circulagao e, nos dizeres de Aliomar Baleeiro, 
'todo negocio juridico que transfere a mercadoria desde o produtor ate o 
consumidor final' ou segundo Alcides Jorge Costa, 'qualquer negocio 
juridico ou ato juridico material que seja relativo a circulagao de mercadorias 

E para dirimir qualquer possivel duvida ainda acerca do vocabulo 'operagao' 

CALMON apud Alberto Xavier (2002, p. 239) esclarece com propriedade: 

Em primeiro lugar, deve ter-se presente que a Constituigao descreve a 
hipotese de incidencia deste tributo como sendo a operagao relativa a 
circulagao em si mesma considerada. A enfase posta no vocabulo 
'operagao' revela que a lei apenas pretendeu tributar os movimentos de 
mercadorias que sejam imputaveis a negocios juridicos translativos da sua 
titularidade. 

Assim, infere-se que no ramo juridico este conceito refere-se eminentemente 

a negocios juridicos realizados. 

Entendido o conceito de "operar", deve-se detalhar para a complexidade de 

seu complemento e os efeitos que discorrem. 

A circulagao de mercadoria, apos a palavra "operagao" indica que para fins de 

incidencia do ICMS, e necessaria a efetivagao de ato ou negocio juridico para fins de 

comercio, que implique transferencia de dominio da mercadoria (objeto da 

mercancia). Circulagao possui a compreensao de transferencia do titular, e nao 

meramente mudanga de local onde se encontrava o bem, como alguns 

doutrinadores outrora fizeram crer. 

Tanto que Carvalho de Mendonga (2006, p. 26) enfatiza: 

As mercadorias, passando por diversos intermediaries no seu percurso 
entre os produtores e os consumidores, constituem objeto de variados e 
sucessivos contratos. Na cadeia de transagoes da-se uma serie continuada 
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de transferencia da propriedade ou posse das mercadorias. Eis o que se diz 
circulagao de mercadorias. 

Logo, constitui condigao sine qua non a circulagao de bens voltados a pratica 

mercante. A materia entao tern urn quid de Direito Comercial, pois ha flagrante 

miscigenagao deste ramo com o Direito Tributario na questao vertente. 

Reconhecendo isto, o proximo passo e saber o que vem a ser atos de 

comercio, pois o bem para ser considerado mercadoria, devera ser destinado a 

pratica mercantil, pois nao e qualquer bem que possui a caracteristica de comercio, 

mas sim, sua destinagao. 

MACHADO (2002, p 316) faz uma analise acurada sobre o entendimento que 

se deve ter acerca do vocabulo mercadoria: 

Nao obstante as alteragoes com as quais a vigente Constituigao, 
incorporando dispositivos da Emenda Constitucional n. 23, de 1983, 
desfigurou o imposto em estudo, segue sendo de grande importancia o 
conceito de mercadorias para a adequada compreensao de seu 
regramento. Mercadorias sao coisas moveis. Sao coisas porque corporeos, 
que valem por si e nao pelo que representam. Coisas, portanto, em sentido 
restrito, no qual nao se incluem os bens tais como os creditos, as agoes, o 
dinheiro, entre outros. E coisas moveis porque em nosso sistema juridico os 
imoveis recebem disciplinamento legal diverso, o que os exclui do conceito 
de mercadorias. A propria Constituigao Federal, na partilha das 
competencias impositivas, ja determina sejam tratados diferentemente os 
bens imoveis, que nao podem receber do legislador, complementar ou 
ordinario, o tratamento juridico-tributario dispensado as mercadorias. Todas 
as mercadorias sao coisas, mas nem todas as coisas sao mercadorias. O 
que caracteriza uma coisa como mercadoria e a destinagao. Mercadorias 
sao aquelas coisas moveis destinadas ao comercio. Sao coisas adquiridas 
pelos empresarios para revenda, no estado em que as adquiriu, ou 
transformadas, e ainda aquelas produzidas para venda.[...] 

Assim, o intuito do lucro visado pelos empresarios. Tanto que a atividade 

mercantil se evidencia pela pratica dos atos de comercio. Estes podem ser 

entendidos como atos que visem a circulagao, a troca de mercadorias, visando, via 

de regra, a obtengao de lucro. Porem, a definigao de atos de comercio nao se 

encontra certa e assente na doutrina atual, pois varios sao os elementos julgados 

pertinentes em detrimentos de outros que outrora foram considerados vital para a 

qualificagao do ato em ato de comercio, como por exemplo, a presenga do animus 

lucrandi. 

Se for certo que a discussao ainda e perene nos dias atuais, tambem nao se 

pode olvidar que a pratica mercantil visa, sim, a obtengao do lucro ao revender as 
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mercadorias, se assim nao fosse, nao haveria razao para a continuidade do 

exercicio da mercancia. No entanto, pelo Direito Patrio, alguns atos de comercio sao 

praticados que nao visam precipuamente o lucro, tais como a emissao de titulos de 

credito, mas sao assim considerados por disposigao legal e nao pela sua natureza 

em si. 

Para finalizar a discussao acerca do ato de comercio, vale trazer a lume o 

ensinamento de Rubens Requiao (1993, p. 36) a respeito: 

Na Franca em suas aulas na Faculdade de Direito de Paris, o Prof. Gaston 
Lagarde indaga do criterio de comercialidade, considerando que o intuito 
lucrativo e necessario mas insuficiente para caracteriza-lo. O comerciante, 
por outro lado, e urn intermediary entre produtor e consumidor, da mesma 
forma que o ato de comercio e um ato de interposicao ou de circulagao. A 
compra para revenda responde perfeitamente a essa definigao. Nao e nem 
um ato de produgao, nem um ato de consumagao. E, assim, chega a 
definigao de Thaller, de que 'o ato de comercio e um ato de intermediagao 
na circulagao das riquezas'. Mas e necessario compreender que esta 
interposigao nao reveste carater comercial se nao for lucrativa; nao pratica 
ato de comercio a associagao caritativa que compra para revender ao prego 
corrente. 'Dois elementos', finaliza o Prof. Lagarde, - especulagao e 
circulagao- intervem, portanto, um e outro, na definigao do ato do comercio. 

Evidencia-se, assim, quais sao as diretrizes langadas no ordenamento juridico 

para efeitos de incidencia do ICMS. Isto e, o referido imposto deve recair nas 

operagoes mercantis, ou seja, negocios ou atos juridicos que efetuam a circulagao 

de mercadorias. Disto compreende a nogao juridica de atos de comercio, e por fim, 

estes atos possuem dentre varios caracteres, a intengao de arrecadar lucros com a 

pratica mercantil. 

A Lei Complementa 87/1996 (Lei Kandir) e suas alteragoes, expoe quais as 

possibilidades de incidencia do ICMS: 

I - operagoes relativas a circulagao de mercadorias, inclusive o fornecimento 
de alimentagao e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos 
similares; 
II - prestagoes de servigos de transporte interestadual e intermunicipal, por 
qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 
III - prestagoes onerosas de servigos de comunicagao, por qualquer meio, 
inclusive a geragao, a emissao, a recepgao, a transmissao, a retransmissao, 
a repetigao e a ampliagao de comunicagao de qualquer natureza; 
IV - fornecimento de mercadorias com prestagao de servigos nao 
compreendidos na competencia tributaria dos Municipios; 
V - fornecimento de mercadorias com prestagao de servigos sujeitos ao 
imposto sobre servigos, de competencia dos Municipios, quando a lei 
complementar aplicavel expressamente o sujeitar a incidencia do imposto 
estadual. 
§ 1° O imposto incide tambem: 
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I - sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por 
pessoa fisica ou juridica, ainda que nao seja contribuinte habitual do 
imposto, qualquer que seja a sua finalidade; 
II - sobre o servigo prestado no exterior ou cuja prestagao se tenha iniciado 
no exterior; 
III - sobre a entrada, no territorio do Estado destinatario, de petroleo, 
inclusive lubrificantes e combustiveis liquidos e gasosos dele derivados, e 
de energia eletrica, quando nao destinados a comercializacao ou a 
industrializacao, decorrentes de operagoes interestaduais, cabendo o 
imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente. 

3.5 Nao incidencias do ICMS 

Na mesma lei, retro mencionada, encontramos quais as possibilidades de nao 

incidencia do ICMS: 

I - operagoes com livros, jornais, periodicos e o papel destinado a sua 
impressao; 
II - operagoes e prestagoes que destinem ao exterior mercadorias, inclusive 
produtos primarios e produtos industrializados semi-elaborados, ou 
servigos; 
II - operagoes interestaduais relativas a energia eletrica e petroleo, inclusive 
lubrificantes e combustiveis liquidos e gasosos dele derivados, quando 
destinados a industrializagao ou a comercializagao; 
IV - operagoes com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou 
instrumento cambial; 
V - operagoes relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem 
a ser utilizadas na prestagao, pelo proprio autor da saida, de servigo de 
qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito ao imposto 
sobre servigos, de competencia dos Municipios, ressalvadas as hipoteses 
previstas na mesma lei complementar; 
VI - operagoes de qualquer natureza de que decorra a transferencia de 
propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra especie; 
VII - operagoes decorrentes de alienagao fiduciaria em garantia, inclusive a 
operagao efetuada pelo credor em decorrencia do inadimplemento do 
devedor; 
VIII - operagoes de arrendamento mercantil, nao compreendida a venda do 
bem arrendado ao arrendatario; 
IX - operagoes de qualquer natureza de que decorra a transferencia de 
bens moveis salvados de sinistro para companhias seguradoras. 
Equipara-se as operagoes de que trata o item II a saida de mercadoria 
realizada com o fim especifico de exportagao para o exterior, destinada a: 
a) empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro 
estabelecimento da mesma empresa; 
b) armazem alfandegado ou entreposto aduaneiro. 

A propria lei esclarece, de forma clara e objetiva, as possibilidades de nao 

incidencia do ICMS. 
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CAPITULO 4 FATO GERADOR DO ICMS NA PARAlBA 

4.1 Apontamentos gerais do fato gerador 

Tao importante e a sua definigao que alguns doutrinadores, partidarios da 

autonomia do Direito Tributario, fizeram do fato gerador um conceito especifico da 

area tributaria. Realizaram a glorificagao do fato gerador e tentaram explicar tudo 

atraves dele. 

O CTN e a maior parte da doutrina brasileira empregam a expressao "fato 

gerador" para designar assim a situagao abstrata definida em lei como a sua 

ocorrencia no piano concrete Em lingua portuguesa nao ha expressoes que indique, 

sem ambiguidade, a dimensao normativa e a concreta do fato gerador. 

Segundo Ricardo Lobo Tores (1997, p. 207) 

[...] em outros idiomas a expressao tambem e ambigua: fait generateur em 
frances, hecho imponible em espanhol e fattispecie em italiano 
compreendem simultaneamente o abstrato e o concreto. So o alemao, pela 
sua opulencia vocabular, possui dois termos distintos: Tatbestand, que e a 
situagao generica, e Tatsache, que corresponde ao fato concreto; mas a 
legislagao e a doutrina germanicas, apesar disso, confundem muitas vezes 
os dois conceitos. 

Amilcar Falcao (1995, p. 27) sustenta ser o fato gerador da obrigagao 

tributaria "um fato juridico em sentido estrito", afirmando nao ser ele para o Direito 

Tributario, "um ato juridico de conteudo negocial ou um negocio juridico". Neste 

sentido, ainda segundo o mesmo, o fato gerador constitui-se em um criterio, um 

iridice ou um indicio para aferigao da capacidade economica ou contributiva dos 

sujeitos aos quais se atribui. Em outras palavras, em sua essentia o fato gerador e 

um fato economico, ao qual o Direito empresta relevo juridico. 

Porem, alerta FALCAO (1995, p. 28), "o fato gerador nao e simplesmente um 

fato economico, dizer isso, seria incorrer em erro". Os fatos politicos, economicos, 

sociais em geral, ou mesmo do mundo fisico, quando juridicizados pelo Direito 

passam a conceituar-se como fatos juridicos. 

Entretanto, o que e interessante frisar na dicgao de FALCAO (1995), e que o 

aspecto do fato gerador que o legislador tributario considera importante para 
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qualifica-lo e a sua idoneidade ou aptidao para servir de ponto de referenda, de 

metro, de indicagao para que se afira a capacidade economica ou contributiva do 

sujeito passivo da obrigagao tributaria. 

Para Adilson Rodrigues Pires (1997, p. 46) "fato gerador" e, portanto: 

[...] qualquer manifestacao positiva e concreta da capacidade economica 
das pessoas, observada pelo legislador tributario, que a ele atribui 
qualidade bastante para provocar o nascimento da obrigagao tributaria 
principal, quando se verificar, na pratica, a sua ocorrencia." 

Sobressaem-se importantes estudos de Marcos Bernardes de Mello, — 

profundo conhecedor da obra de Pontes de Miranda — a respeito do fato juridico 

(fato gerador) na Teoria Geral do Direito. 

Escreve Marcos Bernardes de Mello (1995 p. 35): 

No trato do Direito ha necessidade de que tenhamos sempre essa distingao 
entre o factico, enquanto apenas factico, e o juridico, que e constituido pelo 
factico ja adjetivado pelas normas juridicas, porque, conforme refere Pontes 
de Miranda (Tratado de Direito Privado, I 3-4) por falta de atengao aos dois 
mundos muitos erros se cometem e, o que e mais grave, se priva a 
inteligencia humana de entender, intuir e dominar o Direito. 

Discorrendo sobre o fato gerador nominando-o como suporte factico assinala 

MELLO apud Pontes de Miranda (1995, p. 36): 

[...] o suporte factico da regra juridica, isto e, aquele fato, ou grupo de fatos 
que o compoe, e sobre o qual a regra juridica incide, pode ser da mais 
variada natureza: por exemplo, a) o nascimento do homem, b) o fato fisico 
do mundo inorganico, c) a doenga (...) E incalculavel o numero de fatos do 
mundo, que a regra juridica pode fazer entrar no mundo juridico - que o 
mesmo e dizer-se tornar fatos juridicos. Ja ai comega a fungao 
classificadora da regra juridica: distribui os fatos do mundo em fatos 
relevantes e fatos irrelevantes para o Direito, em fatos juridicos e fatos 
ajuridicos. 

O aspecto material (fato-indicio de riqueza), e um dado factico fundamental 

para compositura do fato gerador, e sua ausencia influi na propria existencia ou 

inexistencia do fato juridico tributario, isto e, em caso da presenga real do aspecto 

material do fato gerador, da-se a suficiencia do fato gerador e por conseguinte, a 

incidencia da norma tributaria, cujo efeito e o surgimento do fato juridico tributario, 
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que por sua vez produz como eficacia juridica o nascimento do dever tributario, que 

e uma relagao obrigacional como ja vimos de ver. 

No caso inverso, ou seja, inexistencia do aspecto material do fato gerador da-

se a insuficiencia do fato gerador e por consequencia, nao ocorre a incidencia da 

norma tributaria, e nao ha falar-se em fato juridico tributario e muito menos em 

obrigagao tributaria. 

No dizer de BORBA, (2002) como existe dois tipos de obrigagao tributaria 

(principal e acessoria), tambem sao dois tipos de fatos geradores: o principal, 

situagao esta defina em lei como sendo necessaria e suficiente para o surgimento da 

obrigagao tributaria; e acessoria, que e qualquer situagao, na forma da legislagao 

aplicavel, que impoe a pratica ou abstengao de ato que nao configure obrigagao 

aplicavel. 

Encontramos essas duas possibilidades facilmente no Codigo Tributario 

Nacional nos artigo 114 e 115, respectivamente: 

Art. 114. Fato gerador da obrigagao principal e a situagao definida em lei 
como necessaria e suficiente a sua ocorrencia. 
Art. 115. Fato gerador da obrigagao acessoria e qualquer situagao que, na 
forma da legislagao aplicavel, impoe a pratica ou a abstengao de ato que 
nao configure obrigagao principal. 

4.2 Fato gerador e base de caiculo 

O fato gerador e o aspecto material da hipotese de incidencia tributaria. Junto 

com a base de caiculo forma aquilo que MELLO (2000) chama de tipologia tributaria. 

Segundo o CTN em seu art. 4°, "a natureza juridica especifica do tributo e 

determinada pelo fato gerador". Porem, acrescenta-se a base de caiculo a este 

raciocinio com supedaneo nos artigos. 145, § 2° e 154, I, ambos da CF, que 

demonstram a importancia da base de caiculo, e logo, da tipologia tributaria como 

criterio constitucional para determinagao da natureza do tributo. 

Segundo TORRES (1997 p. 158): 

[...] no direito positivo brasileiro, o tipo tributario e definido pela integragao 
logico-semantica de dois fatores: hipotese de incidencia e base de caiculo. 
Ao binomio, o legislador constitucional outorgou a propriedade de diferengar 
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as especies tributarias entre si, sendo tambem operativo dentro das proprias 
subespecies. 

Ja para BECKER (1998) e a base de caiculo que confere a natureza juridica 

do tributo e nao o binomio fato gerador/base de caiculo. 

Assim, leciona este justo doutrinador (1998 p. 338) que: 

104. CRITERIO OBJETIVO E JURIDICO PARA DETERMINAQAO DA 
NATUREZA JURIDICA (genero e especie) DO TRIBUTO - Demonstrar-se-a 
que o criterio objetivo e juridico e o da base de caiculo (base imponivel). 
Este, sempre e necessariamente, e o unico elemento que confere o genero 
juridico do tributo. Noutras palavras, ao se investigar o genero juridico do 
tributo, nao interessa saber quais os elementos que compoem o 
pressuposto material ou quais as suas decorrencias necessarias, nem 
importa encontrar qual o mais importante daqueles elementos ou 
decorrencias. Basta verificar a base de caiculo; a natureza desta conferira, 
sempre e necessariamente, o genero juridico do tributo. 

Para Geraldo Ataliba (2002, p. 108), a base de caiculo e chamada por ele de 

"base imponivel (...), e uma perspectiva dimensivel do aspecto material da hipotese 

de incidencia, que a lei qualifica com a finalidade de fixar criterio para determinagao, 

em cada obrigagao tributaria concreta, do quantum debeatur." 

4.3 Fungoes da base de caiculo 

A base de caiculo teria tres fungoes preeminentes, apresentadas por 

TORRES (1997, p. 322), que seria: 

1 - funcao mensuradora: medir as proporcoes economicas do fato gerador; 
2 - funcao objetiva: compor a especifica determinagao da divida articulando-
se com a aliquota; 
3 - fungao comparativa: confirmar ou infirmar o verdadeiro criterio material 
da hipotese tributaria. 

E de alvitre frisar ainda com relagao a base de caiculo, que a norma tributaria 

ao mesmo tempo em que juridiciza por qualificagao o fato gerador tornando-a fato 

juridico tributario, tambem juridiciza a base de caiculo deste mesmo fato gerador por 

quantificagao, visando medir o quantum a ser tributado atraves da avaliagao da base 

de caiculo. 
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Explicando mais, a norma tributaria irradia plexos de juridicizagoes, ou seja, 

por um lado juridiciza a materialidade do fato gerador ocorrido no mundo real 

(qualificagao juridica), e por outro lado, juridiciza a mesma materialidade, so que 

desta feita, colhendo-a por outra perspectiva, quantificando a base de caiculo 

(quantificagao juridica), mensurando a grandeza economica do fato gerador que 

sofreu o impacto da incidencia. 

Segundo Paulo de Barros Carvalho (2000, p. 67): 

Discorrendo sobre os plexos de juridicizagoes irradiados pela norma 
tributaria, a base de caiculo projeta-se sobre a mesma porgao factual, 
recortada no suporte factico pela hipotese tributaria (Fjt), mensurando o fato 
que sofreu o impacto da incidencia (Fbc). A parcela comum, no caso do 
imposto, ha de ser a atividade do particular ou de alguem a ele assimilado, 
de tal modo que tanto o enunciado da hipotese, como o da base convirjam 
para o mesmo ponto. Tratando-se de taxa, em que se requer, com assomos 
de absoluta necessidade, uma atuagao do Estado, seja ela expressa na 
prestagao de servigos publicos ou no exercicio de poder de policia, o 
enunciado da base de caiculo devera coincidir com o factum da atuagao 
estatal, previsto no antecedente normativo, dimensionando-lhe de alguma 
forma e por algum padrao compativel. 

Reafirmando mais, a perspectiva dimensivel da base de caiculo ha de ser 

uma medida efetiva do fato gerador, recolhida como tal pela norma tributaria. Nao 

sera qualquer porgao, ainda que retirada do mesmo fato gerador, que servira como 

aspecto quantificador, e imprescindivel do ponto de vista, inclusive, constitucional, 

que haja uma perfeita conexao entre o fato gerador descrito pela hipotese tributaria 

e a grandeza economica recortada do proprio fato gerador para servir como base de 

caiculo do tributo. 

Vale aqui o chamamento de Geraldo Ataliba (2002, p. 112): 

Efetivamente, nao e possivel que um imposto sobre o patrimonio tenha por 
base imponivel a renda de seu titular. Tal situagao - essencialmente 
teratologica - configuraria um imposto sobre a renda, e nao sobre o 
patrimonio. 

Reconhecendo a importancia do estudo da quantificagao da base de caiculo 

para o estudo da natureza do dever tributario, MACHADO apud Rubens Gomes de 

Souza (2001, p 62) foi rigoroso quando disse que: 

[...]se um tributo, formalmente instituido como incidindo sobre determinado 
pressuposto de fato ou de direito, e calculado com base em uma 
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circunstancia estranha a esse pressuposto, e evidente que nao se podera 
admitir que a natureza juridica desse tributo seja a que normalmente 
corresponda a definigao de sua incidencia. Assim, um imposto sobre vendas 
e consignagoes, mas calculado sobre o capital da firma, ou sobre o valor de 
seu estoque, em vez de ser sobre o prego da mercadoria vendida ou 
consignada, claramente nao seria um imposto sobre vendas e 
consignagoes, mas um imposto sobre o capital ou sobre o patrimonio. 

Por outras palavras, a ordem normal das coisas e que o pressuposto material 

ou juridico da incidencia defina a natureza do tributo e determine a escolha da sua 

base de caiculo. Mas, quando a base de caiculo adotada pela lei fiscal seja 

incompativel com o pressuposto material ou juridico da incidencia, entao a ordem 

normal das coisas se inverte, a natureza juridica do tributo passa a ser determinada 

pela base de caiculo, e nao pela definigao legal da incidencia. Esta ultima, fica 

assim, reduzida a uma simples afirmagao vazia de sentido, porque desmentida pela 

determinagao legal de se calcular o tributo sobre circunstancias outras, que com ela 

nao tenham relagao, ou que dela nao decorrem necessariamente. 

Diante destas citagoes, resta clara a aproximagao de seu pensamento ao de 

BECKER (1998), conferindo a base de caiculo o carater de elemento decisivo para 

definigao da natureza tributaria da obrigagao compulsoria. 

Reflexoes desta natureza trazem a tona a importancia do estudo destas duas 

proposigoes seletoras do real — para o conhecimento da natureza juridica do dever 

tributario — quais sejam? A que qualifica o fato gerador e a que quantifica a base de 

caiculo deste mesmo fato gerador. 

4.4 Fato gerador e capacidade de contribuir 

O Fato Gerado e Capacidade de Contribuir sao conceitos inseparaveis para 

legitimidade do nascimento da obrigagao tributaria. O fato gerador ha que observar a 

capacidade contributiva do contribuinte, e lembre-se mais uma vez, que a 

capacidade contributiva e distinta da capacidade economica; esta e um plus em 

relagao aquela. 

Observa-se que os tributos no ordenamento juridico brasileiro ou sao 

fundados na capacidade contributiva (capacidade economica) ou sao graduados 
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pela capacidade contributiva dos contribuintes. E advertencia dele Jose Marcos 

Domingues de Oliveira (1998, p. 114): 

O principio da capacidade contributiva, enquanto pressuposto e criterio de 
graduacao e limite do tributo, aplica-se nao so ao imposto mas tambem as 
demais especies tributarias, pois em todas elas trata-se de retirar recursos 
economicos dos part iculars para transferi-los ao setor publico. E a sua 
forga economica que dira da possibilidade do seu concurso para a 
manutencao do Estado. 

Os tributos fundados (cujos fatos geradores sao indices de riqueza 

economica) na capacidade contributiva sao: os impostos, as contribuigoes sociais, 

os emprestimos compulsorios e as contribuigoes de melhorias. Os tributos 

graduados pela capacidade contributiva sao as taxas (de servigo e de policia). 

Os tributos fundados na capacidade contributiva sofrem a incidencia do 

principio ja na propria descrigao do fato gerador que sera sempre um vender 

mercadoria, ser proprietario de imovel, obter vantagem imobiliaria etc. Os tributos 

fundados na capacidade contributiva tambem podem ser graduados por ela, como 

so acontece nas aliquotas diferenciadas (seletividade do IPI), progressividade do 

imposto de renda, do IPTU etc., proposta por OLIVEIRA (1998). 

Ja os tributos graduados pela capacidade contributiva, sao excegoes a regra 

geral de que o fato gerador e um fato economico (fato do contribuinte), isto porque, 

as taxas tern como fato gerador um fato da administragao publica (fato do Estado) — 

o servigo publico, e nao uma manifestagao de riqueza do contribuinte — razao pela 

qual o principio da capacidade contributiva repercute na graduagao da quantificagao 

do correspondente dever tributario. 

No dizerde OLIVEIRA (1998, p.115): 

[...jbases de caiculo ou aliquotas variaveis em fungao de situagoes 
subjetivas do contribuinte, conexas com o custo dos servigos publicos, 
como a area do estabelecimento do contribuinte sujeito a licenga de 
localizagao ou inspegao, o numero de comodos de imovel residencial do 
contribuinte destinatario de coleta de lixo ou esgoto domiciliar, a sofisticagao 
de equipamento sujeitos a registro ou aferigao, etc). 

Reafirme-se, aqui, que a capacidade economica influencia todos os tributos 

do ordenamento juridico, como entende OLIVEIRA apud Novelli (1998, p. 116), 

quando acentua: 
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Como se sabe, tanto na doutrina quanto na jurisprudencia, assim nacional 
como estrangeira (e entre nos, assinale-se, a despeito da imperfeita diccao 
do preceito constitucional), parece prevalecer a opiniao segundo a qual 
estao sujeitos ao limite constitucional da capacidade contributiva, todos os 
tributos, e, por conseguinte, tambem a taxa. 

Nesta diregao, os tributos materialmente se fundam nao na regra da 

vantagem individual, mas, no principio da proporcionalidade e igualdade de 

sacrificio, em suma, fundam-se, substancialmente, no principio da capacidade 

contributiva, ou seja, no principio da aptidao economica do sujeito para suportar a 

carga tributaria. 

Apesar de presente em todos os tributos do sistema nacional, consoante ja 

visto, a capacidade contributiva se manifesta com maior plenitude no fato gerador 

impostos, porquanto estes possuem como fato gerador um fato do contribuinte, 

fatos/eventos ou condutas que sao indicadores de um signo presuntivo de riqueza 

independente de qualquer atividade estatal especifica, relativa ao contribuinte. 

4.5 Classificagoes do fato gerador 

Os fatos geradores em fungao do tempo de sua ocorrencia podem ser 

classificados em: 

1- Simples ou Instantaneo - como se refere BORBA (2002, p. 238): "Sao 

aqueles que se iniciam e completam em um so momento, em um so instante. 

Ocorrem normalmente nos casos do II, IE, ICMS, IPI, ITBI, ITD, entre outros". Ocorre 

num unico ato ou contrato, ou operagao realizada, que a cada vez que realizada no 

mundo real, implica a realizagao de um fato gerador. Repetem-se tantas vezes 

quantas essas situagoes materials se repetirem no tempo. 

2- Complexos ou Complexivos - nao ocorrem hoje ou amanha, mas sim 

durante um longo periodo de tempo, que ao termino, do qual se valorizam "n" fatos 

isolados e somados aperfeigoam o fato gerador do tributo. Ex: Imposto sobre a 

renda. 

3- Continuos ou Continuados - AMARO (2004, p.260) anota que: "O fato 

gerador chama-se "continuado" quando e representado por situagao que se mantem 

no tempo e que e mensurada em cortes temporais". Sua realizagao se da de forma 
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duradoura, e pode manter-se estavel ao longo do tempo, existindo hoje e amanha. 

Ex: ITR, IPTU e IPVA. 

CARVALHO (2000) critica essa classificagao do fato gerador em funcao do 

tempo de sua ocorrencia, sustentando que todos os fatos geradores sao 

instantaneos. 

Falar em "fatos" que nao sejam instantaneos e, sob qualquer calor, 

inadequado e incongruente, visto que todo o evento, seja ele fisico, quimico, 

sociologico, historico, politico, economico, juridico ou biologico, acontece em certas 

condigoes de espago e tempo (instante), conforme ressalta TORRES (1997). 

4.6 O fato gerador e uma situagao definida em lei 

Quando o art. 114 do CTN diz que o fato gerador e a condigao necessaria e 

suficiente para o surgimento da obrigagao tributaria, pode-se concluir que esta surge 

imediatamente a ocorrencia daquele. Corroborando com esta afirmativa, vamos 

recordar o paragrafo 1§ do artigo 113 do CTN: "A obrigagao tributaria principal surge 

com a ocorrencia do fato gerador (...)" como esclarece a figura abaixo. 

IMEDIATAMENTE 

FATO GERADOR OBRIGAQAO TRIBUTARIA FATO GERADOR OBRIGAQAO TRIBUTARIA 

Fonte: Claudio Borba (2002, p. 233) 

O grafico apresentado permite-nos entender que, tratando-se de situagao de 

fato, surge a obrigagao tao logo ocorram as circunstancias materiais necessarias, 

importando apenas os elementos concretos, materiais. 

Nao e em vao a advertencia do CTN, quando diz que o fato gerador e uma 

situagao definida em lei, ou quando novamente, desta feita no art. 126, acentua que 
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a capacidade tributaria passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais 

etc. 

Isto se justifica na medida em que, como lembra BECKER (1998, p. 264) "a 

ausencia de vontade (avolitividade) e trago marcante do fato gerador tributario, muito 

embora nao seja marca especifica" do fato jurfdico tributario, havendo tambem 

avolitividade, ou seja, irrelevancia da vontade no que tange a fatos juridicos de 

outros ramos do Direito, no Direito Civil, os fatos juridicos stricto sensu (nascimento, 

morte, inundagao, frutificagao etc). Entretanto, apesar de nao ser especificidade do 

Direito Tributario, a avolitividade do fato juridico tributario e trago marcante do 

mesmo. 

Sabemos que a fato gerador tributario e um conjunto de fatos sobre o qual 

incide a norma tributaria. Neste sentido a eventual participagao volitiva do ser 

humano, com o objetivo de concretiza-la ou nao, pela sua nao essencialidade para 

composigao do fato gerador deve ser abandonada como dado factico excessive ou 

seja, a vontade e dado que sobeja no fato gerador tributario. 

No piano de uma classificagao dos fatos juridicos, a fato gerador apos a 

incidencia, nao pode ser classificado como sendo um negocio juridico, mas, sim, um 

fato juridico tributario. 

Alias, isto foi bem salientado por FALCAO (1995, p. 27), quando disse que: 

E o fato gerador um fato juridico em sentido estrito. Pode exprimir-se a 
mesma ideia afirmando nao ser ele, para o Direito Tributario, um ato juridico 
de conteudo negocial ou um negocio juridico. 

O fato juridico tributario mais se aproxima de um fato juridico stricto sensu, 

porquanto embora decorrente de conduta humana, o fato economico resultante a ele 

sobreleva, porque para o Direito Tributario, a conduta prevista no fato gerador e 

sempre avolitiva (a vontade e juridicamente irrelevante) para os fins da incidencia 

tributaria. 

Diferentemente de um ato juridico — onde o cerne de seu suporte factico e a 

vontade, isto e, a vontade como elemento essencial, vontade traduzida em conduta 

que se objetiva realizar, em geral, um interesse em obter uma consequencia 

vantajosa para quern a pratica, no caso do fato juridico stricto sensu — a vontade e 

irrelevante para a constituigao do fato gerador tributario. E que o nascimento do 

dever tributario, diferente das obrigagoes de Direito Privado, prescinde de 
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manifestagao de vontade da parte que se obriga (ou do credor) no sentido de dar-lhe 

origem. A vontade manifestada na pratica de certos fatos, eleitos como fatos 

geradores da obrigagao tributaria, e abstraida. 

Oferece mais suporte sobre a tematica AMARO (2004) posto que entende 

que o indivlduo pode querer auferir renda e nao querer pagar imposto (ou ate 

mesmo ignorar a existencia do tributo); ainda assim surge a obrigagao, cujo 

nascimento nao depende nem da vontade nem do conhecimento do individuo. Alias, 

independe, tambem, de estar o sujeito ativo ciente do fato que deu origem a 

obrigagao. E obvio que o efetivo cumprimento da obrigagao tributaria vai depender 

de as partes tomarem conhecimento da existencia do vinculo. O que se quer 

sublinhar e que o nascimento da obrigagao nao depende de nenhuma manifestagao 

de vontade das partes que passam a ocupar os polos ativo e passivo do vinculo 

juridico. Basta a ocorrencia do fato previamente descrito na lei para que surja a 

obrigagao. 

A vontade somente existe na obrigagao tributaria no sentido de ser o homem 

livre e racional, e praticar atos discricionarios, mas jamais no sentido que Ihe 

empresta o Direito Privado, de algum objetivo ser buscado, de um sujeito se obrigar 

por manifestagao consciente de sua vontade, necessidade ou interesse. Nao ha 

opgao entre vender uma mercadoria e pagar ICMS, ou vender e "nao pagar o 

imposto". Ha, isto sim, livre vontade em relagao a realizagao do fato gerador (aceitar 

heranga, industrializar, vender, importar ou exportar, auferir rendimentos, etc), mas 

nao em relagao ao efeito tributario desencadeante de pagar tributo. 

Fica patente a avolitividade do fato gerador tributario, ou em outras palavras, 

a fato gerador juridicizado se transforma em fato juridico tributario stricto sensu, fato 

jurfdico para cuja constituigao a vontade e elemento irrelevante. E por isso que 

dispoe o artigo 126 do Codigo Tributario Nacional: 

Art. 126 - A capacidade tributaria independe: 
I - da capacidade civil das pessoas naturais; 
II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privacao 
ou limitacao do exercicio civis, comerciais ou profissionais, ou da 
administracao direta de seus bens ou negocios; 
III - de estar a pessoa juridica regularmente constituida, bastando que 
configure uma unidade economica ou profissional. 
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A avolitividade do fato gerador justifica tambem a diccao do art. 114 do 

Codigo Tributario Nacional, quando diz que: "fato gerador da obrigagao tributaria 

principal e a situagao definida em lei como necessaria e suficiente a sua ocorrencia". 

Ou seja, um conjunto de fatos, vale dizer, toda e qualquer ocorrencia decorrente ou 

nao da vontade, repita-se, para o Direito Tributario a conduta prevista no fato 

gerador e avolitiva. 

Assim, voltando ao artigo 126 do CTN, se a vontade e irrelevante para a 

formagao do fato gerador, nao ha por que se exigir capacidade juridica de alguem 

como condigao para que seja sujeito passivo de obrigagao tributaria. 

Os artigos 114 e 115 do Codigo Tributario Nacional citados anteriormente, 

revelam que a obrigagao tributaria prescinde do elemento volitivo em sua genese, 

isto e, ela nasce por forga da incidencia, que pressupoe norma e fato gerador 

avolitivo. 

Cabem aqui as palavras de MACHADO (2000, p. 117): 

Nos atos juridicos em geral a vontade e elemento essencial. Por isto a lei 
exige para a validade dos atos juridicos o agente capaz. Agente que tenha 
vontade juridicamente valida. Como na formagao da obrigagao tributaria nao 
participa o ato, mas simplesmente o fato em sentido estrito, acontecimento 
considerado apenas em seu aspecto objetivo, e natural que a capacidade 
juridica seja irrelevante na formagao do vinculo obrigacional tributario. 

Sao entendimentos desta ordem, que justificam o porque de se tributar os 

rendimentos auferidos em atividade ilicita (ex, jogo de bicho, manutengao da casa 

de prostituigao etc), a hipotese normativa ve estes atos como um fato, um fato 

avolitivo para os fins tributaries. 

Concluindo, AMARO (2004 p. 267) ressalta que: 

[...] aquilo que o legislador nao puder fazer diretamente (por que nao esteja 
na sua esfera de competencia ou porque fira preceito de norma superior), 
ele igualmente nao pode fazer, de modo indireto, mediante utilizagao (que, 
nessas circunstancias, se revelara artificiosa) das presungoes ou ficgoes. 
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4.7 Momento da ocorrencia do fato gerador 

O art. 116 do CTN quer sinalizar o momento em que se considera ocorrido o 

fato gerador (nascida a obrigagao tributaria por forga da incidencia) e existente os 

seus efeitos. 

Tratando-se de situagao de fato, tem-se como exemplo: a saida de 

mercadoria do estabelecimento no caso do ICMS (a traditio so vai ocorrer no 

domicilio do destinatario), a entrada no territorio nacional no Imposto de Importagao, 

a entrega do servigo no ISS. Tratando-se de situagao juridica, tem-se como exemplo 

atos ou negocios juridicos (propriedade, posse ou sua transmissao) ao reves de uma 

circunstancia material qualquer como acontece na situagao fato (entrega das 

chaves, prova da posse efetiva etc). Sendo pendente o ato ou negocio aplica-se o 

art. 117 como podemos observar: 

CODIQAO SUSPENSIVA 

Pratica do ato 
ou celebragao 

do negocio 

Implemento 
da 

condigao 

OBRIGAQAO 

CODIQAO RESOLUTIVA 

Pratica do ato 
ou celebragao 
do negocio 

Implemento 
da 

condigao 

OBRIGAQAO 

Fonte: Claudio Borba (2002, p. 235) 

Sendo assim, se a condigao juridica for uma condigao suspensiva, a 

obrigagao surge com implemento da condigao; se resolutiva tal condigao, os efeitos 

do fato aparecem desde a celebragao do negocio ou a pratica do ato. 

O artigo 118 do Codigo Tributario Nacional estatui: 

A definigao do fato gerador e interpretada abstraindo-se: 
I - a validade juridica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, 
responsaveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos 
seus efeitos; 
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 

Ratificado o ato juridico ou celebrado ou negocio que a lei tributaria erigiu em 

fato gerador, esta nascida a obrigagao tributaria para com o Fisco. E essa obrigagao 
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subsiste independentemente da validade ou invalidade do ato. O fato gerador 

ocorreu e nao desaparece do ponto de vista fiscal. Pouco importa, para a 

sobrevivencia da tributagao sobre determinado ato juridico, a circunstancia de ser 

ilegal, imoral, ou contrario aos bons costumes. 

Deve-se admitir-se, a tributagao de tais atividades eticamente condenaveis e 

condenadas. O que importa nao e o aspecto moral, mas a capacidade economica 

dos que com elas se locupletam. Do ponto de vista moral, parece que e pior deixa-

los imunes dos tributos exigidos das atividades ilicitas, uteis e eticamente acolhidas. 

BECKER (1998 p. 560) oferece alguns exemplos de quando e possivel a 

tributagao de atos ilicitos: "morte por suicidio, o que nao impede a transferencia de 

propriedade para os herdeiros e consequentemente a tributagao, e o exercicio ilicito 

da advocacia, medicina, engenharia, etc. que sobre a remuneragao dos servigos, 

incidiria o imposto de renda". 

4.8 Fato gerador na Lei 6.379/96 do ICMS do Estado da Paraiba 

Seguindo as mesmas diretrizes incidentals da Lei Kandir, o legislador 

estadual procurou interligar a legislagao federal com a estadual com o objetivo de 

evitar distorgoes quanto as possibilidades de incidencia do imposto sobre circulagao 

de mercadorias e servigos. 

As possibilidades de ocorrencia do ICMS a partir do fato gerador no Estado 

da Paraiba estao contidas no artigo 12 Lei 6.379/96 o que ao longo dos anos vem 

sofrendo inumeras alteragoes, como forma de aumentar a arrecadagao do imposto 

ou impossibilitando manobras fraudulentas pelo contribuinte. 

Nesse sentido, o artigo 12 da Lei 6.379/96 (Lei do ICMS do Estado da 

Paraiba), estabelece as ocorrencias de fato gerador quando: 

I - da saida de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que 
para outro estabelecimento do mesmo titular; 
II - do fornecimento de alimentacao, bebidas e outras mercadorias por 
qualquer estabelecimento; 
III - da transmissao a terceiro de mercadoria depositada em armazem geral 
ou em deposito fechado, no Estado do transmitente; 
IV - da transmissao de propriedade de mercadoria, ou de titulo que a 
represente, quando a mercadoria nao tiver transitado pelo estabelecimento 
transmitente; 
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V - do inicio da prestagao de servigos de transporte interestadual e 
intermunicipal, de qualquer natureza; 
VI - do ato final do transporte iniciado no exterior; 
VII - das prestacoes onerosas de servigos de comunicagao, feitas por 
qualquer meio, inclusive, a geragao, a emissao, a recepgao, a transmissao, 
a retransmissao, a repetigao e a ampliagao de comunicagao de qualquer 
natureza; 
VIII - do fornecimento de mercadoria com prestagao de servigos: 
a) nao compreendidos na competencia tributaria dos Municipios; 
b) compreendidos na competencia tributaria dos Municipios e com indicagao 
expressa de incidencia do imposto de competencia estadual, como definido 
na lei complementar aplicavel; 
IX - do desembarago aduaneiro de mercadorias ou bens importados do 
exterior; 
X - do recebimento, pelo destinatario, de servigo prestado no exterior; 
XI - da aquisigao em licitagao piiblica de mercadorias ou bens importados 
do exterior e apreendidos ou abandonados; 
XII - da entrada, no territorio do Estado, de lubrificantes e combustiveis 
liquidos e gasosos derivados de petroleo e energia eletrica oriundos de 
outro Estado, quando nao destinados a comercializagao ou a 
industrializagao; 
XIII - da utilizagao, por contribuinte, de servigo cuja prestagao se tenha 
iniciado em outro Estado e nao esteja vinculada a operagao ou prestagao 
subsequente; 
XIV - da entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outra unidade da Federagao, destinado a uso, consumo ou 
ativo fixo. 
XV - da entrada, no territorio do Estado, de mercadorias ou bens 
destinados a comercializagao, nos casos estabelecidos em regulamento. 
§ 1° Na hipotese do inciso VII, quando o servigo for prestado mediante 
pagamento em ficha, cartao ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato 
gerador do imposto quando do fornecimento desses instrumentos ao 
adquirente. 
§ 2° Na hipotese do inciso IX, apos o desembarago aduaneiro, a entrega, 
pelo depositario, de mercadoria ou bem importados do exterior devera ser 
autorizada pelo orgao responsavel pelo seu desembarago, que somente se 
fara mediante a exibigao do comprovante de pagamento do imposto 
incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposigao em contrario. 
§ 3° Para efeito de exigencia do imposto por substituigao tributaria, inclui-se, 
tambem, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no 
estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. 
§ 4° Na hipotese de entrega de mercadoria ou bem importados do exterior 
antes do desembarago aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador 
neste momento, devendo a autoridade responsavel, salvo disposigao em 
contrario, exigir a comprovagao do pagamento do imposto. 

Dentre todas as possibilidades apresentadas pelo artigo 12, um ponto merece 

um maior destaque, qual seja, o inciso XV da Lei retro mencionada, haja vista que 

desafia o estudo do fato gerador. Assim, merece reflexao e um desenvolvimento 

apurado. 
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4.9 O acrescimo do inciso XV a Lei 6.379/96 comparado com regulamento do ICMS 

na Paraiba 

Conforme visto, foi acrescentado o inciso XV na Lei 6.379/96 pelo artigo 2° da 

Lei 7.488, publicada no diario oficial do Estado da Paraiba do dia 02 de dezembro de 

2003, lei aquela, que trata do Imposto sobre Operagoes Relativas a Circulagao de 

Mercadorias e sobre Prestagoes de Servigos de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicagao. 

Este inciso e o foco do nosso trabalho, tendo em vista os questionamentos 

necessarios que serao feitos acerca da possibilidade ou nao de sua incidencia como 

fato gerador do ICMS em nosso Estado. 

O dispositivo foi redigido da seguinte forma: "XV - da entrada, no territorio do 

Estado, de mercadorias ou bens destinados a comercializagao, nos casos 

estabelecidos em regulamento". Ate aqui, seguindo os elementos da obrigagao 

tributaria o fato gerador foi instituido por lei. 

A essencia do acrescimo deste inciso por lei ordinaria, levou a hipotese de 

incidencia do ICMS neste caso assemelhado a uma norma penal em branco no 

Direito Penal, posto que permitiu a ocorrencia do fato gerador as possibilidades 

casuisticas estabelecidas em regulamento, como fica claro na analise literal do 

inciso. No entanto, ocorre que no artigo 3° do Regulamento do ICMS foi 

acrescentado com redagao similar onde que diz: "XV - da entrada, no territorio do 

Estado, de mercadorias ou bens relacionados em portaria do Secretario de Estado 

da Receita, destinados a estabelecimentos comerciais". 

Pode-se observar que existe uma transferencia de competencia de legislar 

em materia tributaria da Assembleia Legislativa da Paraiba para a Secretaria da 

Receita Estadual, Tendo em vista assim, afronta do que determina o artigo 114 do 

CTN, onde o fato gerador de um tributo e aquilo que e defino em lei (ordinaria em 

regra) como necessaria e suficiente para o surgimento da obrigagao tributaria. 

Observa-se que ha uma incongruencia positivista no que diz o inciso XV da 

Lei 6.379/96 quando abre a possibilidade da ocorrencia do fato gerador do ICMS 

sobre mercadorias ou bens destinados a comercializagao a luz de regulamento do 

Estado. 
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Nesse diapasao, o Secretario de Receita Estadual relaciona atraves de 

portaria quais seriam as mercadorias ou bens como fato gerador incidira o ICMS. 

Vejamos o que diz o artigo 2° da portaria 244/ GSRE, de 08 de outubro de 

2004 do Secretario da Receita do Estado: 

Art. 2° O imposto relativo as operagoes interestaduais com os produtos de 
que trata o artigo anterior, denominado de ICMS - Garantido, desde que o 
contribuinte esteja adimplente com suas obrigagoes fiscais, sera diferido, 
observado o seguinte: 
[...] 
Ill - para ate o 15° (decimo quinto) dia do 2° mes subsequente ao da efetiva 
entrada de mercadoria adquirida por contribuinte enquadrado nos Codigos 
Nacionais de Atividades Economicas - CNAE, constantes do Anexo Unico a 
esta Portaria. 
[.-] 

Aponta-se, portanto, inobservancia legislativa, quanto a redagao deste inciso 

XV, por se trata de obrigagao tributaria principal. 

Transcende do §1° do artigo 113 do CTN o seguinte: "1° A obrigagao principal 

surge com a ocorrencia do fato gerador, tern por objeto o pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniaria e extingue-se juntamente com o credito dela decorrente". 

Desta forma, A portaria do Secretario da Receita Estadual nao seria o instrumento 

normativo adequado para definir quais as mercadorias ou bens e seus 

estabelecimentos (obrigagao principal) de tal modo a ser passivel de surgimento de 

obrigagao tributaria. 

Isto porque o artigo 97 do CTN e claro ao determinar: 

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

estabelece o artigo 100, inciso I do CTN: "Art. 100. Sao normas complementares das 

leis, dos tratados e das convencoes internacionais e dos decretos: I - os atos 

normativos expedidos pelas autoridades administrativas;(...)", desta forma, a portaria 

nao poderia descriminar a obrigagao tributaria principal, mas somente uma Lei 

Ordinaria. 

As fungoes a Secretaria da Receita do Estado sao de orgao arrecadador, 

fiscalizador, executor das leis, bem como da prestagao de servigos ao contribuinte 

conferida pela propria constituigao e o CTN no artigo 7°. 

Observa-se que, as hipoteses contidas no artigo 7° do CTN quanto a 

competencia dos orgaos da administragao, nao comportam o exercicio de 

pressupostos legais definidores do tributo, nao podendo desta forma, alterar o 

alcance ou expressoes do ICMS do Estado. 

Cabe somente ao poder legislative do Estado, observando os principios 

constitucionais do Direito Tributario, legislar e definir os paramentos do imposto em 

tese, por ser a competencia tributaria indelegavel. 

As definigoes do fato gerador e da base de calculo tern que constar expressas 

em lei, em sentido formal, jamais podendo o legislador infra-constitucional cometer 

tal competencia as autoridades administrativas, sob pena de ferir-se varias 

disposigoes constitucionais que limitam o poder de tributar e que compoem o elenco 

relativo aos Direito e Deveres Individuals e Coletivos, por forga da regra do art. 5°, § 

2° da Constituigao Federal. 
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CONSIDERAQOES FINAIS 

O fato gerador da obrigagao tributaria nos seus diversos aspectos, seja pela 

sua importancia para a arrecadagao e manutengao da maquina estatal ou pelo 

desenvolvimento socio-economico quanto ao pagamento de tributos tern sido alvo 

de inumeras pesquisas, a exemplo desta. 

O Imposto Sobre Circulagao de Mercadoria e Servigos de competencia dos 

Estados, destaque-se, e por demais importante para o funcionamento dos orgaos 

administrativos e das politicas publicas desenvolvidas a partir do interesse social. No 

entanto, e preciso questionar ate que ponto esta importancia nao afeta o 

crescimento socio-economico dos contribuintes. 

Ate aqui, procurou-se estabelecer um parametro discursivo acerca do fato 

gerador, especialmente sobre o ICMS. Fazendo um levantamento historico sobre a 

questao dos tributos e sua implantagao do Brasil, atraves das competencias 

tributarias abordadas na Constituigao Federal de 1988 e, em especial, a 

competencia dos Estados acerca da cobranga do ICMS. 

Procurou-se fazer um questionamento sobre o inciso XV da Lei 6.379/96 que 

foi acrescentado pelo artigo 2° da Lei 7.488/03 sobre o ICMS no Estado da Paraiba, 

apontando os aspectos determinados pela legislagao sobre a determinagao do fato 

gerador do tributo, a partir das diretrizes da Constituigao Federal e do Codigo 

Tributario Nacional. 

P6de-se observar, comparando a Lei com o Regulamento do tributo, que 

neste, especialmente no artigo 3° inciso XV, estava posto com as mesmas 

caracteristicas, exceto num ponto duvidoso, quanto denota para a figura do 

Secretario de Estado da Receita que o mesmo aponte, atraves de portaria, as 

mercadorias sobre as quais incidem o ICMS-garantido. 

Pode-se alegar a interpretagao analogica da delegagao de competencia 

exclusiva do legislador para a elaboragao de normas tributarias, mas a propria 

Constituigao impossibilita esta interpretagao em materia tributaria, pois o fato 

gerador deve ser determinado por lei, nao podendo o contribuinte, a priori, saber 

quando o Secretario expedira uma nova portaria. 

Neste ponto, o Imposto sobre a Circulagao de Mercadorias e Prestagoes de 

Servigos do Estado da Paraiba apresenta sua primeira dificuldade legislativa. Como 
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se afirmou a partir do previsto na Constituigao, cabe a norma infraconstitucional 

disciplinar os fatos geradores, atraves de lei complementar, que, no caso do ICMS, 

encontrou ainda o reforgo do art. 155, §2°, XII, exigindo uma lei de maioria absoluta. 

Por tais dispositivos, o constituinte originario trouxe ainda outra fungao a lei 

ordinaria, destacando aquela necessidade contida normas gerais de ligagao, 

inclusive para os fins da legislagao tributaria. 

Observa-se claramente o descumprimento da norma geral, tratando-se de 

uma ilegalidade a aplicagao do inciso XV do regulamento do ICMS no Estado da 

Paraiba no que cerne o relacionamento de mercadorias que incidira o recolhimento 

antecipado do tributo. 

Assim, a presente pesquisa filia-se a posigao de varios doutrinadores acerca 

do Fato Gerador, inclusive para dar seguranga juridica, em assegurar o recolhimento 

do imposto atraves do ICMS-garantido. Constatou-se que a portaria deveria confer 

apenas normas de recolhimento e nao relacionando as mercadorias sobre as quais 

incidira o tributo. 

Com efeito, a garantia quanto a cobranga do imposto e, sem duvida alguma, 

um instrumento revolucionario na tributagao sob o angulo de interesse do Estado. 

Contudo, a doutrina dominante ve serios problemas no instituto, quanto a sua 

legalidade por conflitar com conceitos tradicionais do direito tributario patrio, 

principalmente em relagao a competencia tributaria nos termos do CTN, ao fato 

gerador e a base de calculo do imposto, nao permitindo definir com seguranga o 

quantum tributario a pagar, tornando de certa forma o imposto arrecadado por esta 

modalidade de tributagao, presumido e indefinido. 

A questao a ser posta e: existem formas de compatibilizar a seguranga e a 

racionalidade fiscal do instituto com a garantia de que o contribuinte nao vai ter seus 

direitos constitucionais lesados? Estas e outras questoes precisam ser respondidas, 

considerando que o tema e controverso, sendo que a literatura nacional tern se 

preocupado pouco com o assunto que merece reflexoes aprofundadas, 

principalmente em virtude de seus efeitos pragmaticos. 
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ANEXOS 



ESTADO DA PARAIBA 

SECRET ARIA DE ESTADO DA RECEITA 

DA A T E 13.06.07 
>47 DE 31..05.07 

LEI N° 6.379, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1996 
PUBLICADO NO DOE DE 03.12.96 

6.573/97 
6.586/97 
6.646/98 
6.699/98 
6.823/99 
6.941/00 
7.334/03 
7.488/03 
7.598/04 
7.909/05 
8.247/07 

E P E L A S : 

MEDIDA PROVISORIA 45/06 
MEDIDA PROVISORIA 59/07 slA LEI N° 8.247/07) 

Trata do Imposto sobre 
Operacdes Relativas a 
Circulagao de Mercadorias e 
sobre Prestacoes de 
Servigos de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicagao - ICMS, e 
da outras providencias. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA: 

seguinte Lei: 
Fago saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

Art. 1° Esta Lei dispoe quanto ao Imposto sobre Operagoes 
Relativas a Circulagao de Mercadorias e sobre Prestagoes de Servigos de 



Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagao - ICMS, instituido 
pela Lei n° 5.122, de 27 de Janeiro de 1989, fundamentada no § 8°, do art. 34, 
do Ato das Disposigoes Constitucionais Transitorias - ADCT, e atualmente 
disciplinado com base na Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996, 
tudo de conformidade com as disposigoes contidas nos arts. 146 e 155 da 
Constituigao Federal, de 05 de outubro de 1988. 

Art. 2° O Imposto sobre Operagoes Relativas a Circulagao de 
Mercadorias e sobre Prestagoes de Servigos de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicagao - ICMS, tern como fato gerador as operagoes 
relativas a circulagao de mercadorias e as prestagoes de servigos de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicagao, ainda que as operagoes e as 
prestagoes se iniciem no exterior. 

LIVRO PRIMEIRO 

CAPITULO I 
DO IMPOSTO 

Segao I 
Da Incidencia 

Art. 3° O imposto incide sobre: 

I - operagoes relativas a circulagao de mercadorias, inclusive o 
fornecimento de alimentagao e bebidas em bares, restaurantes e 
estabelecimentos similares; 

II - prestagoes de servigos de transporte interestadual e 
intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

III - prestagoes onerosas de servigos de comunicagao, por 
qualquer meio, inclusive a geragao, a emissao, a recepgao, a transmissao, a 
retransmissao, a repetigao e a ampliagao de comunicagao de qualquer 
natureza; 

IV - fornecimento de mercadorias com prestagoes de servigos nao 
compreendidos na competencia tributaria dos Municipios; 

V - fornecimento de mercadorias com prestagoes de servigos 
sujeitos ao imposto sobre servigos de competencia dos Municipios, quando a 
Lei Complementar aplicavel expressamente o sujeitar a incidencia do imposto 
estadual. 

§ 1° O imposto incide tambem: 

I - sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, por pessoa fisica ou juridica, 
ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo permanente do estabelecimento; 

Nova redacao dada ao inciso I do § 1° do art. 3°, pelo art. 1° da 
Lei n° 7.334/03 (DOE de 30.04.03). 



/ - sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do 
exterior, por pessoa fisica ou juridica, ainda que nao seja contribuinte 
habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade; 

II - sobre o servigo prestado no exterior ou cuja prestagao se 
tenha iniciado no exterior; 

III - sobre a entrada, no territorio do Estado destinatario de 
petroleo, inclusive lubrificantes e combustiveis liquidos e gasosos, dele 
derivados, e de energia eletrica, quando nao destinados a comercializagao ou a 
industrializagao, decorrentes de operagoes interestaduais, cabendo o imposto 
ao Estado onde estiver localizado o adquirente; 

IV - sobre a entrada, no estabelecimento do contribuinte, de 
mercadoria ou bem oriundos de outra unidade da Federagao, destinados 
a uso, consumo ou ativo fixo; 

V - sobre a utilizagao, por contribuinte, de servigo cuja prestagao 
se tenha iniciado em outro Estado e nao esteja vinculada a operagao ou 
prestagao subsequente. 

Acrescentado o inciso VI ao § 1° do art. 3°, pelo art. 2° da Lei 
n° 7.488/03 (DOE de 02.12.03). 

VI - sobre a entrada de mercadorias ou bens, quando 
destinados a comercializagao, no momento do ingresso no territorio do 
Estado, nos termos do regulamento. 

§ 2° A caracterizagao do fato gerador independe da natureza 
juridica da operagao que o constitua. 

§ 3° Equipara-se a entrada no estabelecimento importador a 
transmissao de propriedade ou a transferencia de mercadoria, quando esta nao 
transitar pelo respectivo estabelecimento. 

§ 4° Equipara-se a saida: 

I - a transmissao da propriedade de mercadoria, decorrente de 
alienagao onerosa ou gratuita de titulo que a represente, ou a sua 
transferencia, mesmo que nao haja circulagao fisica; 

II - a transmissao da propriedade de mercadoria estrangeira, 
efetuada antes de sua entrada no estabelecimento importador; 

III - a transmissao da propriedade de mercadoria, quando 
efetuada em razao de qualquer operagao ou a sua transferencia, antes de sua 
entrada no estabelecimento do adquirente-alienante; 

IV - a posterior transmissao da propriedade ou a transferencia de 



mercadoria que, tendo transitadc, real ou simbolicamente, pelo 
estabelecimento, deste tenha saido sem debito do imposto; 

V - o abate de gado em matadouro: 

a) publico; 

b) particular, nao pertencente este a quern tenha promovido a 
matanca; 

VI - o consumo ou a integragao ao ativo permanente de 
mercadoria produzida pelo proprio estabelecimento ou adquirida para 
industrializacao ou comercializagao. 

§ 5° Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - saida do estabelecimento a mercadoria constante do estoque 
final na data de encerramento de suas atividades; 

II - saida do estabelecimento remetente, a mercadoria remetida 
para armazem geral ou para deposito fechado do proprio contribuinte neste 
Estado: 

a) a)no momento da saida da mercadoria do armazem geral ou 
deposito fechado, salvo se para retornar ao estabelecimento de origem; 

b) b)no momento da transmissao de propriedade da 
mercadoria depositada; 

III - safda do estabelecimento do importador ou arrematante, 
neste Estado, a mercadoria estrangeira saida da repartigao aduaneira com 
destino a estabelecimento diverso daquele que a tiver importado ou 
arrematado; 

IV - saida do estabelecimento autor da encomenda dentro do 
Estado, a mercadoria que, pelo estabelecimento executor da industrializagao, 
for remetida diretamente a terceiros adquirentes ou a estabelecimento diferente 
daquele que a tiver mandado industrializar; 

V - mercadoria, qualquer bem movel, novo ou usado, inclusive 
semovente. 

§ 6° Compreende-se no conceito de mercadoria a energia eletrica, 
os combustiveis liquidos e gasosos, os lubrificantes e minerais do Pais. 

§ 7° E irrelevante, para a caracterizagao da incidencia: 

I - a natureza juridica da operagao relativa a circulagao da 
mercadoria e prestagao relativa ao servigo de transporte interestadual ou 
intermunicipal e de comunicagao; 



II - o tltulo juridico pelo qual o sujeito passivo se encontre na 
posse da mercadoria que efetivamente tenha saido do seu estabelecimento; 

III - o fato de uma mesma pessoa atuar simultaneamente, com 
estabelecimentos de natureza diversa, ainda que se trate de atividades 
integradas; 

IV - o fato de a operagao realizar-se entre estabelecimentos 
do mesmo titular. 

§ 8° O fato de a escrituragao indicar insuficiencia de caixa, suprimentos a caixa nao 
comprovados ou a manutengao no passivo, de obrigagoes ja pagas ou inexistentes, bem como a 
ocorrencia de entrada de mercadorias nao contabilizadas, autorizam a presungao de omissao de saidas 
de mercadorias tributaveis sem pagamento do imposto, ressalvadas ao contribuinte a prova da 
improcedencia da presungao. 

Nova redagao dada ao § 8° do art. 3°, pelo art. 1° da Lei n° 
8.247/07 (DOE de 06.06.07). 

§ 8° O fato de a escrituragao indicar insuficiencia de caixa, 
suprimentos a caixa nao comprovados ou a manutengao no passivo, de 
obrigagoes ja pagas ou inexistentes, bem como a ocorrencia de entrada 
de mercadorias nao contabilizadas ou de declaragoes de vendas pelo 
contribuinte em valores inferiores as informagdes fornecidas por 
instituicdes financeiras e administradoras de cartdes de credito, 
autorizam a presungao de omissao de saidas de mercadorias tributaveis 
sem pagamento do imposto, ressalvada ao contribuinte a prova da 
improcedencia da presungao. 

§ 9° A presungao de que cuida o paragrafo anterior aplica-se, 
igualmente, a qualquer situagao em que a soma das despesas, pagamentos de 
titulos, salarios, retiradas, pro-labore, servigos de terceiros, aquisigao de bens 
em geral e outras aplicagoes do contribuinte seja superior a receita do 
estabelecimento. 

Segao II 
Da Nao-lncidencia 

Art. 4° O imposto nao incide sobre: 

I - operagoes com livros, jornais, periodicos e o papel destinado a 
sua impressao; 

II - operagoes e prestagoes que destinem ao exterior mercadorias, 
inclusive produtos primarios e produtos industrializados e semi-elaborados, ou 
servigos; 

III - operagoes interestaduais relativas a energia eletrica e 
petroleo, inclusive lubrificantes e combustiveis liquidos e gasosos dele 
derivados, quando destinados a industrializagao ou comercializagao; 



IV - operagoes com ouro, quando definido em lei como ativo 
financeiro ou instrumento cambial; 

V - operagoes relativas a mercadorias que tenham sido ou que se 
destinem a ser utilizadas na prestagao, pelo proprio autor da saida, de servigo 
de qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito ao imposto 
sobre servigos, de competencia dos Municipios, ressalvadas as hipoteses 
previstas na mesma lei complementar; 

VI - operagoes de qualquer natureza decorrentes da transferencia 
de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra especie; 

VII - operagoes decorrentes de alienagao fiduciaria em garantia, 
inclusive a operagao efetuada pelo credor em decorrencia de inadimplemento 
do devedor; 

VIII - operagoes de arrendamento mercantil nao compreendida a 
venda do bem arrendado ao arrendatario, nas hipoteses de clausula de 
opgao de compra poreste; 

IX - operagoes de qualquer natureza decorrentes da transferencia 
de bens moveis salvados de sinistra para companhias seguradoras; 

X - operagoes de remessa de mercadorias destinadas a armazem 
geral ou deposito fechado, de retorno ao estabelecimento remetente, quando 
situados no territorio do Estado; 

XI - operagoes com impressos personalizados promovidas por 
estabelecimentos graficos a usuario final; 

XII - operagoes com mercadorias, nas saidas internas, destinadas 
a conserto, reparo ou industrializagao, exceto sucatas e produtos primarios de 
origem animal ou vegetal; 

Acrescentado o inciso XIII ao art. 4°, pelo art. 1° da Lei n° 
6.573/97 (DOE de 19.12.97).Efeitos a partir de 01.01.98 

XIII - o fornecimento de energia eletrica para consumo em 
estabelecimento de produtor rural. 

§ 1° Equipara-se as operagoes de que trata o inciso II a saida de 
mercadoria realizada com o fim especifico de exportagao para o exterior, 
destinada a: 

I - empresa comercial exportadora, inclusive "trading", ou outro 
estabelecimento da mesma empresa, desde que, em qualquer hipotese, seja 
essencial a comprovagao de seu destino ao exterior do Pais; 

II - armazem alfandegado ou entreposto aduaneiro. 



§ 2° Na hipotese do paragrafo anterior, tornar-se-a exigivel o 
imposto quando a mercadoria exportada for reintroduzida no mercado interno. 

§ 3° O disposto no inciso I, do "caput" deste artigo nao se aplica 
as operagoes relativas a circulagao das seguintes mercadorias: 

I - livros em branco ou apenas pautado, bem como os utilizados 
para escrituragao de qualquer natureza; 

II - agendas e similares; 

III - catalogos, listas e outros impressos que contenham 
propaganda comercial. 

§ 4° Para os efeitos do inciso XI, consideram-se: 

I - impressos personalizados, os papeis ou formularios cuja 
impressao inclua o nome, firma, razao social ou marca de industria, de 
comercio ou de servigo (monogramas, simbolos, logotipos e demais sinais 
distintivos) para uso ou consumo exclusivo do proprio encomendante; 

II - usuario final, a pessoa fisica ou juridica que adquira sob 
encomenda o impresso personalizado, diretamente de estabelecimento 
grafico e para uso exclusivo. 

§ 5° As mercadorias referidas no inciso XII deverao retornar ao 
estabelecimento de origem no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
data das respectivas saidas, prorrogavel por igual prazo, a criterio da 
Secretaria das Finangas. 

Segao III 
Das Isengoes. Incentivos e Beneficios Fiscais 

Art. 5° As isengoes, incentivos e beneficios fiscais do imposto 
serao concedidos ou revogados mediante convenio celebrado nos termos da 
Lei Complementar n° 24, de 07 de Janeiro de 1975. 

Paragrafo unico. O regulamento indicara os beneficios vigentes, 
fazendo referenda ao convenio que os instituiu. 

Art. 6° Quando o reconhecimento do beneficio do imposto 
depender de condigao, nao sendo esta satisfeita, o imposto sera considerado 
devido no momento em que ocorreu a operagao ou a prestagao. 

Art. 7° A concessao de qualquer beneficio nao dispensa o 
contribuinte do cumprimento de obrigagoes acessorias. 

Segao IV 
Da Suspensao 



Art. 8° Ocorrera a suspensao quando a incidencia do imposto 
ficar condicionada a evento future 

Paragrafo unico. O regulamento indicara esses eventos, fazendo 
referenda ao convenio que instituiu ou autorizou a hipotese de suspensao, se 
for o caso. 

Secao V 
Do Diferimento 

Art. 9° Dar-se-a o diferimento, quando o langamento e pagamento 
do imposto incidente sobre determinada operagao ou prestagao forem adiados 
para uma etapa posterior, atribuindo-se a responsabilidade pelo pagamento do 
imposto diferido ao adquirente ou destinatario da mercadoria, ou usuario do 
servigo, na qualidade de sujeito passivo por substituigao, vinculado a etapa 
posterior. 

§ 1° O regulamento podera submeter ao regime de diferimento, 
operagoes ou prestagoes, estabelecendo o momento em que devam ocorrer o 
langamento e pagamento do imposto e atribuindo a responsabilidade, por 
substituigao, a qualquer contribuinte vinculado ao momento final do diferimento. 

§ 2° Ocorrido o momento final previsto para o diferimento, sera 
exigido o imposto diferido, independentemente de qualquer circunstancia 
superveniente e ainda que a operagao final do diferimento nao esteja sujeita ao 
pagamento do imposto ou, por qualquer evento, essa operagao tenha ficado 
impossibilitada de se efetivar. 

Art. 10. O regulamento podera estabelecer exigencias e 
condigoes para autorizar o contribuinte a operar no regime de diferimento. 

CAPITULO II 
DOS ELEMENTOS QUANTIFICADORES 

Segao I 
Das Aliquotas 

Art. 11. As aliquotas do imposto sao as seguintes: 

I - 17% (dezessete por cento), nas operagoes e prestagoes 
internas e na importagao de bens e mercadorias do exterior; 

II - 12% (doze por cento), nas operagoes e prestagoes 
interestaduais que destinem mercadorias ou servigos a contribuintes do 
imposto; 

III - 13% (treze por cento), nas operagoes de exportagao de 
mercadorias e nas prestagoes de servigos de comunicagao para o exterior; 



IV - 25% (vinte e cinco por cento), nas operagoes internas 
realizadas com os seguintes produtos: 

a ) a) fumo, cigarro e demais artigos de tabacaria; 

b) b) aparelhos ultraleves e asas-delta; 

c ) c) embarcagoes esportivas; 

d ) d) automoveis importados do exterior; 

e ) e) armas e munigoes; 

f ) f ) bebidas alcoolicas, exceto aguardente de cana; 

g) gasolina, alcool anidro e hidratado, para fins combustiveis; 

Nova redagao dada a alinea "g" do inciso IV do art. 11, pelo 
art. 1° da Lei n° 7.598/04 (DOE de 29.06.04). EFEITOS A PARTIR DE 1° DE 
JANEIRO DE 2005 

g) gasolina, alcool anidro e hidratado para qualquer fim. 

V - 25% (vinte e cinco por cento), nas prestagoes de servigos de 
telecomunicagao; 

Nova redagao dada ao inciso V do art. 11, pelo art. 1° da Lei n° 7.334/03 (DOE de 30.04.03). 

V - 25% (vinte e cinco por cento), nas prestagoes de servigos de 
telecomunicagao; 

Nova redagao dada ao inciso V do art. 11, pelo art. 1° da Lei n° 7.334/03 
(DOE de 30.04.03). 

V - 25% (vinte e cinco por cento), nas prestagoes de servigos de 
comunicagao; 

Nova redagao dada ao inciso V do art. 11, pelo art. 1° da Lei n° 
7.598/04 (DOE de 29.06.04). EFEITOS A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 
2005 

V - 28% (vinte e oito por cento), nas prestagoes de servigos de 
comunicagao; 

Acrescentado o inciso VI ao art. 11, pelo art. 1° da Lei n° /97 (DOE de 
19.12.97). Efeitos a partir de 01.01.98 

VI - 20% (vinte por cento), no fornecimento de energia eletrica para consumo 
acima da faixa de 100 (cem) quilowatts/hora mensais. 



Nova redagao dada ao inciso VI do art. 11, pelo art. 1 da Lei 
n° 7.598/04 (DOE de 29.06.04). EFEITOS A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 
2005 

VI - no fornecimento de energia eletrica: 

a) 17% (dezessete por cento) para consumo mensal acima da faixa 
de 30 (trinta) quilowatts/hora ate a faixa de 100 (cem) quilowatts/hora; 

b) 20% (vinte por cento) para consumo mensal acima da faixa de 
100 (cem) quilowatts/hora ate a faixa de 300 (trezentos) quilowatts/hora; 

c) 25% (vinte cinco por cento) para consumo mensal acima da 
faixa de 300 (trezentos) quilowatts/hora. 

Paragrafo unico. Para efeito deste artigo, considera-se como 
operagao interna aquela em que: 

I - o remetente ou o prestador e o destinatario da mercadoria 
ou do servigo estejam situados neste Estado; 

II - a prestagao do servigo de transporte seja iniciada ou 
contratada no exterior do Pais; 

III - a prestagao do servigo de comunicagao transmitida ou 
emitida no estrangeiro seja recebida neste Estado; 

IV - o destinatario da mercadoria ou do servigo seja consumidor 
final, nao contribuinte do imposto, localizado em outro Estado. 

Segao II 
Do Fato Gerador 

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 
momento: 

I - da saida de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, 
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; 

II - do fornecimento de alimentagao, bebidas e outras mercadorias 
por qualquer estabelecimento; 

III - da transmissao a terceiro de mercadoria depositada em 
armazem geral ou em deposito fechado, no Estado do transmitente; 

IV - da transmissao de propriedade de mercadoria, ou de titulo 
que a represente, quando a mercadoria nao tiver transitado pelo 
estabelecimento transmitente; 



V - do inicio da prestagao de servigos de transporte interestadual 
e intermunicipal, de qualquer natureza; 

VI - do ato final do transporte iniciado no exterior; 

VII - das prestagoes onerosas de servigos de comunicagao, feitas 
por qualquer meio, inclusive, a geragao, a emissao, a recepgao, a transmissao, 
a retransmissao, a repetigao e a ampliagao de comunicagao de qualquer 
natureza; 

VIII - do fornecimento de mercadoria com prestagao de servigos: 

a) a)nao compreendidos na competencia tributaria dos Municipios; 

b) b)compreendidos na competencia tributaria dos Municipios e 
com indicagao expressa de incidencia do imposto de competencia estadual, 
como definido na lei complementar aplicavel; 

IX - do d e s e m b a r a g o aduane i ro d a s mercado r i as impor tadas do exter ior ; 

Nova redagao dada ao inciso IX do art. 12, pelo art. 1° da Lei 
n° 7.334/03 (DOE de 30.04.03). 

IX - do desembarago aduaneiro de mercadorias ou bens 
importados do exterior; 

X - do recebimento, pelo destinatario, de servigo prestado no 
exterior; 

XI - da aqu is igao e m l ic i tagao publ ica d e m e r c a d o r i a s impo r tadas do ex ter io r 
a p r e e n d i d a s ou a b a n d o n a d a s ; 

Nova redagao dada ao inciso XI do art. 12, pelo art. 1° da Lei 
n° 7.334/03 (DOE de 30.04.03). 

XI - da aquisigao em licitagao publica de mercadorias ou 
bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados; 

XII - da en t rada , no terr i tbr io d o Es tado , de pe t ro leo , inc lus ive lubr i f i can tes e 
c o m b u s t i v e i s l iqu idos e g a s o s o s de le de r i vados , e de energ ia e le t r ica, o r i undos de ou t ro Es tado , q u a n d o 
n a o des t i nados a comerc ia l i zagao o u indust r ia l izagao; 

Nova redagao dada ao inciso XII do art. 12, pelo art. 1° da Lei 
n° 6.941/00 (DOE de 27.12.00). 

XII - da entrada, no territorio do Estado, de lubrificantes e 
combustiveis liquidos e gasosos derivados de petroleo e energia eletrica 
oriundos de outro Estado, quando nao destinados a comercializagao ou a 
in dustrializagao; 

XIII - da utilizagao, por contribuinte, de servigo cuja prestagao se 



tenha iniciado em outro Estado e nao esteja vinculada a operagao ou prestagao 
subsequente; 

XIV - da entrada, no estabelecimento de contribuinte, de 
mercadoria ou bem oriundos de outra unidade da Federagao, destinado a uso, 
consumo ou ativo fixo. 

Acrescentado o inciso XV ao art. 12, pelo art. 2° da Lei n° 
7.488/03 (DOE de 02.12.03). 

XV - da entrada, no territorio do Estado, de mercadorias ou 
bens destinados a comercializagao, nos casos estabelecidos em 
regulamento. 

§ 1° Na hipotese do inciso VII, quando o servigo for prestado 
mediante pagamento em ficha, cartao ou assemelhados, considera-se ocorrido 
o fato gerador do imposto quando do fornecimento desses instrumentos ao 
adquirente. 

§ 2° Na hipotese do inciso IX, apos o desembarago aduaneiro, a 
entrega, pelo depositario, de mercadoria ou bem importados do exterior devera 
ser autorizada pelo orgao responsavel pelo seu desembarago, que somente se 
fara mediante a exibigao do comprovante de pagamento do imposto incidente 
no ato do despacho aduaneiro, salvo disposigao em contrario. 

§ 3° Para efeito de exigencia do imposto por substituigao 
tributaria, inclui-se, tambem, como fato gerador do imposto, a entrada de 
mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele 
indicado. 

Acrescentado o § 4° ao art. 12, pelo art. 4° da Lei n° 7.334/03 
(DOE de 30.04.03). 

§ 4° Na hipotese de entrega de mercadoria ou bem 
importados do exterior antes do desembarago aduaneiro, considera-se 
ocorrido o fato gerador neste momento, devendo a autoridade 
responsavel, salvo disposigao em contrario, exigir a comprovagao do 
pagamento do imposto. 



ATUALIZADO EM 04.12.06 
DECRETOS N°s 27.818/06 e 27.820/06, DE 28.11.06 

PUBLICADOS NO DOE DE 29.11.06 e 02.12.06 

REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAQOES RELATIVAS A 
CIRCULAQAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAQOES DE 

SERVIQOS DE TRANSPORTE 
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAQAO • RICMS 

L I V R O P R I M E I R O 

PARTE GERAL 

T l T U L O I 

DO IMPOSTO 

CAPlTULO I 
DA INCIDENCIA 

Art. 1° O Imposto sobre Operagoes Relativas a Circulagao de Mercadorias e 
sobre Prestagoes de Servigos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagao -
ICMS tern como fato gerador as operagoes relativas a circulagao de mercadorias e as 
prestagoes de servigos de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicagao, ainda que 
as operagoes e as prestagoes se iniciem no exterior. 

Art. 2° O imposto incide sobre: 

I - operagoes relativas a circulagao de mercadorias, inclusive o fornecimento 
de alimentagao e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; 

II - prestagoes de servigos de transporte interestadual e intermunicipal, por 
qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

III - prestagoes onerosas de servigos de comunicagao, por qualquer meio, 
inclusive a geragao, a emissao, a recepgao, a transmissao, a retransmissao, a repetigao e a 
ampliagao de comunicagao de qualquer natureza; 

IV - fornecimento de mercadorias com prestagoes de servigos nao 
compreendidos na competencia tributaria dos Municipios; 

V - fornecimento de mercadorias com prestagoes de servigos sujeitos ao 
Imposto sobre Servigos de competencia dos Municipios, quando a Lei Complementar aplicavel 
expressamente o sujeitar a incidencia do imposto estadual. 



§ 1° 0 imposto incide tambem: 

I - sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, por pessoa fisica ou juridica, ainda quando se 
tratar de bem destinado a consumo ou ativo permanente do estabelecimento; 

Nova redagao dada ao inciso ldo§1° do art. 2° pelo art. 1° do Decreto n° 
24.092/03 (DOE de 14.05.03). 

/ - sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por 
pessoa fisica ou juridica, ainda que nao seja contribuinte habitual do imposto, qualquer 
que seja a sua finalidade (Lei n° 7.334/03); 

II - sobre o servigo prestado no exterior ou cuja prestagao se tenha iniciado 
no exterior; 

III - sobre a entrada, no territorio do Estado destinatario, de petroleo, inclusive 
lubrificantes e combustiveis liquidos e gasosos, dele derivados, e de energia eletrica, quando 
nao destinados a comercializagao ou a industrializagao, decorrentes de operagoes 
interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente; 

IV - sobre a entrada, no estabelecimento do contribuinte, de mercadoria ou 
bem oriundos de outra unidade da Federagao, destinados a uso, consumo ou ativo fixo; 

V - sobre a utilizagao, por contribuinte, de servigo cuja prestagao se tenha 
iniciado em outro Estado e nao esteja vinculada a operagao ou prestagao subseqiiente; 

Acrescentado o inciso VI ao § 1° do art. 2° pelo art. 2° do Decreto n° 
24.772103 (DOE de 30.12.03). 

VI - sobre a entrada de mercadorias ou bens, quando destinados a 
comercializagao, no momento do ingresso no territorio do Estado. 

§ 2° A caracterizagao do fato gerador independe da natureza juridica da 
operagao que o constitua. 

§ 3° Equipara-se a entrada no estabelecimento importador a transmissao de 
propriedade ou a transferencia de mercadoria, quando esta nao transitar pelo respectivo 
estabelecimento. 

§ 4° Equipara-se a saida: 

I - a transmissao da propriedade de mercadoria, decorrente de alienagao 
onerosa ou gratuita de titulo que a represente, ou a sua transferencia, mesmo que nao haja 
circulagao fisica; 

II - a transmissao da propriedade de mercadoria estrangeira, efetuada antes 
de sua entrada no estabelecimento importador; 

III - a transmissao da propriedade de mercadoria, quando efetuada em razao 



de qualquer operagao ou a sua transferencia, antes de sua entrada no estabelecimento do 
adquirente-alienante; 

IV - a posterior transmissao da propriedade ou a transferencia de mercadoria 
que, tendo transitado, real ou simbolicamente, pelo estabelecimento, deste tenha saido sem 
debito do imposto; 

V - o abate de gado em matadouro: 

a) publico; 

b) particular, nao pertencente este a quern tenha promovido a matanga; 

VI - o consumo ou a integragao ao ativo permanente de mercadoria 
produzida pelo proprio estabelecimento ou adquirida para industrializagao ou comercializagao. 

§ 5° Para os efeitos deste Regulamento, considera-se: 

I - saida do estabelecimento a mercadoria constante do estoque final na data 
de encerramento de suas atividades; 

II - saida do estabelecimento remetente, a mercadoria remetida para 
armazem geral ou para deposito fechado do proprio contribuinte neste Estado: 

a) no momento da saida da mercadoria do armazem geral ou deposito 
fechado, salvo se para retornar ao estabelecimento de origem; 

b) no momento da transmissao de propriedade da mercadoria depositada; 

III - saida do estabelecimento do importador ou arrematante, neste Estado, a 
mercadoria estrangeira saida da repartigao aduaneira com destino a estabelecimento diverso 
daquele que a tiver importado ou arrematado; 

IV - saida do estabelecimento autor da encomenda dentro do Estado, a 
mercadoria que, pelo estabelecimento executor da industrializagao, for remetida diretamente a 
terceiros adquirentes ou a estabelecimento diferente daquele que a tiver mandado industrializar; 

V - mercadoria, qualquer bem movel, novo ou usado, inclusive semovente. 

§ 6° Compreende-se no conceito de mercadoria a energia eletrica, os 
combustiveis liquidos e gasosos, os lubrificantes e minerals do Pais. 

§ 7° E irrelevante, para a caracterizagao da incidencia: 

I - a natureza juridica da operagao relativa a circulagao da mercadoria e 
prestagao relativa ao servigo de transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicagao; 

II - o titulo juridico pelo qual o sujeito passivo se encontre na posse da 
mercadoria que efetivamente tenha saido do seu estabelecimento; 



III - o fato de uma mesma pessoa atuar simultaneamente, com 
estabelecimentos de natureza diversa, ainda que se trate de atividades integradas; 

IV - o fato de a operagao realizar-se entre estabelecimentos do mesmo 
titular. 

§ 8° 0 fato de a escrituragao indicar insuficiencia de caixa, suprimentos a 
caixa nao comprovados ou a manutengao no passivo, de obrigagoes ja pagas ou inexistentes, 
bem como a ocorrencia de entrada de mercadorias nao contabilizadas, autorizam a presungao 
de omissao de saidas de mercadorias tributaveis sem pagamento do imposto, ressalvadas ao 
contribuinte a prova da improcedencia da presungao. 

§ 9° A presungao de que cuida o paragrafo anterior aplica-se, igualmente, a 
qualquer situagao em que a soma das despesas, pagamentos de titulos, salarios, retiradas, pro-
labore, servigos de terceiros, aquisigao de bens em geral e outras aplicagoes do contribuinte seja 
superior a receita do estabelecimento. 

CAPlTULO II 
DO FATO GERADOR 

Art. 3° Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 

I - da saida de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que 
para outro estabelecimento do mesmo titular; 

II - do fornecimento de alimentagao, bebidas e outras mercadorias por 
qualquer estabelecimento; 

III - da transmissao a terceiros de mercadoria depositada em armazem geral 
ou em deposito fechado, no Estado do transmitente; 

IV - da transmissao de propriedade de mercadoria, ou de titulo que a 
represente, quando a mercadoria nao tiver transitado pelo estabelecimento transmitente; 

V - do inicio da prestagao de servigos de transporte interestadual e 
intermunicipal, de qualquer natureza; 

VI - do ato final do transporte iniciado no exterior; 

VII - das prestagoes onerosas de servigos de comunicagao, feitas por 
qualquer meio, inclusive, a geragao, a emissao, a recepgao, a transmissao, a retransmissao, a 
repetigao e a ampliagao de comunicagao de qualquer natureza, observado o disposto nos §§ 4° 
e 5° (Convenio ICMS 10/98); 

VIII - do fornecimento de mercadoria com prestagao de servigos: 

a) nao compreendidos na competencia tributaria dos Municipios; 



b) compreendidos na competencia tributaria dos Municipios e com indicagao 
expressa de incidencia do imposto de competencia estadual, como definido na lei complementar 
aplicavel; 

IX - do desembarago aduaneiro das mercadorias importadas do exterior; 

Nova redagao dada ao inciso IX do art. 3° pelo art. 1° do Decreto n° 
24.092/03 (DOEde 14.05.03). 

IX- do desembarago aduaneiro de mercadorias ou bens importados do 
exterior (Lei n° 7.334/03); 

X - do recebimento, pelo destinatario, de servigo prestado no exterior; 

XI - da aquisigao em licitagao publica de mercadorias importadas do exterior apreendidas ou 
abandonadas; 

Nova redagao dada ao inciso XI do art. 3° pelo art. 1° do Decreto n° 
24.092/03 (DOEde 14.05.03). 

XI - da aquisigao em licitagao publica de mercadorias ou bens 
importados do exterior e apreendidos ou abandonados (Lei n° 7.334/03); 

XII - da entrada, no territorio do Estado, de petroleo, inclusive lubrificantes e combustiveis liquidos e 
gasosos dele derivados, e de energia eletrica, oriundos de outro Estado, quando nao destinados a comercializagao ou 
industrializagao; 

Nova redagao dada ao inciso XII do art. 3° pelo art. 1° do Decreto n° 
21.687/00 (DOE de 28.12.00). 

XII • da entrada, no territorio do Estado, de lubrificantes e combustiveis 
liquidos e gasosos derivados de petroleo e energia eletrica oriundos de outro Estado, 
quando nao destinados a comercializagao ou a industrializagao; 

XIII - da utilizagao, por contribuinte, de servigo cuja prestagao se tenha 
iniciado em outro Estado e nao esteja vinculada a operagao ou prestagao subsequente; 

XIV - da entrada, no estabelecimento de contribuinte, de mercadoria ou bem 
oriundos de outra unidade da Federagao, destinados a uso, consumo ou ativo fixo; 

Acrescentado o inciso XV ao art. 3° pelo art. 2° do Decreto n° 24.772/03 
(DOE de 30.12.03). 

XV - da entrada, no territorio do Estado, de mercadorias ou bens 
relacionados em portaria do Secretario de Estado da Receita, destinados a 
estabelecimentos comerciais. 

§ 1° Na hipotese do inciso VII, quando o servigo for prestado mediante 
pagamento em ficha, cartao ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto 
quando do fornecimento desses instrumentos ao adquirente. 

§ 2° Na hipotese do inciso IX, apos o desembarago aduaneiro, a entrega, 



pelo depositario, de mercadoria ou bem importados do exterior, devera ser autorizada pelo orgao 
responsavel pelo seu desembarago, que somente se fara mediante a exibigao do comprovante 
de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposigao em 
contrario. 

§ 3° Para efeito de exigencia do imposto por substituigao tributaria, inclui-se, 
tambem, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do 
adquirente ou em outro por ele indicado. 

§ 4° Nas prestagoes de servigos de comunicagao, referentes a recepgao de 
sons e imagens por meio de satelite, quando o tomador do servigo estiver localizado em outra 
unidade da Federagao, as empresas prestadoras de servigos, aqui localizadas, recolherao o 
imposto em favor da unidade federada onde ocorrer a recepgao da respectiva comunicagao 
(Convenio ICMS 10/98). 

§ 5° A empresa prestadora do servigo de que trata o paragrafo anterior 
devera enviar, mensalmente, a cada unidade federada de localizagao do tomador do servigo, 
relagao contendo nome, enderego dos mesmos e valores da prestagao do servigo e 
correspondente imposto (Convenio ICMS 10/98). 

Acrescentado o § 6° ao art. 3° pelo art. 3° do Decreto n° 24.092/03 (DOE 
de 14.05.03). 

§ 6° Na hipotese de entrega de mercadoria ou bem importados do 
exterior antes do desembarago aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador neste 
momento, devendo a autoridade responsavel, salvo disposigao em contrario, exigir a 
comprovagao do pagamento do imposto (Lei n° 7.334/03). 



ESTADO DA PARAIBA 

SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA 

PORTARIA N°244/GSRE, de 08 de outubro de 2004 
DOE de 12.10.04 

O SECRETARIO DA RECEITA ESTADUAL, usando das 
atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo art. 63, XIX, do Decreto n° 11.921, de 
27 de abril de 1987, e tendo em vista o disposto na alinea "g" do inciso I do art. 
106, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 18.930, de 19 de 
junho de 1997, com a redagao dada pelos Decretos n° 24.772, de 30 de 
dezembro de 2003, e 25.349, 20 de setembro de 2004, 

R E S O L V E : 

Art. 1° A relagao de que trata a alinea "g" do inciso I do art. 106 
do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 18.930, de 19 de junho de 
1997, salvo excegoes expressas, compreende todos os produtos primarios, 
semi-elaborados e industrializados, destinados a comercializagao. 

Art. 2° O imposto relativo as operagoes interestaduais com os 
produtos de que trata o artigo anterior, denominado de ICMS - Garantido, 
desde que o contribuinte esteja adimplente com suas obrigagoes fiscais, sera 
diferido, observado o seguinte: 

I - para ate o 10° (decimo) dia do mes subsequente ao da 
efetiva entrada das mercadorias, exceto as relacionadas no inciso III, 
observado o § 1°; 

II - para ate o 20° (vigesimo) dia do mes subsequente ao da 
efetiva entrada das mercadorias, exceto as relacionadas no inciso III, 
observado o § 2°; 

III - para ate o 15° (decimo quinto) dia do 2° mes subsequente 
ao da efetiva entrada de mercadoria adquirida por contribuinte enquadrado nos 
Codigos Nacionais de Atividades Economicas - CNAE, constantes do Anexo 
Unico a esta Portaria. 

§ 1° No caso do inciso I, o imposto recolhido podera ser 



utilizado como credito fiscal, juntamente com os demais creditos referentes ao 
mes da efetiva entrada da mercadoria. 

§ 2° No caso dos incisos II e III, o imposto recolhido somente 
podera ser utilizado como credito fiscal no mes do efetivo recolhimento. 

§ 3° Na falta do recolhimento nos prazos de que trata este 
artigo, o contribuinte tornar-se-a inadimplente, hipotese em que sera aplicado o 
disposto na alinea "h" do inciso I do art. 106 do RICMS, aprovado pelo Decreto 
n° 18.930, de 19 de junho de 1997. 

§ 4° O diferimento de que trata o "caput" sera concedido "ex-
officio". 

Art. 3° O ICMS - Garantido sera apurado na forma definida 
pelo § 2° do art. 106 do RICMS. 

Nova redagao dada ao art. 4° pelo art. 1° da 
Portaria n° 179/07 - DOE DE 03.08.07 

Art. 4° O disposto nesta Portaria, no que couber, 
aplica-se, tambem, as mercadorias adquiridas por 
contribuintes enquadrados no Estatuto Nacional das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES 
NACIONAL, para efeito de recolhimento do ICMS, observados 
os seguintes prazos de recolhimento do ICMS: 

I - ate o 10° (decimo) dia do mes subsequente ao 
da efetiva entrada das mercadorias adquiridas por 
estabelecimentos comerciais nao enquadrados na hipotese do 
inciso II deste artigo; 

II - ate o 15° (decimo quinto) dia do 2° mes 
subsequente ao da efetiva entrada de mercadoria adquirida por 
estabelecimento industrial ou contribuinte enquadrado nos 
Codigos Nacionais de Atividades Economicas - CNAE, 
constantes do Anexo Unico a esta Portaria. 

Paragrafo unico. O imposto a recolher de 
responsabilidade do contribuinte enquadrado no regime de que 
trata este artigo sera apurado na forma definida no § 3° do art. 
106 do RICMS/97, vedado o aproveitamento de quaisquer 
creditos fiscais. 

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor a partir de 1° de novembro 



de 2004, revogando as disposigoes em contrario, especialmente, a Portaria n° 
193/GSRE, de 5 de julho de 2004. (Renumerado para art. 5° pelo art. 1° da 
Portaria 179/07) 

MILTON GOMES S O A R E S 
Secretario da Receita Estadual 

ANEXO UNICO 
(Art. 2°, III, Portaria GSRE n° ) 

A) 
B O L S A S E C A L Q A D O S 
C N A E E S P E C I F I C A Q A O 
5142-0- /03 C O M E R C I O A T A C A D I S T A D E B O L S A S , M A L A S E A R T I G O S D E 

V I A G E N S 
5233-7 /02 C O M E R C I O V A R E J I S T A D E A R T I G O S D E C O U R O S E D E 

V I A G E N S 
5142-8 /00 C O M E R C I O A T A C A D I S T A D E C A L Q A D O S 
5233-7 /01 C O M E R C I O V A R E J I S T A D E C A L Q A D O S 

B ) 
M O V E I S 
5149-7 /03 C O M E R C I O A T A C A D I S T A D E M O V E I S 
5243-4 -01 C O M E R C I O V A R E J I S T A D E M O V E I S 

E L E T R O D O M E S T I C O S E P R O D U T O S ELETRO-ELETR6NICOS 
5144-6 /01 C O M E R C I O A T A C A D I S T A D E M A Q U I N A S , A P A R E L H O S E 

E Q U I P A M E N T O S E L E T R I C O S D E U S O P E S S O A L E 
D O M E S T I C O 

5142-6 /02 C O M E R C I O A T A D I S T A D E A P A R E L H O S E L E T R O N I C O S D E 
U S O P E S S O A L EE D O M E S T I C O . 

5242-6 /01 C O M E R C I O V A R E J I S T A D E M A Q U I N A S , A P A R E L H O S E 
E Q U I P A M E N T O S E L E T R I C O S E E L E T R O N I C O S D E U S O 
P E S S O A L E D O M E S T I C O . 

C ) 
T E C I D O S , C O N F E C Q O E S E P R O D U T O S D E C A M A M E S A E B A N H O 
5141-1 /02 C O M E R C I O A T A C A D I S T A D E T E C I D O S 
5142-0 /01 C O M E R C I O A T A C A D I S T A D E A R T I G O S D O V E S T U A R I O E 

C O M P L E M E N T O S 
5141-1 /03 C O M E R C I O A T A C A D I S T A D E A R T I G O S D E C A M A , M E S A E 

B A N H O 
5231-0 /01 C O M E R C I O V A R E J I S T A D E T E C I D O S 
5232-9 /00 C O M E R C I O V A R E J I S T A D E A R T I G O S D O V E S T U A R I O E 

C O M P L E M E N T O S 
5231-0 /03 C O M E R C I O V A R E J I S T A D E A R T I G O S D E C A M A , M E S A E 

B A N H O 

D ) 
C O S M E T I C O S E P R O D U T O S D E P E R F U M A R I A 

5146-2 /01 C O M E R C I O A T A C A D I S T A DE C O S M E T I C O S E P R O D U T O S D E 



PERFUMARIA 
5241-8/04 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PERFUMARIA, 

COSMETICOS E DE HIGIENE PESSOAL 

E) 
RELOGIOS, JOIAS E ( OT ICAS) 
5249-3/01 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OTICA 
5249-3/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA E 

JOALHERIA 


