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RESUMO 

Com a elaboragao do Projeto de Lei n° 306-B de 2008 que tramita no Congresso 

Federal, pretende-se criar a Contribuicao Social destinada a Saude, uma contribuicao 

social com destinacao exclusiva para a saude e que tern como fato gerador a cobranca 

de tarifas sobre as movimentacoes financeiras. A presente pesquisa tern como objetivo 

demonstrar a inconstitucionalidade da incidencia do referido tribute A escolha do tema 

da-se pela gravidade que o rodeia, uma vez que gera tantas divergencias quanto a 

legitimidade de sua possibilidade legal de cobranca. Neste contexto o presente trabalho 

investiga a possibilidade ou nao da incidencia do referido tr ibute Para a sua realizacao, 

utiliza-se o metodo interpretativo tendo por base a legislagao tributaria pertinente ao 

tema, bem como o metodo comparativo, analisando as divergencias doutrinarias que o 

cercam. Utilizando tais metodos pretende-se a elucidacao da questao, bem como a 

indicacao de providencias necessarias ante as conclusoes encontradas. Nesse caso e 

analisada desde a natureza juridica como as delimitacoes constitucionais que devem 

ser aplicadas. Alguns doutrinadores entendem inaplicavel a cobranca, enquanto outros 

julgam completamente constitucional, portanto valida sua incidencia.Verificando os 

requisitos necessarios para a cobranca da CSS, observa-se a desobediencia a uma 

condicao que e imposta pela Constituicao Federal, qual seja, a nao cumulatividade, 

assim conclui-se pela inconstitucionalidade da instituigao da CSS. 

Palavras-chave: Tributos. Contribuigao Social destinada a Saude. Inconstitucionalidade 



A B S T R A C T 

With the drafting of the Law No. 306-B 2008 being considered by Federal Congress, 

intended to create the CSS, a social contribution directed exclusively to the health 

system wich has the generator fact the chargin of the rates on financial activities.the 

present research has the objective to demonstrate the unconstitutionality of the 

incidence of that tax. The choice of the theme was achieved by gravity that surrounds 

it, because it generates so many divergences about the legitimacy of the legal 

possibility of the recovery. In this context the present work investigates the possibility 

or not about the incidence of that tax. For its implementation, was used the interpretive 

method based on the tax law relevant to the topic, and the comparative method, 

examining the doctrinal divergences that surround the case. Using such methods 

intended to answer these questions, and an indication of steps needed before the 

conclusions founded. This case is analyzed from the legal nature like the constitutional 

boundaries that should be applied. Some scholars consider inapplicable to recovery, 

while others believe fully constitutional, valid so its incidence. Checking the conditions 

for the recovery of the CSS, there is disobedience to a condition that is imposed by the 

Federal Constitution, namely the non-cumulative, so it follows that the imposition of 

unconstitutional CSS 

Keywords: Taxes. Social Contribution for the Health Unconstitutionality 
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1 INTRODUQAO 

A competencia da Uniao para instituir a Contribuigao Social destinada a Saude 

esta prevista no art. 195, § 4° da Constituicao Federal que, para tal criagao, determina, 

em seu art. 154, I, que seja criado mediante lei complementar. E nesta conjuntura que o 

presente trabalho analisara o Projeto de Lei Complementar 306-B de 2008 que tramita 

no Congresso Federal e trata dos valores minimos a serem aplicados anualmente pelos 

entes federativos em agoes e servigos de saude, os criterios de rateio dos recursos de 

transferencias para a saude e as normas de fiscalizagao, avaliagao e controle das 

despesas nas tres esferas de governo e ainda institui contribuigao social destinada a 

saude. 

Muito se questiona quanto a constitucionalidade dessa lei, caso ela venha a 

entrar em vigor, no que tange a instituigao da contribuigao citada. Urn dos principals 

questionamentos e feito acerca da natureza jurfdica da contribuigao, e por 

consequencia a observancia do disposto no art. 154, I da Constituigao Federal, bem 

como a obediencia aos principios constitucionais tributarios. Assim, parte da doutrina 

posiciona-se no sentido de que essa lei nao deve entrar em vigencia, enquanto outros 

veem total adequagao da mesma ao ordenamento juridico patrio. 

Considerando as divergencias existentes e expostas acima e a iminente 

aprovagao desse projeto pelo Congresso Nacional e que o estudo do tema torna-se 

relevante, pois observa-se a necessidade de aprofundamento na materia em tela a fim 

de que se tome possivel urn posicionamento acerca da constitucionalidade da atuagao 

desse tribute 

Para a realizagao deste trabalho sera utilizada a pesquisa bibliografica e a 

consulta ao ordenamento juridico vigente. Prioritariamente utilizando o metodo 

interpretativo das leis como tambem sera verificado o posicionamento de diferentes 

doutrinadores para que, confrontando tais posicionamentos, chegue-se a uma 

conclusao quanto ao tema proposto. 
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Para uma sistematizagao mais adequada do conteudo, o trabalho foi dividido em 

tres capitulos, abordando assim os temas mais relevantes ante a proposta de analise 

apresentada. 

O primeiro capitulo apresenta caracterlsticas gerais dos tributos, esclarecendo os 

diferentes tipos previsto na Constituicao Federal, para que se possa fazer uma 

diferenciacao e adequacao do tributo em estudo. Tambem e abordado nesse capitulo o 

conceito e demais fundamentos da Contribuigao Provisoria sobre Movimentagao ou 

Transmissao de Valores e de Creditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), este 

estudo e de fundamental importancia, pois a CSS e uma nova "roupagem" da extinta 

CPMF, de modo que se faz necessario entender esse tributo, para entao observar em 

que aspectos se igualam e facilitar sua localizagao no mundo juridico tributario. 

O segundo capitulo trata especificamente da CSS, definindo sua atuagao de 

acordo com o PL 306-B de 2008 explicitando toda a normatizagao presente no citado 

projeto. Nesse capitulo que se fara a analise do tributo em questao, para entao ser 

evidenciado, caso exista, sua identidade com a CPMF. 

O terceiro capitulo analisa a CSS, questionando sua adequagao ao ordenamento 

juridico vigente, considerando os requisitos constitucionais, a observancia aos 

principios e a definigao da natureza juridica do tributo em tela. Observando, desta 

forma, se foram cumpridos todos os requisitos constitucionais e concluindo pela sua 

constitucionalidade ou nao. 
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2 CONTRIBUIQAO PROVISORIA SOBRE MOVIMENTAQAO OU TRANSMISSAO DE 

VALORES E DE CREDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF) 

Considerando que o presente trabalho tratara da substituigao da Contribuigao 

Provisoria sobre Movimentagao ou Transmissao de Valores e de Creditos e Direitos de 

Natureza Financeira (CPMF) pela Contribuigao Social destinada a Saude (CSS) que 

esta tramitando no Congresso Nacional, mister se faz, a principio, esbogar algumas 

exposigoes acerca da CPMF seu conceito, origem historica, natureza juridica, 

aplicabilidade, assim como as competencias dos orgaos envolvidos em sua cobranga. 

Antes de adentrar no assunto referido, e necessaria uma breve explanagao acerca dos 

tributos, esclarecendo e diferenciando os tipos existentes e os requisitos para 

configuragao de cada urn deles. 

2.1 TRIBUTOS 

Os tributos podem ser conceituados como prestagoes pecuniarias compulsorias 

exigidas pelo Estado de seu povo, garantido pelo seu poder de coercitividade. Contudo, 

o proprio Codigo Tributario Nacional (CTN) define tributo no seu artigo 3°. Assim a 

definigao dada pelo CTN e: "Art. 3° Tributo 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 administrativa plenamente vinculada". 

Do conceito exposto observa-se algumas questoes relevantes que merecem 

destaque. Tem-se que o tributo e toda prestagao pecuniaria, assim observa-se que o 

objeto da obrigagao tributaria consiste no ato de prestar, efetuar o pagamento e quanto 

ao carater pecuniario ve-se que essa prestagao deve ser efetivada em dinheiro. Alem 

desse aspecto tambem destaca-se a obrigatoriedade desta prestagao, uma vez que a 

propria lei preve que sera uma cobranga compulsoria, nao existindo assim a 

possibilidade do contribuinte escolher se pretende ou nao pagar o tributo devido. Em 
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relacao a moeda, destaca-se mais uma vez que o pagamento deve ser efetivado em 

dinheiro, sendo este a moeda corrente no pais, todavia o CTN faculta o contribuinte a 

realizar o pagamento por algo equivalente a moeda, desde que a legislacao ordinaria 

de cada entidade tributante assim o determine, porem essa e uma excecao, sendo a 

regra o pagamento em moeda. Tambem preve o conceito legal que o tributo nao pode 

resultar de uma sancao de ato ilicito, diferenciando-se assim das penalidades. Por fim 

destaca-se que o tributo deve nascer da lei, so podendo ser instituido atraves dela, nao 

podendo advir de urn contrato por exemplo. 

2.2 ESPECIES DE TRIBUTOS 

O CTN em seu artigo 5° institui que os tributos podem ser: impostos, taxas e 

contribuigoes de melhoria. Na epoca em que foi instituida, toda e qualquer exagao 

considerada tributo deveria se enquadrar como uma das tres especies citadas. Com o 

advento da CF de 1988, o STF firmou entendimento de que existem cinco especies 

tributarias: imposto, taxas, contribuigoes de melhoria, emprestimos compulsorios e 

contribuigoes, essa posigao tern sido acolhida pela doutrina majoritaria. Serao avaliados 

neste topico os aspectos gerais de cada urn dos tipos de tributos relacionados. 

2.2.1 Impostos 

O imposto e urn tipo de tributo que esta previsto no art. 145, I, da CF e consiste 

em exagoes desvinculadas de atuagao estatal especifica relativa ao contribuinte. Desta 

forma o imposto e devido sem fazer nenhuma distingao quanto ao contribuinte, bem 

como sem importar numa contraprestagao estatal de natureza pessoal. Neste sentido 

manifesta-se Luiz Emygdio F Rosa Junior: "o imposto corresponde a urn tributo nao-

vinculado porque e devido pelo contribuinte independentemente de qualquer 
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contraprestagao por parte do Estado, destinando-se a atender as despesas gerais da 

administracao". 

Ainda seguindo tal entendimento o art. 16 do CTN reza: "imposto e o tributo cuja 

obrigagao tern por fato gerador uma situagao independente de qualquer atividade 

estatal especifica, relativa ao contribuinte".Mais uma vez observa-se o principio da nao 

vinculagao entrando em vigor, de modo que nao se vincula a existencia de uma 

atividade especifica que justifique a sua cobranga por parte do Estado. 

A competencia para sua implementagao e exclusiva de cada urn dos entes 

tributantes brasileiros, existindo os impostos federals, exclusivos da Uniao; os impostos 

estaduais, exclusivo dos Estados Membro e do Distrito Federal; e os impostos 

municipals, exclusivo dos Municipios e do Distrito Federal. Assim, ao Distrito Federal 

compete a regulamentagao dos impostos estaduais e municipals. 

2.2.2 Taxas 

As taxas, assim como os impostos, tambem podem ser cobrados pela Uniao, 

pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municipios resguardadas suas respectivas 

atribuigoes, e tern como fato gerador o exercicio regular do poder de policia, ou a 

utilizagao, efetiva ou potencial, de servigo publico especifico e divisivel, prestado ao 

contribuinte ou posto a sua disposigao. Importa destacar que a taxa nao pode ter base 

de calculo ou fato gerador identicos aos que correspondam a imposto, nem ser 

calculada em fungao do capital das empresas (art. 77 CTN). 

Ao contrario do imposto, a taxa tern fato gerador vinculado a uma atividade 

estatal especifica, ou seja, vinculado a urn servigo publico, e esse servigo nao pode 

estar relacionado nos servigos essenciais, pois estes devem ser prestados 

obrigatoriamente pelo Poder Publico de modo que ao devem ser financiados atraves de 

taxas. 
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2.2.3 Contribuigao de Melhoria 

A Contribuigao de Melhoria e um tributo que esta previsto no CTN em seu artigo 

81 que a define como uma contribuigao cobrada pela Uniao, Estados, Distrito Federal 

ou Municipios, no ambito de suas respectivas atribuigoes, e e instituida para custear 

obras publicas da qual decorra valorizagao imobiliaria, tendo como limite total a 

despesa realizada e como limite individual o acrescimo de valor que da obra resultar 

para cada imovel beneficiado. 

Desta forma pode ser classificada como um tributo completamente vinculado a 

determinando fim e atingindo apenas a contribuintes especificos, que sao aqueles que 

tern seu imovel valorizado pelas obras financiadas com a contribuigao. 

O 82 do CTN evidencia os requisitos que deverao ser abordados pela lei relativa 

a contribuigao de melhoria, bem como a forma como o valor sera determinado e 

cobrado informando que cada contribuinte devera ser notificado do montante da 

contribuigao, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o 

respectivo calculo (§§ 1° e 2° do art. 82 CTN) para assim pagar apenas o que Ihe 

compete do rateio do valor da obra entre todos os cidadaos beneficiados com a 

valorizagao decorrente de tal fato, porem tera o direito de ser informado do valor desta 

contribuigao para que possa impugnar caso discorde. Direito este que Ihe e assegurado 

no inciso II do artigo 82 do CTN. 

2.2.4 Emprestimos Compulsorios 

O emprestimo compulsorio tern sua previsao constitucional no art. 148 e incisos 

da CF determinando que a Uniao podera institui-lo mediante lei complementar apenas 

apara atender a despesas extraordinarias, decorrente de calamidade publica, de guerra 

externa ou sua iminencia e no caso de investimento publico de carater urgente e de 

relevante interesse nacional, observado neste caso, a vedagao constitucional a 
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cobranga de tributos no mesmo exercicio financeiro em que haja sido publicada lei que 

os instituiu ou aumentou (art. 150, III, b, CF). 

A aplicacao dos recursos provenientes de emprestimo compulsorio sera 

vinculada a despesa que fundamentou sua instituigao. Desta forma pode-se destacar 

dois requisitos basicos dos emprestimos: sao decretados privativamente pela Uniao, 

pois a Carta Magna nao outorga esse poder aos outros entes tributantes, e so poderao 

ser institufdos por lei complementar. 

2.2.5 Contribuigoes Sociais 

Nao obstante existir grande controversia a respeito da natureza juridica das 

contribuigoes sociais, alguns doutrinadores entendem que elas tern natureza de 

imposto ou taxas, outros que sao meros impostos com destinagao especifica e ainda ha 

aquelas que acreditam que sequer teriam natureza tributaria apesar de sua 

compulsoriedade. Apos a CF de 1988 ficou entendido que as Contribuigoes Sociais sao 

um tipo de tributo, possuindo assim natureza juridica tributaria. 

Do art. 149 da CF apura-se que a competencia para a instituigao de tal tributo e 

exclusiva da Uniao, que intervira no dominio economico e sera de interesse das 

categorias profissionais ou economicas, como instrumento de sua atuagao nas 

respectivas areas, observando os criterios constitucionais. A competencia e exclusiva 

porem nao privativa, de modo que e delegado aos Estados, Distrito Federal e aos 

Municipios a instituigao de contribuigao, que devera ser cobrada de seus servidores, 

para o custeio, em beneficios destes, do regime previdenciario cuja aliquota nao sera 

inferior a da contribuigao dos servidores titulares de cargos efetivos da Uniao. 

Assim e importante destacar que estas contribuigoes sao caracterizadas pela 

finalidade da instituigao e nao pela destinagao do produto da respectiva cobranga. 

Ressalte-se que se devem observar ainda as normas gerais do Direito Tributario os 

principios constitucionais da legalidade e da anterioridade. 
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Para elucidar o conceito de contribuigao social, cite-se Hugo Brito Machado 

(2000): "Contribuigao social e como uma especie de tributo com finalidade 

constitucionalmente definida, a saber, intervengao no dominio economico, interesse de 

categorias profissionais ou economicas e seguridade social." 

Acima foram elencados os tipos de tributos existentes em nosso ordenamento 

juridico, porem para o presente trabalho cumpre dispensar especial atengao ao imposto 

que, segundo o art. 16 do CTN e o tributo que tern por fato gerador uma situagao 

independente de qualquer atividade estatal especifica relativa ao contribuinte, e as 

contribuigoes sociais que, como ja definido, tern finalidade especifica de intervengao no 

dominio economico, interesse de categorias profissionais ou economicas e seguridade 

social, tendo contribuinte e destinagao especificos. 

2.3 CONCEITO: O QUE E CPMF 

A Lei n° 9.311 de 24 de outubro de 1996 instituiu a Contribuigao Provisona sobre 

Movimentagao ou Transmissao de Valores e de Creditos e Direitos de Natureza 

Financeira (CPMF). Em seu artigo 1°, paragrafo unico encontra-se o conceito de 

movimentagao ou transmissao de valores e de creditos e direitos de natureza financeira 

como sendo qualquer operagao liquidada ou langamento realizado pelas entidades 

referidas no artigo 2° (que tratam do fato gerador), que representem circulagao 

escritural ou fisica de moeda, e de que resulte ou nao transferencia de titularidade dos 

mesmos valores, creditos e direitos. 

Essa contribuigao tern uma aliquota aplicada de 0,38%, o art. 48 do Ato das 

Disposigoes Constitucionais Transitorias (ADCT) previa que o produto dessa 

arrecadagao seria destinado a manutengao do Fundo Nacional de Saude, sendo 

responsavel por uma parcela de 0,20%; ao custeio da previdencia social que faz jus a 

uma parcela de 0,10% bem como ao Fundo de Combate e Erradicagao da pobreza 

percebendo 0,08% da arrecadagao. 
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Desta forma a CPMF consiste numa contribuigao de carater provisorio, que 

incide sobre as movimentacoes ou transmissoes de valores e de creditos e direitos de 

natureza financeira com o fim especifico, qual seja a aplicacao no setor de saude, 

previdencia social e de combate erradicacao da pobreza. 

2.4 HISTORICO 

A primeira vez que foi aprovada a incidencia de uma aliquota sobre as 

movimentagoes financeiras foi em 13 de julho de 1993, e passou a vigorar no ano 

seguinte com o nome de IPMF (Imposto Provisorio sobre Movimentagao Financeira) 

regido pela Lei Complementar n° 77, incidindo basicamente sobre langamentos a debito 

em contas bancarias, com aliquota de 0,25% e tendo sua arrecadagao destinada 

exclusivamente ao Fundo Nacional de Saude. 

Em 15 de agosto de 1996 a Emenda Constitucional n° 12 acrescentou o artigo 74 

ao Ato das Disposigoes Constitucionais Transitorias, que outorgou competencia a 

Uniao, para instituir contribuigao provisoria sobre movimentagao ou transmissao de 

valores e de creditos e direitos de natureza financeira. Recriando dessa forma o antigo 

IPMF, agora com ares de contribuigao com aliquota nao superior a 0,25%, com 

destinagao especifica ao Fundo Nacional de Saude e que deveria perdurar por no 

maximo dois anos. 

Em fungao dessa Emenda Constitucional foi sancionada a Lei n° 9.311, em 24 de 

outubro de 1996, que instituiu a Contribuigao Provisoria sobre Movimentagao ou 

Transmissao de Valores e de Creditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF, 

determinado uma aliquota de 0,20%, sendo facultado ao Poder Executivo alterar a 

aliquota da contribuigao, desde que nao ultrapassasse o referido valor, incidindo sobre 

os fatos geradores verificados no periodo de tempo correspondente a treze meses, 

contados depois de decorridos noventa dias da data da publicagao da referida lei, 

quando passou a ser exigida, ressaltando que a Lei foi publicada no Diario Oficial da 

Uniao em 25 de outubro de 1996; e como determinado pela EC n° 12 o produto da 
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arrecadagao da contribuigao seria destinado integralmente ao Fundo Nacional de 

Saude, para financiamento das agoes e servigos de saude. Devendo perdurar ate o ano 

de 1997. 

No entanto, a CPMF foi prorrogada, pela Lei 9.539 de 12 de dezembro de 1997, 

que determinava sua incidencia no prazo de vinte e quatro meses, contado a partir de 

23 de Janeiro de 1997 concluindo, assim, o periodo de dois anos fixados pela EC n°12 

como limite para sua cobranga. Destarte a cobranga deveria ser efetuada ate completar 

os dois anos constitucionalmente regulados, apos este prazo expirou a competencia 

atribuida as Leis n° 9.311/96 e 9.539/97 que perderiam sua vigencia e validade em 

Janeiro de 1999. 

Descontente com o fim da cobranga da CPMF e a consequente perda de 

arrecadagao o Governo Federal promulgou a Emenda Constitucional n° 21 , de 18 e 

margo de 1999, acrescentando o artigo 75 ao Ato das Disposigoes Constitucionais 

Transitorias que prorrogou a referida contribuigao alterando, ainda, a vigencia das Leis 

n° 9.311/96 e 9.539/97. Neste ato aumentou a aliquota para 0,38% nos doze primeiros 

meses e 0,30% nos vinte e quatro meses seguintes determinando que o resultado do 

aumento da arrecadagao, decorrente da alteragao da aliquota, nos exercicios 

financeiros de 1999, 2000 e 2001, seria destinados ao custeio da previdencia social. 

Quando a aliquota aplicavel estava em 0,30% foi promulgada a EC n° 31 de 14 

de dezembro de 2000, que instituiu o Fundo de Combate e Erradicagao da Pobreza, 

acrescentando os artigos 79 a 83 ao Ato das Disposigoes Constitucionais Transitorias, 

e regulando que seria acrescido 0,08% na aliquota da CPMF destinado ao fundo citado. 

Assim a aliquota voltou a ser de 0,38%. 

Mais uma vez a o poder constituinte derivado atuou para prorrogar o prazo da 

cobranga da CPMF com a promulgagao da EC n° 37, de 12 de junho de 2002, que 

acrescentou os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao ADCT. Estes artigos regulavam que a 

contribuigao seria cobrada ate 31 de dezembro de 2002, prolongando assim a vigencia 

da Lei n° 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas alteragoes ate a mesma data, sua 

destinagao permanecendo a mesma e a aliquota cobrada em 0,38% nos exercicios 

financeiros de 2002 e 2003 e 0,08% no exercicio financeiro de 2004, quando seria 

integralmente destinada ao Fundo de Combate e Erradicagao da Pobreza. 
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A prorrogacao da CPMF foi possivel, pela quarta vez, por intermedio da EC 42, 

de 19 de dezembro de 2003, que acrescentou o art. 90 ao ADCT, que previa ate 31 de 

dezembro de 2007 a cobranga, bem como a vigencia da Lei n° 9.311, de 24 de outubro 

de 1996, e suas alteragoes, fixado a aliquota a ser cobrada em 0,38%. 

Por fim, a CPMF e extinta quando da votagao da Proposta de Emenda a 

Constituigao n° 50 de 2007 no Senado, Casa Legislativa na qual a proposta foi 

rejeitada, importa lembrar que a mesma PEC foi aprovada na Camara de Deputados. 

Este projeto de lei alterava o artigo 76 e acrescentava o art. 95 no Ato das 

Disposigoes Constitucionais Transitorias, prorrogando assim a vigencia da 

desvinculagao da arrecadagao da Uniao e da contribuigao provisoria sobre 

movimentagao ou transmissao de valores e de creditos e direitos de natureza 

financeira. Buscava prorrogar o prazo de cobranga da CPMF ate 31 de dezembro de 

2011, bem como a prorrogagao da vigencia da Lei n° 9.311, de 24 de outubro de 1996 e 

suas alteragoes. Mantendo a aliquota em 0,38 %, facultado ao Poder Executivo reduzi-

la ou restabelece-la, total ou parcialmente, nos termos definidos em lei, mantendo a 

mesma proporgao na destinagao os recursos arrecadados, ou seja, 52,63% para o 

Fundo Nacional de Saude (aliquota de 0,20%), 26,32% para a Previdencia Social 

(aliquota de 0,10%) e 21,05% para o Fundo de Combate de Erradicagao da Pobreza 

(aliquota de 0,08%). 

Foram quatro as prorrogagoes da CPMF fazendo com que sua cobranga fosse 

feita por pouco mais de 14 anos, desde forma o que tinha carater temporario, acabou 

configurando como permanente uma vez q foi muito alem do que previa sua legislagao. 

2.5 NATUREZA JURJDICA 

A natureza juridica esta atrelada ao fato gerador do tributo e nao a sua 

denominagao, essa vinculagao visa dar maior seguranga aos contribuintes, pois evita 

tentativas do poder pubico de char exagoes fiscais baseadas em rotulos ou com 

vinculagao do produto de suas arrecadagoes a determinados fundos, servigos ou 
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6rgaos.Pode-se constatar esse fato observando o art. 4° do Codigo Tributario Nacional 

(CTN): 

Art. 4° - A natureza juridica do tributo e determinada pelo fato gerador da 
respectiva obrigagao, sendo irrelevante para qualifica-la: 
I - a denominacao e demais caracteristica formais adotadas pela lei; 
II - a destinagao legal do produto da sua arrecadagao; 

Para alguns doutrinadores a CPMF, mesmo sendo denominada contribuigao, 

teria natureza juridica de imposto. Pois e cobrada sem nenhuma distingao quanto ao 

contribuinte, bastando apenas que esse pratique a movimentagao financeira, sem para 

tanto oferecer qualquer contraprestagao ao contribuinte, bem como nao desenvolve 

qualquer atuagao. As instituigoes financeiras e que dao arrimo para a referida 

movimentagao. (HARADA, 2000) 

Importa destacar que o fato gerador da CPMF e o mesmo do IMPF, previsto na 

Lei Complementar n° 77/93, fato que corrobora a tese de que a natureza do CPMF seja 

mesmo de imposto. 

2.6 APLICABILIDADE 

A CPMF tern varios requisitos basicos essenciais para sua configuragao, que 

estao dispostos na Lei n° 9.311 de 24 de outubro de 1996, devido a importancia de 

entender esse instituto serao analisados nesse topico os pressupostos para a cobranga, 

incidencia, isengoes, responsabilidades e base de calculo. 

Desta forma, sera sopesada a lei que institui esse tributo e suas particularidades 

para a configuragao da contribuigao. Uma vez que seu entendimento e de fundamental 

importancia para que se atinja o objetivo do presente trabalho, pois a contribuigao em 

analise tern intima ligagao com este extinto tributo. 
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2.6.1 Fato Gerador 

O fato gerador consiste num fato previamente descrito em lei, cuja ocorrencia 

tern o poder de gerar a obrigacao tributaria, sendo assim o conjunto dos fatos sobre o 

qual incidem a norma tributaria. 

O art. 126 do CTN traz a capacidade tributaria, in verbis: 

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 de atividades 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. 

Assim temos que a vontade do contribuinte e irrelevante para que incida sobre 

ele a obrigacao tributaria, de modo que qualquer pessoa esta sujeita a ela, desde que 

faca parte de um fato descrito em lei que seja considerado fato gerador de alguma das 

especies tributarias. 

O fato gerador esta exposto no art. 2° da Lei n° 9.311 e consiste em: 

Lancamentos a Debito por Instituigao Financeira em: Contas correntes de 

deposito; Contas correntes de emprestimos; Contas de deposito de poupanga; Contas 

de deposito judicial e Contas de deposito de consignagao. 

Langamentos a Credito por Instituigao Financeiras em: Contas correntes com 

saldo negativo, ate o limite de valor do saldo devedor; 

Liquidagao ou Pagamento por Instituigao Financeira de quaisquer creditos ou 

valores de ordem de terceiros: Ordens de pagamento; 

Langamento ou qualquer forma de Movimentagao / Transmissao de valores de 

Creditos e direitos financeiros efetuados por Bancos Comerciais, Multiplos com Carteira 

Comercial e Caixas Economicas. (Nao relacionados aos itens anteriores): Custos 

Operacionais das Instituigoes Financeiras; 

Liquidagao de Operagoes nos Mercados Financeiros e de Futuros: Comissao de 

Valores Mobiliarios (CVM); 
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Qualquer outra Movimentagao / Transmissao, independentemente de pessoa, 

denominagao, forma Juridica e Instrumentos Utilizados fora dos itens anteriores: 

Abrange neste ponto toda e qualquer outra operagao financeira nao mencionada 

anteriormente. 

Desta forma, ao ser observada o efetivo evento de qualquer dos fatos expostos 

acima, sera observado a ocorrencia do fato gerador e, consequentemente, devera advir 

desse fato a obrigagao tributaria relativa ao evento especifico. 

2.6.2 Incidencia 

A incidencia e observada sobre os contribuintes previsto em lei, ocorre quando 

do fato gerador e e determinante para a definigao dos contribuintes, no caso da CPMF 

o art. 4° do CTN elenca o rol de contribuintes sobre o qual incidira o tributo. 

A CPMF incide sobre: 

Os titulares das correntes de deposito, das contas correntes de emprestimo, em 

contas de deposito de poupanga, em contas de deposito judicial e em deposito em 

consignagao de pagamento, bem como das contas correntes que apresentem saldo 

negativo, ate o limite de valor da redugao do saldo devedor, ainda que essas contas 

venham a ser movimentadas por terceiros. 

O beneficiario da liquidagao ou pagamento, realizado por instituigao financeira, 

de quaisquer creditos, direitos ou valores, por conta e ordem de terceiros, que nao 

tenham sido creditados, em nome do beneficiario, nas contas referidas no item acima. 

Os bancos comerciais, bancos multiplos com carteira comercial e caixas 

economicas; 

Os mercados organizados de liquidagao futura; 

Os que realizarem qualquer outra movimentagao ou transmissao de valores de 

creditos e direitos de natureza financeira que produza os mesmos efeitos das 

operagoes citadas como fato gerador. 
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Assim temos que as operacoes relativas a movimentagao financeira serao 

tributadas por essa contribuigao, exceto os itens que sao agraciados com as isengoes 

ou as aliquotas zero que serao tratadas adiante. 

2.6.3 Isengoes 

A isengao e uma das causas excludentes do credito tributario e esta prevista no 

art. 175, I do CTN, mesmo prevista em contrato, a isengao e sempre decorrente de lei 

que especifique suas caracteristicas, podendo ser restrita a determinada regiao, em 

fungao de condigoes peculiares (art. 176, CTN). A isengao, assim como a anistia (outra 

forma de exclusao do credito tributario) nao escusa a efetivagao das obrigagoes 

acessorias dependentes da obrigagao principal da qual o credito foi excluido, ou dela 

tenha derivado (art. 175, paragrafo unico CTN). Essa imunidade pode ser revogada ou 

modificada por lei a qualquer tempo, a menos que tenha sido concedida por prazo certo 

ou em fungao de determinadas condigoes (art. 178 CTN). 

Estao isentos do recolhimento da Contribuigao, como exposto no artigo 3° da Lei 

n° 9.311/96: 

A Uniao, os Estados Membros, o Distrito Federal e os Municipios, bem como 

suas autarquias e fundagoes; 

O estorno ou langamento errado de cheques e documentos compensaveis, em 

consonancias com as regras definidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), desde 

que nao caracterizem a anulagao da operagao efetivamente contratada; 

O langamento responsavel pelo pagamento da propria contribuigao; 

Os saques efetuados nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 

(FGTS), do Programa de Integragao Social (PIS) e do Programa de Formagao do 

Patrimonio do Servidor Publico (PASEP) e do valor do beneficio do seguro-

desemprego; 

Os langamentos a debito nas contas correntes de deposito cujos titulares sejam: 

missoes diplomaticas, repartigoes consulares de carreira, representagoes de 
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organismos internacionais e regionais de carater permanente, de que o Brasil seja 

membro, funcionario estrangeiro de missao diplomatica ou representagao consular e 

funcionario estrangeiro de organismo internacional que goze de privilegios ou isengoes 

tributarias em virtude de acordo firmado com o Brasil. 

Sobre a movimentagao financeira ou transmissao de valores e de creditos e 

direitos de natureza financeira das entidades beneficentes de assistencia social, nos 

moldes do § 7° do art. 195 da CF. 

Importa destacar que ao BACEN cabera expedir normas para assegurar o 

cumprimento das isengoes, definir o meio de documentagao especifica e identificar o 

langamento se necessario. 

Caso os funcionarios estrangeiros de missao diplomatica ou representagao 

consular e funcionario estrangeiro de organismo internacional que goze de privilegios 

ou isengoes tributarias em virtude de acordo firmado com o Brasil tenham residencia 

permanente no Brasil, nao se aplica a isengao, porem os membros das familias desses 

mesmos funcionarios, que com eles mantenham relagao de dependencia economica e 

nao tenham residencia permanente no Brasil serao agraciados com a referida 

excludente do credito tributario. 

2.6.4 Responsabilidades 

Normatizada no artigo 5° da Lei n° 9.311/96 a responsabilidade pela retengao e o 

recolhimento da contribuigao e das Instituigoes Financeiras, Instituigoes que 

intermediarem operagoes de mercado ou mercado futuro ou ainda qualquer instituigao 

que atendam os requisitos utilizados nas outras situagoes elencadas no artigo 2° da 

referida lei, como qualquer movimentagao ou transmissao de valores e de creditos e 

direitos de natureza financeira que reuna caracteristicas que presumam a existencia de 

sistema organizado para efetiva-la e que produza os mesmos efeitos dos fatos 

geradores da contribuigao, e que para tanto nao estejam englobadas pelas instituigoes 

citadas. 
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Compete a essas instituigoes responsaveis reservar o saldo das contas sobre as 

quais incidem a CPMF e que forem de sua competencia, valor referente a aliquota 

definida sobre o saldo nas operacoes que estao sobre possivel incidencia. Tambem e 

de sua competencia, contudo de maneira alternativa, responsabilizar-se pelo 

pagamento da contribuigao no caso de carencia de saldos, assim, a Instituigao 

Financeira paga e, em momento posterior, recolhe do beneficiado. Importa destacar 

que o pagamento da contribuigao ainda fica a cargo do contribuinte, porem de modo 

supletivo, caso haja a ausencia de retengao da Contribuigao. 

2.6.5 Base de Calculo e Aliquota Zero 

A base de calculo e constituida pelo valor do langamento e de qualquer outra 

forma de movimentagao a debito de contas corrente, de emprestimos, poupanga 

deposito judicial e em consignagao, ainda pelo valor da liquidagao ou do pagamento no 

caso de a conta corrente apresentar saldo negative ate o limite do valor da divida; pelo 

resultado, se negativo, da soma dos ajustes ocorridos no periodo compreendido entre a 

contratagao inicial e a liquidagao do contrato nas hipoteses de operagoes no mercado 

de liquidagao futura; langamentos ou transmissao de valores e creditos, efetuados pelos 

Bancos comerciais, Bancos multiplos com carteira comercial ou Caixas Economicas; 

liquidagao ou pagamento de quaisquer creditos, direitos ou valores por conta e ordem 

de terceiros; por fim, qualquer valor de outras movimentagoes ou transmissoes. 

De acordo com o art. 8° da Lei n° 9.311/96 a aliquota fica reduzida a zero: Nos 

langamentos a debito das contas sobre as quais incidem a base de calculo quando, 

para credito de contas dos mesmos titulares nao se aplicando, porem, nas contas 

conjuntas de pessoas fisicas com mais de dois titulares, bem como a qualquer conta 

conjunta de pessoa juridica, tambem nao aplica-se nos casos em que o saldo encontra-

se negativo. 

A aliquota zero incide ainda sobre as sociedades corretoras de titulos, valores 

mobiliarios e cambio, distribuidoras de titulo e valores mobiliarios, investimentos e fundo 
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de investimentos, corretoras de mercadorias e servigos de liquidagao, compensagao e 

custodia, de mercadorias e de futuros, cooperativas de credito. Insta destacar que estas 

redugoes somente serao possiveis quando referentes as contas correntes de deposito 

aberta para uso exclusivo das operagoes relacionadas em ato do Ministro de Estado da 

Fazenda, dentre as que componham o objeto social das referidas entidades. 

Por fim sera observada a aliquota zero nos ajustes diarios exigidos e mercados 

organizados de liquidagao futura e especifico das suas operagoes, assim a CPMF nao 

sera cobrada com base nos ajustes diarios, sera recolhido apenas na realizagao da 

operagao no montante final. 

2.7. COMPETENCES 

Alguns orgaos e instituigoes tern papel fundamental na aplicagao da CPMF dos 

quais se podem destacar a atuagao do Banco Central do Brasii com a competencia de 

expedir regras para cumprimento dos casos em que a contribuigao nao incide ou ate 

mesmo normas referentes a identificagao dos langamentos objetos de nao incidencia e 

os de aliquota zero; ainda compete ao BACEN instituir as normas necessarias a 

execugao da Lei, dentro de sua competencia. 

Destaca-se, tambem, o Ministro de Estado da Fazenda, com o dever de 

estabelecer normas e condigoes para a atuagao da aliquota zero, inclusive quanto ao 

limite dos valores de langamento, bem como estabelecer os modos e os prazos de 

apuragao e recolhimento da contribuigao. 

O Ministro de Estado da Fazenda e da Previdencia e Assistencia Social e 

competente para instituir normas para ajuste de contribuigoes para a Seguridade Social 

dos Servidores Publicos Federals, bem como dos proventos de inativos e demais 

beneficiarios da Previdencia Social. 

O Poder Executivo e responsavel pelas possiveis alteragoes na aliquota 

observado o limite maximo fixado em Lei que e de 0,38%. 



32 

E ainda a Secretaria da Receita Federal, que administra a contribuicao, 

procedendo a tributagao, fiscalizagao e arrecadagao, alem de estabelecer normas 

necessarias a execugao da Lei, dentro de sua competencia. 

Desta maneira esta disposto os orgaos responsaveis pela arrecadagao, 

fiscalizagao e normatizagao da CPMF. 

Entendido esse instituto, mister se faz analisar o Projeto de Lei que institui a CSS 

e suas particularidades para uma analise da viabilidade da entrada em vigor da mesma. 

Motivo de elaboragao do presente trabalho. 



33 

3 ANALISE DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 306/2008 

O Projeto de Lei em comento nasceu, por iniciativa do senador Tiao Viana, no 

Senado Federal onde tramitava como PL 121 de 2007 e regulava apenas valores 

minimos a serem aplicados anualmente por Estados, Distrito Federal, Municipios e 

Uniao em acoes e servigos publicos de saude, os criterios de rateio dos recursos de 

transferencias para a saude e as normas de fiscalizagao, avaliagao e controle das 

despesas com saude nas tres esferas de governo. Tal projeto foi aprovado na referida 

Casa Legislativa e encaminhado para a votagao na Camara dos Deputados Federals. 

Na Camara dos Deputados Federals, este projeto entrou em pauta sob a 

numeracao 306, sendo identificado como PL 306 de 2008. A Contribuigao Social 

destinada a Saude teve seu advento com o substitutive apresentado a este PL, este 

substitutive foi proposta do deputado Pepe Vargas, relator da Comissao de Finangas e 

Tributagao da referida Casa, que ao avaliar o PL 306 de 2008, acrescentou a instituigao 

da referida contribuigao. Esse PL entao recebeu o a letra B como diferencial, passando 

a tramitar como PL 306-B de 2008. que devera ser votado na Camara e, em caso de 

aprovagao, sera encaminhado para o Senado Federal, onde ocorrera nova votagao 

uma vez que o projeto aprovado inicialmente recebeu substancial modificagao. 

Este capitulo analisara as previsoes propostas no PL 306-B em tramitagao, para 

que assim seja possivel a analise da constitucionalidade da instituigao da Contribuigao 

Social destinada a Saude. 

3.1 CONTRIBUIQAO SOCIAL DESTINADA A SAUDE (CSS) 

A CSS consiste num tributo permanente com a finalidade de arrecadar fundos a 

serem destinado ao financiamento exclusivo da saude, com aliquota fixada em 0 ,1%, e 

que esta em votagao no Congresso Nacional no Projeto de Lei Complementar n° 306-B 

de 2008. 
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Esse Projeto de Lei pretende regulamentar o §3° do artigo 198 da Constituicao 

Federal: 

Art. 198. As acoes e servicos publicos de saude integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema unico, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes: 
§ 3° Lei complementar, que sera reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 
estabelecera: 
I - os percentuais de que trata o § 2°; 
II - os criterios de rateio dos recursos da Uniao vinculados a saude destinados 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, e dos Estados destinados a 
seus respectivos Municipios, objetivando a progressiva reducao das 
disparidades regionais; 
III - as normas de fiscalizacao, avaliacao e controle das despesas com saude 
nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; 
IV - as normas de calculo do montante a ser aplicado pela Uniao. 

Por essa determinacao constitucional e nitido o carater da competencia tributaria 

residual da Lei Complementar para implementar criterios de rateio dos recursos da 

Uniao, diante de tal permissivo legal e proposto o Projeto de Lei de que trata esse 

capitulo. 

A CSS esta sendo considerada a nova CPMF devido a identidade de fato 

gerador, incidencias e isengoes, etc. Porem diferenciam-se quanto a aliquota que e de 

0 , 1 % enquanto a CPMF era de 0,38%, o tempo de vigencia, visto que a CSS tern 

carater permanente e a CPMF tinha carater provisorio, bem como a destinagao da 

arrecadagao, que agora e exclusiva para a saude e no tributo extinto era para a saude, 

previdencia social e fundo de combate e erradicagao da pobreza. 

Este tributo consiste numa contribuigao de carater permanente, que incide sobre 

as movimentagoes ou transmissoes de valores e de creditos e direitos de natureza 

financeira com o fim especifico de aplicagao no setor de saude. Caracterizando-se 

assim como financiador do Fundo Nacional de saude tendo sua destinagao prevista em 

Lei Complementar, onde devera ser determinada tambem a forma de arrecadagao, os 

casos em que devera incidir, bem como os em que devera ser observada a isengao da 

contribuigao. 
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3.1.1 Natureza Jurfdica 

A natureza juridica de um tributo e determinada pelo seu fato gerador 

independente de sua denominacao ou da destinagao que seja dada ao produto de sua 

arrecadagao como previsto no artigo 4° do CTN. 

Como o fato gerador da CSS e identico ao fato gerador da CPMF observa-se 

divergencia doutrinaria, pois a definigao de contribuigao social ainda e 

ve-se que nesse caso a contribuigao tambem tern natureza juridica de imposto, pelos 

fatos apontados no subtitulo "Natureza Juridica" do capitulo anterior. Assim nao 

considera-se relevante a denominagao "Contribuigao Social" que Ihe foi dada, nem ha 

de se considerar a destinagao da arrecadagao proveniente de tal tributo. 

Desta forma conclui-se que a natureza juridica da Contribuigao Social para a 

Saude e de imposto. 

3.1.2 Aplicabilidade 

Para a efetiva aplicagao da CSS faz-se necessario a observancia dos requisitos 

legais que esta previsto na LC 306-B/2008 que, se entrar em vigor, ditara as normas 

que devem ser respeitadas quando da cobranga, incidencia, isengoes, 

responsabilidades, base de calculo, destinagao dos recursos e controle dos gastos que 

serao feitos com o produto da arrecadagao. 

Assim, e imperiosa a analise desses criterios legais, bem como dos institutos 

tratados no atual projeto de Lei Complementar 306/2008 que pretende instituir o 

referido tributo. A analise dessa contribuigao e que ditara as diretrizes a serem seguidas 

para que se possa fazer a analise juridica de tal exagao fiscal, para so assim atingir o 

objetivo final do presente trabalho, que e a efetiva demonstragao da possibilidade 

constitucional de sua cobranga. 
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3.1.2.1 Fato Gerador 

O fato gerador e observado quando ocorre uma situacao de fato que esta 

prevista em lei e que por si so resulta numa obrigagao tributaria. O CTN o conceitua 

como a situacao definida em lei como necessaria e suficiente a ocorrencia da obrigagao 

principal ou ainda como qualquer situagao que, na forma da legislagao aplicavel, impoe 

a pratica ou a abstengao de ato que nao configure obrigagao principal (art. 1 1 4 e 1 1 5 d o 

CTN). 

Desta forma o CTN diferencia a obrigagao em principal e acessoria, cumpre 

destacar a diferenga entre esses dois institutes. A obrigagao principal e todo dever legal 

que tenha como objeto o pagamento de tributo e o pagamento de penalidade 

pecuniaria, extinguindo-se juntamente com o credito dela decorrente (art. 113, § 1° 

CTN). A obrigagao acessoria e aquela que, decorrendo da legislagao tributaria, tern por 

objeto as prestagoes positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadagao 

ou da fiscalizagao dos tributos, ou seja, abrange os demais deveres constituidos nas 

leis tributarias, desde que nao possuam conteudo pecuniario (art. 113, §2°). Importa 

destacar que "a obrigagao acessoria, pelo simples fato da sua inobservancia, converte-

se em obrigagao principal relativamente a penalidade pecuniaria" (art. 113, §3° CTN). 

3.1.2.2 Incidencia 

A CSS incidira sobre todos os titulares das contas referidas no item "Fato 

Gerador", bem como os beneficiarios de ordens de pagamento, as instituigoes 

financeiras, beneficios nas operagoes da CVM ou, ainda, todas as outras situagoes de 

titularidade da movimentagao financeira que nao se enquadre nas condigoes de 

isengoes. Os referidos contribuintes estao elencados no artigo 14 do Projeto de Lei n° 

306/2008. 
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Observa-se, assim, que as hipoteses de incidencia sao as mesmas sobre as 

quais eram aplicadas a CPMF. 

3.1.2.3 Isengoes 

Atuando como uma das causas excludentes da obrigagao tributaria e regulada 

no art. 13 do PL n° 306/2008, as isengoes tern carater relevante quando da existencia 

ou nao do debito tributario, de modo que e indispensavel seu estudo para o ambito 

tributario abordado pelo presente trabalho. 

Estao isentos do pagamento da contribuigao social para a saude os mesmo 

beneficiarios das isengoes presentes quando da extinta CPMF, ressaltando que os 

mesmos foram elencados no capitulo anterior, quais sejam: 

A Uniao, os Estados Membros, o Distrito Federal e os Municipios, bem como 

suas autarquias e fundagoes; 

O estorno ou langamento errado de cheques e documentos compensaveis, em 

consonancias com as regras definidas pelo Banco Central do Brasil, desde que nao 

caracterizem a anulagao da operagao efetivamente contratada; 

O langamento responsavel pelo pagamento da propria contribuigao; 

Os saques efetuados nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 

(FGTS), do Programa de Integragao Social (PIS) e do Programa de Formagao do 

Patrimonio do Servidor Publico (PASEP) e do valor do beneficio do seguro-

desemprego; 

Os langamentos a debito nas contas correntes de deposito cujos titulares sejam: 

missoes diplomaticas, repartigoes consulares de carreira, representagoes de 

organismos internacionais e regionais de carater permanente, de que o Brasil seja 

membro, funcionario estrangeiro de missao diplomatica ou representagao consular e 

funcionario estrangeiro de organismo internacional que goze de privilegios ou isengoes 

tributarias em virtude de acordo firmado com o Brasil. 
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Sobre a movimentagao financeira ou transmissao de valores e de creditos e 

direitos de natureza financeira das entidades beneficentes de assistencia social, nos 

moldes do § 7° do art. 195 da CF. 

Assim como o fato gerador, as hipoteses de incidencia, as isengoes tambem tern 

identica previsao legal que a CPMF tinha, tal fato explica o posicionamento de parte de 

doutrinadores ao conceituar a CSS como a "nova CPMF". 

3.1.2.4 Responsabilidades 

O CTN refere-se a responsabilidade no sentido de atribuir, legalmente, a uma 

pessoa que nao realizou a situagao descrita na norma, o dever de efetuar a prestagao. 

Autoriza a lei a atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo credito tributario a 

terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigagao, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em carater supletivo do 

cumprimento total ou parcial da referida obrigagao (Art. 128 CTN). 

Nesse sentido HARADA: 

"A responsabilidade tributaria consiste no dever de o contribuinte, sujeito 
passivo natural, tornar efetiva a prestagao de dar, consistente no pagamento de 
tributo ou penalidade pecuniaria (obrigagao principal) ou prestagao de fazer ou 
nao fazer, imposta pela legislagao tributaria no interesse da fiscalizagao ou da 
arrecadagao tributaria (obrigagoes acessorias)." (HARADA, 2001) 

Diante deste contexto o art. 15 do Projeto de Lei Complementar n° 306 de 2008 

atribui a responsabilidade pela retengao e recolhimento da CSS a mesmas pessoas que 

eram responsaveis pelo recolhimento da CPMF. Mais uma vez corroborando a ideia 

que esta contribuigao veio para substituir o tributo extinto. 
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3.1.2.5 Base De Calculo e Aliquota Zero 

A base de calculo e a aliquota consistem em aspectos quantitativos do fato 

gerador. A aliquota e o percentual incidente sobre a base de calculo (HARADA, 2001). 

A CSS tern sua aliquota definida em 0 ,1% e pode chegar a zero nos casos 

definidos em lei, no art. 17 do PL 306/2008. Esses casos sao semelhantes aos casos 

que eram previstos na aliquota zero que incidia sobre a CPMF, diferenciando do 

referido tributo em algumas previsoes acrescentando o inciso XIV que reza: 

XIV - nos langamentos em contas correntes de deposito especialmente abertas 
e exclusivamente utilizadas para operagoes: 
a) de camaras e prestadoras de servigos de compensagao e de liquidagao de 
que trata o paragrafo unico do art. 2° da Lei n° 10.214, de 27 de marco de 2001; 
b) de companhias securitizadoras de que trata a Lei n° 9.514, de 20 de 
novembro de 1997; ou 
c) de sociedades anonimas que tenham por objeto exclusivo a aquisicao de 
creditos oriundos de operagoes praticadas no mercado financeiro. 

A alinea a do referido inciso cita a Lei n° 10.214/2001 que dispoe sobre a 

atuagao das camaras e dos prestadores de servigos de compensagao e de liquidagao, 

no ambito do sistema de pagamentos brasileiro, e da outras providencias. A operagao a 

qual faz mengao o referido dispositivo consiste nos procedimentos relacionados com a 

transferencia de fundos e de outros ativos financeiros, ou com o processamento, a 

compensagao e a liquidagao de pagamentos em qualquer de suas formas (art. 2°). E a 

alinea b refere-se as companhias securitizadoras de imoveis. 

Outra previsao que difere da lei que regulava o CPMF e o disposto no paragrafo 

5° do artigo referido, que dispoe: "§ 5° O Poder Executivo que podera estabelecer limite 

de valor do langamento, para efeito de aplicagao da aliquota zero, independentemente 

do fato gerador a que se refira". 

Essa atribuigao era reservada ao Ministro de Estado da Fazenda agora e de 

responsabilidade do Poder Executivo estabelecer limite de valor de langamento, 

independentemente do fato gerador, para que possa ser aplicada a aliquota zero. 

Alem dessas duas diferengas, o PL ainda exclui os paragrafos 15 e 17. 
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3.2 SERVIQOS PUBLICOS DE SAUDE 

O PL 306/2008 alem de instituir a contribuigao social destinada a saude, dispoe 

acerca dos valores minimos a serem aplicados anualmente pela Uniao, Estados, 

Distrito Federal e Municipios em acoes e servigos publicos de saude, estabelecendo os 

criterios para rateio dos recursos de transferencias para a saude e as normas de 

fiscalizagao, avaliagao e controle das despesas com saude nas tres esferas de 

governo. 

3.2.1 Agoes E Servigos Publicos De Saude 

Devido a seu carater permanente e sua destinagao especifica, o Projeto de Lei q 

pretende instituir a CSS traz em seu corpo todas as normas a serem seguidas quanto a 

arrecadagao, fiscalizagao, aplicagao, agoes, servigos e demais elementos em que o 

tributo incidira, desta maneira e importante avaliar essas agoes e servigos que sao os 

destinatarios da arrecadagao do tributo. 

O art. 2° do PL 306/2008 considera despesas com agoes e servigos publicos de 

saude, as voltadas para a promogao, protegao e recuperagao da saude que atendam 

aos principios estatuidos no artigo 7° da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 que 

"dispoe sobre as condigoes para a promogao, protegao e recuperagao da saude, a 

organizagao e o funcionamento dos servigos correspondentes e da outras 

providencias", como tambem atenda simultaneamente as diretrizes trazidas neste 

artigo. 

Desta forma as despesas com agoes e servigos publicos de saude deverao ser 

destinadas as agoes e servigos publicos de saude de acesso universal, igualitario e 

gratuito; estarem em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Pianos de 

Saude de cada ente da Federagao; e serem de responsabilidade especifica do setor de 

saude, nao se aplicando a despesas relacionadas a outras politicas publicas que atuam 
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sobre determinantes sociais e economicos, ainda que incidentes sobre as condigoes de 

saude da populagao. 

O legislador busca direcionar todos os investimentos para a area da saude, de 

modo a garantir a aplicacao da contribuigao no seu destinatario legal, reforgando assim 

o fomento na saude para que todas as politicas ligadas a essa area possa ter seu 

financiamento garantido. 

De acordo com o artigo 4° do PL 300/2008 nao serao considerados despesas 

com agoes e servigos publicos de saude: 

Art. 4° Nao constituirao despesas com agoes e servigos publicos de saude, para 
fins de apuragao dos percentuais minimos de que trata esta Lei Complementar, 
aquelas decorrentes de: 
I - pagamento de aposentadorias e pensoes, inclusive dos servidores da saude; 
II - pessoal ativo da area de saude quando em atividade alheia a referida area; 
III - assistencia a saude que nao atenda ao principio de acesso universal; 
IV - merenda escolar e outros programas de alimentagao, ainda que 
executados em unidades do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso II do art. 
3°; 
V - saneamento basico, inclusive quanto as agoes financiadas e mantidas com 
recursos provenientes de taxas, tarifas ou pregos publicos instituidos para essa 
finalidade; 
VI - limpeza urbana e remogao de residuos; 
VII - preservacao e corregao do meio ambiente, realizadas pelos orgaos de 
meio ambiente dos entes da Federagao ou por entidades nao governamentais; 
VIII - acoes de assistencia social; 
IX - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou 
indiretamente a rede de saude; e 
X - agoes e servigos publicos de saude custeados com recursos distintos dos 
especificados na base de calculo definida nesta Lei Complementar ou 
vinculados a fundos especificos distintos daqueles da saude. 

Assim observa-se que o legislador busca incrementar as agoes e servigos de 

saude, porem evitando fugir a finalidade social de seu objetivo, concentrando as 

despesas a esse tltulo em agoes que efetivamente possibilitem acesso a toda a 

populagao a meios dignos de tratamento a sua saude nao fazendo distingao entre 

pessoas, contribuintes ou nao, assim observa-se que a contribuigao social destina a a 

saude sera revertida em beneficio da populagao em geral. 
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3.2.2 Aplicagao de Recursos em Agoes e Servigos Publicos de Saude 

Este capitulo do PL 306/2008 e o responsavel por regular a aplicagao do 

recolhimento efetuado com a incidencia da CSS, nele esta a destinagao do montante 

recolhido e a forma como sera usado. 

E vedada a restrigao de entrega do recurso da Uniao destinado a saude aos 

Estados, Distrito Federal e Municipios, bem como dos Estados destinados aos seus 

respectivos Municipios, na modalidade regular e automatica prevista neste PL, nao se 

aplicando as vedagoes do inciso X do art, 167 da CF que proibe: 

"X - a transferencia voluntaria de recursos e a concessao de emprestimos, 
inclusive por antecipagao de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e 
suas instituigoes financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, 
inativo ou pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios" 

Desta maneira e possivel que o Fundo de Saude seja utilizado para o efetivo 

pagamento de despesas com pessoal vinculado a area de saude, como exposto no 

inciso acima. Apesar de nao poder eximir-se de repassar os recursos, a Uniao e os 

Estados podem condicionar esse repasse a instituigao e ao efetivo funcionamento do 

Fundo e do Conselho de Saude no ambito do ente da Federagao e a elaboragao do 

Piano de Saude (paragrafo unido, art. 39), visto que sao essenciais para uma aplicagao 

consistente das verbas que serao repassadas. 

O art. 45 veda quaisquer limitagoes de empenho e movimentagao financeira que 

comprometam a aplicagao dos recursos minimos tratados no PL. Como tambem e 

vedado excluir da base de calculo das receitas dispostas no PL quaisquer parcelas de 

impostos ou transferencias constitucionais vinculadas a fundos ou despesas, quando da 

apuragao do percentual ou montante minimo a ser aplicado em agoes e servigos 

publicos de saude (art. 46). 

Por fim, impoe o art. 47, que os pianos plurianuais, as leis de diretrizes 

orgamentarias, as leis orgamentarias e os pianos de aplicagao dos recursos dos fundos 

de saude da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios serao elaborados 

de modo a dar cumprimento ao disposto nesta Lei Complementar. 
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De tal modo todas as medidas assecuratorias de que os recursos serao de fato 

investidos no Fundo Nacional de Saude estao previstos, bem como sua fiscalizagao, 

neste topico que passara a ser analisado. 

3.2.2.1 Dos Recursos Minimos 

O artigo 5° e seguintes do referido Projeto de Lei regula o montante minimo que 

sera aplicado em agoes e servigos publicos de saude, a Uniao devera aplicar, 

anualmente, no minimo a quantia correspondente ao valor emprenhado, apurado nos 

termos deste PL, no exercicio anterior acrescido de, pelo menos o percentual 

correspondente a variagao do Produto Interno Bruto (PIB) ocorrida entre os dois 

exercicios financeiros imediatamente anteriores ao ano a que se referir a lei 

orgamentaria (art. 5°). Vale ressaltar que, se o PIB tiver variagao negativa, o valor nao 

podera ser reduzido de um exercicio financeiro para outro (§2°, art. 5). 

Quanto aos Estados e o Distrito Federal devera aplicar, anualmente, em agoes e 

servigos publicos de saude, no minimo, 12% da arrecadagao dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alinea a do inciso I e o inciso 

II do caput do art. 159, todos da Constituigao Federal, deduzidas as parcelas que forem 

transferidas aos respectivos Municipios. O art. 155 trata dos impostos de competencia 

dos Estados e do Distrito Federal, o art. 157 regulamenta a repartigao das receitas 

tributarias, alinea a do inciso I do art. 159 trata do Fundo de Participagao dos Estados e 

do Distrito Federal e o inciso segundo do mesmo artigo trata do produto da arrecadagao 

do imposto sobre produtos industrializados. 

Os Municipios e o Distrito Federal aplicarao anualmente no minimo 15% da 

arrecadagao dos impostos previsto no art. 156 da Constituigao que sao os de 

competencia municipal, ainda os recursos tratados no art. 158 que trata da parcela 

correspondente aos Municipios na repartigao tributaria e tambem os recursos da alinea 

b do inciso I (Fundo de Participagao dos Municipios) e o § 3° (A parcela recebida pelos 
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Municipios provenientes do Estado) do art. 159, ainda da Constituigao Federal, este 

ultimo artigo trata-se ainda, a repartigao das receitas tributarias (art. 7°). 

De acordo com o art. 8° o Distrito Federal devera aplicar, anualmente, no minimo 

12 % do produto da arrecadagao direta dos impostos que nao possam ser segregados 

em base estadual e em base municipal. 

O art. 11 determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municipios deverao 

observar o disposto nas respectivas Constituigoes ou Leis Organicas, sempre que os 

percentuais nelas estabelecidos forem superiores aos fixados nesta PL observadas as 

diferengas metodologicas dos respectivos normativos. 

3.2.2.2 Do Repasse e Aplicagao dos Recursos Minimos 

O PL regulamenta todos os criterios para o repasse e para a aplicagao dos 

recursos minimos recolhidos de acordo com o estabelecido na lei e que foi explanado 

no subitem anterior. 

Os recursos recolhidos pela Uniao deverao ser repassados ao Fundo Nacional 

de Saude e as demais unidades orgamentarias que compoem o orgao Ministerio da 

Saude, para serem aplicados em agoes e servigos publicos de saude. 

Caso os recursos tratados neste PL nao sejam completamente empregados em 

sua finalidade, deverao ficar mantidos em uma conta vinculada junto a instituigao 

financeira oficial sob a responsabilidade do gestor de saude e de acordo com a 

legislagao especifica em vigor (art.30 PL), esta instituigao financeira oficial e o Banco 

Central quando tratar-se de recursos da Uniao e as instituigoes financeiras oficiais nos 

casos dos Estados, Distrito Federal e Municipios, como rege o §3° do art. 164 CF. 

Todo o recurso proveniente de taxas tarifas ou multas arrecadadas por entidades 

proprias da area de saude que integram a administragao direta ou indireta de cada ente 

federativo deverao ser aplicadas em agoes e servigos publicos de saude e nao serao 

considerados para fim de apuragao do recurso minimo (art.32 PL). 

O art. 33 determina que o repasse de recurso que os Estados, O Distrito Federal 

e os Municipios sao responsaveis, serao feitos diretamente ao Fundo de Saude do 
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respectivo ente da Federagao e, no caso da Uniao, tambem as demais unidades 

orgamentarias do Ministerio da Saude, tendo prazo para o efetivo repasse, sendo de 

ate o decimo dia do mes subsequente quando tratamos dos recolhimentos de todos os 

entes da Federagao (§ 1°). E quanto aos recursos que incidem sobre as transferencias 

intergovernamentais previstas nos incisos II e III, do § 2° do art. 198 da Constituigao 

Federal serao repassados ao Fundo de Saude na mesma data em que forem realizadas 

as respectivas transferencias. 

As instituigoes financeiras que matem as devidas contas com os fundos 

destinados a saude serao obrigadas a demonstrar os valores globais das transferencias 

e as parcelas correspondentes destinadas ao Fundo de Saude, quando adotada a 

sistematica prevista no paragrafo anterior, observadas as normas editadas pelo 

BACEN. 

Desta forma o legislador, ao prever essas normas, busca dar mais eficiencia e 

transparencia a aplicagao de todos os recursos colhidos com o fim de aplicagao na 

saude garantindo assim a efetiva aplicagao na destinagao para a qual foi criado o 

tributo, com o intuito de evitar o desvio de finalidade que poderia ser observado se nao 

houvesse um controle adequado. 

3.2.2.3 Da Movimentagao dos Recursos da Uniao 

A Uniao tern regras que devera obedecer para poder ter acesso ao fundo de 

saude, com destinagao especifica e movimentagao limitada a agoes e servigos ligados 

ao fim da saude publica. Desta forma a Uniao devera observar e respeitar as 

necessidades de saude da populagao, considerando as dimensoes epidemiologicas, 

demograficas.socioeconomica, espacial e de capacidade de oferta de agoes e servigos 

de saude, observadas a necessidade de reduzir as desigualdades regionais (art. 34), 

Ve-se que o legislador preocupa-se em dirimir as diferengas decorrente das areas mais 

ou menos desenvolvidas, tratando por igual todos os que necessitam dos servigos de 

saude, observa-se assim um respeito a dignidade da pessoa humana. Fica evidente 
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que o rateio nao sera de forma igual para todos os entes, mas sim de acordo com a real 

necessidade deles. Em termos praticos, devera ser instituido uma fiscalizagao 

constante para nao ter risco desse criterio nao ser observado, ou ainda ser usado para 

"maquiagem" a verdadeira vontade do aplicador dos recursos. 

O Ministerio da Saude sera o responsavel pela determinagao dos montantes a 

serem transferidos a cada Estado, Distrito Federal e Municipio para custeio das agoes e 

servigos publicos de saude. Os investimentos serao programados anualmente, visando, 

prioritariamente, a redugao das desigualdades peculiares de cada destinatario. Os 

Conselhos de Saude e os Tribunals de Contas de cada ente da Federagao deverao ser 

informados, pelo Poder Executivo, sobre o montante de recursos previsto para 

transferencia da Uniao para Estados, Distrito Federal e Municipios com base no Piano 

Nacional de Saude, no termo de compromisso de gestao firmado entre a Uniao, 

Estados e Municipios. (§§1°, 2° e 3° art. 34). 

A Uniao podera transferir diretamente, de forma regular e automatica, aos 

respectivos fundos de saude os recursos do Fundo Nacional de Saude, destinados a 

despesas com as agoes e servigos publicos de saude a serem executadas pelos 

demais entes federativos. Em situagoes especificas, os recursos federals poderao ser 

transferidos aos Fundos de Saude por meio de transferencia voluntaria realizada entre 

a Uniao e os demais entes da Federagao, adotados quaisquer dos meios formais 

previstos no inciso VI do art. 71 da Constituigao Federal, observadas as normas de 

financiamento. (art. 35 e paragrafo unico). 

Assim ve-se que a transferencia podera ser realizada fora daquelas ja previstas, 

porem apenas em situagoes especificas e fleam sujeitas a fiscalizagao do controle 

externo que e exercido pelo Congresso Nacional, com o auxilio do Tribunal de Contas 

da Uniao. 

3.2.2.4 Da Movimentagao dos Recursos dos Estados 
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Assim como a Uniao devera observar as particularidades e cada ente quando do 

rateio dos recursos, os Estados tambem deverao fazer o mesmo, com o intuito unico de 

fomentar os investimentos nas areas que estejam em maior necessidade dessas 

aplicacoes (art. 36). 

Em relagao as transferencias dos Estados para os Municipios, tambem se 

observa o mesmo direcionamento utilizado quando da transferencia da Uniao para os 

demais entes, no caso dos Estados estarem realizando as transferencias, deverao 

direcionar aos Fundos Municiais de Saude, de forma direta, regular e automatica, 

observando os criterio de transferencia aprovados pelo respectivo Conselho de Saude 

(art. 37). Sem prejuizo a essas transferencias pode, ainda, os recursos estaduais serem 

repassados aos Fundos de Saude por meio de transferencia voluntaria realizada ente o 

Estado e seus Municipios. 

3.2.3 Da Transparencia, Visibilidade, Fiscalizagao, Avaliacao e Controle 

Este topico trata da efetividade que este Projeto de Lei tera, deste a forma como 

a populagao teria conhecimento da aplicagao do que esta previsto, a efetiva aplicagao, 

passando pela fiscalizagao das politicas nele implementadas ate o controle do que esta 

sendo feito com os recursos instituidos. Importa ressaltar que o projeto de lei inicial nao 

previa todas essas medidas, porem o substitutive ao projeto, que e o que esta em 

votagao, trouxe a baila elementos fundamentals ao esclarecimento popular com o 

objetivo de tornar efetiva a transparencia na utilizagao dos recursos publicos, para que 

assim a populagao nao padega com mais uma exagao fiscal onde nao se ve a aplicagao 

dos recursos colhidos. 

3.2.3.1 Da Transparencia e Visibilidade da Gestao da Saude 
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Note-se a grande preocupagao ao elaborar este Projeto de Lei em garantir sua 

aplicagao, impondo normas relativas a fiscalizagao, publicidade, etc. nao limitando-se a 

expor normas de funcionamento. 

Entre tais normas encontra-se o art. 48, que impoe aos orgaos gestores de 

saude a obrigagao de divulgar amplamente, inclusive por meios eletronicos de acesso 

publico, as prestagoes de contas periodicas da area da saude, para que assim os 

cidadaos possam analisar principalmente o cumprimento do disposto neste PL, o 

relatorio de gestao do SUS e a avaliagao do Conselho de Saude sobre a gestao do 

SUS no ambito do respectivo ente da Federagao. 

Alem dessas iniciativas, ainda devera ser assegurada mediante incentivo a 

participagao popular e realizadas audiencias publicas durante o processo de elaboragao 

e discussao do piano de saude. 

3.2.3.2 Da Escrituragao e Consolidagao das Contas da Saude 

As despesas efetuadas com agoes de servigos publicos de saude serao 

mantidas no registro contabil relativo a elas pelos orgaos de saude da Uniao, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. As normas gerais para que sejam 

efetuados esses registros serao editadas pelo orgao central de contabilidade da Uniao, 

observada a necessidade de segregagao das informagoes, com vistas a dar 

cumprimento as disposigoes desta Lei Complementar (art. 49). 

A consolidagao das contas referentes as despesas com agoes e servigos 

publicos de saude executadas por orgaos e entidades da administragao direta e indireta 

do respectivo ente da Federagao serao promovidas pelo gestor de saude (art. 50). 

3.2.3.3 Da Prestagao de Contas 
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A prestagao de contas e fundamental tanto do ponto de vista organizacional, 

quanto para possibilitar a transparencia desejada pelo legislador, de modo que devera 

confer demonstrative de todas as despesas com saude que integrem o Relatorio da 

Execugao Orgamentaria, com o intuito de subsidiar a emissao do parecer previo de que 

trata o art. 56 da LC n° 101/200. 

Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirao, alem 
das suas proprias, as dos Presidentes dos orgaos dos Poderes Legislative e 
Judiciario e do Chefe do Ministerio Publico, referidos no art. 20, as quais 
receberao parecer previo, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. 
§ 1 s As contas do Poder Judiciario serao apresentadas no ambito: 
I - da Uniao, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunals 
Superiores, consolidando as dos respectivos tribunals; 
II - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunals de Justica, consolidando as 
dos demais tribunals. 
§ 2° O parecer sobre as contas dos Tribunals de Contas sera proferido no prazo 
previsto no art. 57 pela comissao mista permanente referida no § 1 2 do art. 166 
da Constituicao ou equivalente das Casas Legislativas estaduais e municipais. 
§ 3° Sera dada ampla divulgagao dos resultados da apreciagao das contas, 
julgadas ou tomadas. 

O gestor do Sistema Unico de Saude (SUS) em cada ente da federagao sera o 

responsavel por elaborar relatorio detalhado referente aos quatro ultimos meses, 

contendo o montante e a fonte dos recursos que foram aplicados no periodo, as 

auditorias realizadas ou que estejam sendo executadas no periodo e suas 

recomendagoes e determinagoes, as ofertas e produgoes de servigos publicos na rede 

assistencial propria, contratada e conveniada, conferindo esses dados com os 

indicadores de saude da populagao em seu ambito de atuagao, bem como as demais 

informagoes relevantes no que tange as agoes e servigos de saude publica (art. 53). 

Para controle da efetiva elaboragao do referido relatorio, que devera ser 

elaborado de acordo com modelo padronizado, e necessario que o mesmo seja 

apresentado ao respectivo Conselho de Saude, que analisara e emitira parecer 

conclusivo, e tambem a Casa Legislativa do respectivo ente da Federagao. 

3.2.3.4 Da Fiscalizagao da Gestao da Saude 
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A fiscalizagao da Gestao da Saude e um meio relevante e necessario, pois 

diante do descredito que goza o poder publico, faz-se necessario politicas que visem 

maior seguranga aos contribuintes quanto a destinagao dos tributos recolhidos, nesse 

contexto o legislador definiu regras a serem seguidas. 

O artigo 54 preve que os orgaos fiscalizadores deverao examinar na prestagao 

de contas de recursos publicos, o cumprimento das agoes e servigos publicos de saude 

previstos constitucionalmente no art. 198, bem como o disposto nesta PL. 

A fiscalizagao sera exercida pelo Poder Legislativo, contando com o auxilio dos 

Tribunals de Contas, do sistema de auditoria do SUS, do orgao de controle interno e do 

Conselho de Saude de cada ente da Federagao, e dara enfase a elaboragao e 

execugao do Piano de Saude Plurianual, ao cumprimento das metas para a saude 

estabelecidas na Lei de Diretrizes Orgamentarias; a aplicagao dos recursos minimos em 

agoes e servigos publicos de saude, observadas as regras previstas nesta Lei 

Complementar; as transferencias dos recursos aos Fundos de Saude; a aplicagao dos 

recursos vinculados ao SUS; a destinagao dos recursos obtidos com a alienagao de 

ativos adquiridos com recursos vinculados a saude (art. 55). 

Alem da fiscalizagao exercida pelo Poder Legislativo o PL 306 B/2008, em seu 

art. 56, institui a populagao em geral como fiscalizadores da aplicabilidade dos 

recursos, uma vez que dispoe a obrigatoriedade de registro eletronico centralizado das 

informagoes de saude referentes aos orgamentos publicos da Uniao, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municipios, incluida sua execugao, garantido o acesso publico as 

informagoes, desta maneira, com o acesso a populagao podera requerer o cumprimento 

efetivo e tomar as providencias cabiveis quando da falta de algum dos requisitos 

apontados nesta lei. 

Neste sentido e desenvolvido o Sistema de Informagao sobre Orgamento Publico 

em Saude (SIOPS), sistema centralizado de saude que devera atender aos requisitos 

trazidos neste PL bem como os demais estabelecidos pelo Ministerio da Saude, 

devendo manter-se permanentemente atualizado e trazer todos os dados necessarios a 

observancia no disposto no PL. O gestor de saude declarante dos dados no referido 

sistema e o responsavel pelo registro dos dados no mesmo, conferindo a ele fe publica 
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quanto aos dados divulgados. As diretrizes para o funcionamento deste sistema 

informatizado serao estabelecidas pelo Ministerio da Saude. 

O descumprimento de quaisquer determinagoes quanto ao SIOPS implicara a 

suspensao das transferencias voluntarias entre os entes da Federagao (§6° art. 56). 

De acordo com o art. 57 os Poderes Executivos da Uniao, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municipios deverao disponibilizar informagoes sobre o 

cumprimento de todas as normas previstas neste PL, aos respectivos Tribunals de 

Contas com o fim de dar subsidio as agoes de controle e fiscalizagao. Assim podera ser 

tragado um paralelo entre as informagoes disponibilizadas pelo Poder Executivo e as 

obtidas pelo Tribunals de Contas, dando ciencias ao Poder Executivo e a diregao local 

do SUS em caso de constatar divergencias, para que seja adotadas as medidas 

cabiveis, sem prejuizo das sangoes previstas em lei. 

Alem de todos os procedimentos de fiscalizagao citados, os orgaos dos sistemas 

de auditoria, controle e avaliagao, ainda deverao verificar, pelo sistema de amostragem, 

o cumprimento do disposto nesta Lei Complementar, alem de verificar a veracidade das 

informagoes constantes do Relatorio de Gestao, com verificagao presencial dos 

resultados alcangados nos relatorios de saude (art. 59). 

O sistema de fiscalizagao esta bem estruturado incluindo varios orgaos do 

Estado como entes fiscalizadores, incluindo a populagao nesse rol, alem de char um 

sistema no qual participam os agentes passivos e ativos dos recursos que financiam a 

saude. 
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4 INCONSTITUCIONALIDADE DA CSS 

A materia tratada no Projeto de Lei em estudo e de competencia legislativa 

privativa da Uniao, de modo que cabe ao Congresso Nacional dispor sobre ela, com a 

devida sancao do Presidente da Republica. Desta forma resta legitima a propositura do 

PL visto que foi feito por um senador, o qual faz parte do Poder competente para tal 

propositura. Outro requisito de carater material e o que diz respeito a tal assunto ser 

apenas tratado por Lei Complementar, e o que de fato esta ocorrendo. Assim, 

observam-se respeitados todos os requisitos materiais, porem duvidas pairam quanto 

aos requisitos formais. 

O PL 306/2008 ainda esta sendo discutido e ja suscita questoes relevante quanto 

a sua constitucionalidade, doutrinadores e estudiosos afirmam ser inconstitucional visto 

sua natureza juridica de imposto e sua vinculagao a fim especifico, o que seria vetado, 

outros ainda defendem sua inconstitucionalidade baseados no principio da nao 

cumulatividade. Por fim cumpre esclarecer que para ser instituido um novo tributo, que 

nao esteja previsto no art. 154, o art. 155 da CF exige requisitos essenciais que serao 

analisados neste capitulo. 

4.1 CSS IMPOSTO OU CONTRIBUIQAO SOCIAL? 

Embora tenha sido explicitado num topico a parte o que seria tributo, apontando 

cada um dos tipos previstos, cumpre estabelecer as diferengas entre impostos e 

contribuigoes sociais e assim destacar em qual deles a CSS esta inserida. Esse estudo 

faz-se necessario devido a divergencias doutrinarias quanto a classificagao das 

contribuigoes sociais, sendo de fundamental importancia para este trabalho entender 

quais sao os posicionamentos e quais as consequencias praticas que serao observadas 

na problematica analisada. 
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4.1.1 Imposto 

Previstos no art. 145,1 da CF e o tributo no qual a obrigacao tern por fato gerador 

situacao independente de qualquer atividade estatal especifica, em favor do 

contribuinte ou relativa a ele. Desta maneira destaca-se como caracteristicas essenciais 

a inexistencia de atividade estatal especifica em favor do contribuinte e sua incidencia 

sobre fatos descritos em lei so pela atuagao do contribuinte. Destinada a beneficiar a 

populagao em geral. 

O imposto permite ao Estado exigir ao contribuinte a prestagao, mesmo que 

necessario o uso de meios coercitivos, porem e necessario que o imposto tenham 

previsao legal, alem disso ele tern carater pecuniario, sendo pago na maioria dos casos 

por meio monetario. Ainda pode-se afirmar que tern caracteres de cobranga definitiva, 

uma vez que, apos pago, o contribuinte nao sera reembolsado do valor ou de parcela 

dele, mesmo nao recebendo diretamente algum beneficio. Cumpre destacar que o 

pagamento e feito em favor do Estado para que esse atenda finalidade publica. 

As caracteristicas mais relevantes que pode-se destacar dos impostos sao: a 

coercitividade, caracterizada pela determinagao unilateral do quanto que deve ser pago 

bem como os contribuintes sao obrigados a pagar e a ausencia de uma contrapartida 

especifica de modo que, quern paga mais nao tern prioridade no atendimento de suas 

necessidades e o montante recolhido e aplicado de forma igualitaria a toda a 

populagao, sem destinagao especifica. Alias, e vedada constitucionalmente a 

destinagao dos recursos dos impostos. 

4.1.2 Contribuigoes Sociais 

Muitas divergencias giram em torno da determinagao da natureza juridica das 

contribuigoes, sendo comumente confundida com imposto, porem, entendimento do 
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STF confere as contribuigoes natureza juridica tributaria. (MORAES, pag. 773, 2006). 

Sua instituigao e de competencia exclusiva da Uniao, podendo os Estados, o Distrito 

Federal e os Municipios instituirem contribuigao, apenas, quando tratar-se do custeio, 

em beneficio de seus servidores, do regime previdenciario. 

Para Alexandrino a caracteristica propria das contribuigoes e o fato se elas 

somente serem instituidas para atender a finalidades especificas, descritas no texto 

constitucional, e terem o produto de duas arrecadagoes reciprocamente destinado a 

essas finalidades. Nao deve ter respaldo uma vez que tornaria as contribuigoes 

semelhantes ao imposto, mas com destinagao especifica, assim nao teria como 

respeitar o art. 16 do CTN que determina que o imposto e independente de qualquer 

atividade estatal especifica relativa ao contribuinte. Seria como uma maneira de char 

imposto vinculado utilizando para tanto o nome de contribuigao social. 

Para um efetivo entendimento do trabalho apresentado, melhor se amolda a 

definigao de Harada (2001): 

Entendemos que a contribuigao social e especie tributaria vinculada a atuagao 
indireta do Estado. Tern como fato gerador uma atuagao indireta do Poder 
Publico mediatamente referida ao sujeito passivo da obrigagao tributaria. A 
contribuicao social caracteriza-se pelo fato de, no desenvolvimento pelo Estado 
de determinada atividade administrativa de interesse geral, acarretar maiores 
despesas em prol de certas pessoas (contribuintes), que passam a usufruir de 
beneficios diferenciados dos demais (nao contribuintes). Tern seu fundamento 
na maior despesa provocada pelo contribuinte e na particular vantagem a ele 
proporcionada pelo Estado. 

Desse conceito destingue-se facilmente imposto e contribuigao social podendo 

destacar como caracteristicas principals a atuagao indireta do Poder Publico, bem como 

a vinculagao da receita e sua destinagao final. 

Nao obstante a doutrina majoritaria entende que a contribuigao social nao 

beneficia seus contribuintes de modo especifico sendo, assim como os impostos, 

destinada a populagao de modo geral, sendo diferente do imposto apenas por sua 

destinagao especifica. 
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4.1.3 Paralelo imposto x contribuigao social e CSS 

Diante do exposto podem ser vislumbradas as diferencas entre esses dois 

tributos, sendo o imposto nao vinculado e com destinagao indiscriminada, sendo 

aproveitado igualitariamente por todos os cidadaos, enquanto que a contribuigao social 

tern por fim atingir os contribuintes com as melhorias proporcionadas pelo montante 

proveniente do seu recolhimento. 

Assim nao ha como a CSS enquadrar-se no conceito de contribuigao social visto 

que o resultado do seu recolhimento e aplicado no Fundo Nacional de Saude, que 

atende sem distingao a todos, sem ser auferida nenhuma vantagem especifica ao 

contribuinte, apenas de modo generica. 

Por tal expediente, a CSS devera submeter-se a todas as regras atribuidas aos 

impostos, entre elas a vedagao constitucional a vinculagao de receitas. 

4.2 REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

A CF preve a chamada competencia residual para a instituigao dos tributos, 

autorizando a Uniao a char outros tributos alem dos previsto no texto constitucional, o 

fundamento para essa criagao encontra-se no art 195, §4°, porem, para que seja criado 

novo tributo, e necessaria a observancia de alguns requisitos, quais sejam: 

Art. 154. A Uniao podera instituir: 
I - mediante lei complementar, impostos nao previstos no artigo anterior, desde 
que sejam nao-cumulativos e nao tenham fato gerador ou base de calculo 
proprios dos discriminados nesta Constituigao; 

Posicionamentos doutrinarios divergem quanto a aplicagao do dispositivo acima 

quando da criagao de contribuigoes sociais, alguns entendem que nao deverao ser 

observados os requisitos expressos, pois o inciso cita apenas "impostos", nao fazendo 

nenhuma mengao as contribuigoes. Para outros, ao indicar o art. 154, o legislador 
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previa que tambem seria aplicado no caso das contribuigoes, caso contrario o art. 195 

seria expresso em afirmar que bastaria Lei Complementar para instituir as contribuigoes 

sociais. 

O STF posicionou-se acerca do assunto: 

"quando do julgamento dos RREE 177.137-RS4 e 165.939-RS5, por mim 
relatados, sustentamos a tese no sentido de que, tratando-se de contribuigao, a 
Constituigao Federal nao proibe a coincidencia de sua base de calculo 
com a do imposto, o que e vedado relativamente as taxas (...) quando o § 4° 
do art. 195, da CF, manda obedecer a regra da competencia residual da Uniao -
art. 154, I - nao estabelece que as contribuigoes nao devam ter fato gerador ou 
base de calculo dos impostos. As contribuigoes, criadas na forma do § 4°, do 
art. 195, da CF, nao devem ter, isto sim, fato gerador e base de calculo proprios 
das contribuigoes ja existentes." 

Assim, entende o STF que a aplicagao do artigo deve ser entendida de modo 

que nao seja possivel uma contribuigao incidir sobre fato gerador e base de calculo em 

que incidam outras contribuigoes preexistentes, assim como um imposto nao podera 

incidir sobre fato gerador e base de calculo ja instituida por outro imposto. 

Considerando que a natureza juridica da CSS seja de imposto, nele deverao 

incidir as vedagoes relativas aos impostos, de modo que corrobora com o entendimento 

do STF, nao divergindo quanto a aplicabilidade do referido artigo. Por outro lado, 

entendendo que a natureza juridica seja de contribuigao social tambem nao vai de 

encontro ao que determina o STF. 

Analisando a aplicagao destes requisitos no PL 306/2008, ve-se respeitado um 

deles, porem nao os demais. O Projeto de Lei pretende incluir, por Lei Complementar, 

esse tributo no nosso ordenamento juridico, porem nao podera ser cumulativo, todavia 

sua arrecadagao direta pelo sistema bancario impossibilita a nao cumulagao tributaria, 

quanto a impossibilidade de identidade entre o fato gerador e base de calculos ja 

constitucionalmente previstos em outro imposto, se considerada a natureza juridica da 

CSS como de imposto tambem peca, pois coincide em alguns aspectos com o IOF. 

Superada a questao da necessidade de instituir por Lei Complementar, serao 

analisados os outros fatores. 
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4.2.1 Da nao cumulatividade 

Grande divergencia encontra-se quanto a aplicagao do disposto no art. 154, I, as 

contribuigoes sociais, porem considerando a deliberagao do STF deve-se observar as 

determinagoes do referido dispositivo legal. 

A aplicagao do principio da nao cumulatividade consiste na proibigao legal de 

determinado tributo incidir mais de uma vez no mesmo objeto, de modo que devera ser 

abatido ou compensado o que for devido em uma operagao com o montante do tributo 

cobrado nas operagoes anteriores. Assim e vedada a incidencia de determinado tributo 

sobre um fato que ja sofreu a incidencia desse mesmo tributo em uma operagao 

anterior. 

Como no caso da CSS nao ha nenhuma previsao legal para a compensagao do 

tributo que ja tenha sido pago em razao de operagoes anteriores, pode-se afirmar que e 

cumulative Desta maneira ve-se ferido um requisito constitucional, o que nao pode ser 

possivel no ordenamento juridico patrio uma vez que se observa a hierarquia das leis 

onde a Constituigao Federal esta no topo, nao ha como uma Lei Complementar preve 

algo que nao esteja em consonancia com a Carta Magna. 

4.2.2 Do fato gerador e da base de calculo da CSS 

Seguindo a observancia as vedagoes constitucionais quando da coincidencia do 

fato gerador e da base de calculo previstas no art. 154, I, CF pode-se afirmar que mais 

uma vez, a norma material fere o dispositivo constitucional, uma vez que parte da base 

de calculo e do fato gerador da CSS e a mesma do Imposto Sobre Operagoes de 

Credito, Cambio e Seguro ou relativas a Titulos ou Valores Mobiliarios (IOF). 

Deste modo ve-se duas infragoes a determinagoes constitucionais, o que 

corrobora a tese de inconstitucionalidade do referido projeto de lei. 
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Seguindo a doutrina majoritaria ,que entende que a CSS possui natureza juridica 

de contribuigao social e nao de imposto, fica prejudicado o entendimento explicitado no 

paragrafo anterior, uma vez que nao ha outra contribuigao social com o mesmo fato 

gerador dessa, porem nao resta prejudicada a inconstitucionalidade da sua cobranga 

visto que, como exposto acima, e um tributo cumulativo, o que e completamente 

vedado pela Constituigao Federal. 

4.3 DO PARECER LEGISLATIVO DA COMISSAO DE FINANQAS E TRIBUTAQOES 

A Comissao de Finangas e Tributagoes fundamenta a criagao da CSS no § 4° do 

art. 195 e no § 1° do art. 198 da CF. Os referidos dispositivos regulam: 

Art. 195 - A seguridade social sera financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orgamentos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, e das 
seguintes contribuigoes sociais: 
§ 4° - A lei podera instituir outras fontes destinadas a garantir a manutengao ou 
expansao da seguridade social, obedecido o disposto no Art. 154, I. 
Art. 198 - As agoes e servigos publicos de saude integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema unico, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes: 
§ 1° - O sistema unico de saude sera financiado, nos termos do Art. 195, com 
recursos do orgamento da seguridade social, da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios, alem de outras fontes. 

O § 4° do art. 195 ja foi discutido acima e deixa claro que devera ser interpretado 

de modo a entender a CSS como um tributo e nao com uma contribuigao social como o 

seu nome define, pois para a natureza juridica de um tributo nao importa a 

denominagao dada e sim seu fato gerador, e este e tipico de tributo e nao de 

contribuigoes sociais, de modo que resta evidenciada a necessidade da observancia de 

tal artigo. 

A criagao da CSS e perpetrada com a intengao de cumprir as determinagoes do 

art. 198, da CF, em especial aos §§ 1° e 3°. Porem nao seria necessaria a criagao de 
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um novo tributo, uma vez que o §3° citado pretende apenas regular a fixacao de um 

percentual da receita de impostos federals para o setor da saude (HARADA, 2008). 

Cumpre ressaltar que para apresentar seu parecer positivo, o relator da CFT 

apresentou substitutive ao PL inicial, acrescentando varios artigos, entre as quais a 

instituigao da CSS foi acrescentada. 

Assim foi elaborado o substitutive ao PL com o intuito de adequar a materia, 

concernente ao aspecto orgamentario e financeiro. Com o escopo de adequar a 

regulamentagao da Emenda n° 29 de 2000 aos principios norteadores da 

responsabilidade fiscal a alteragao proposta cria, fundamentada no § 4° do art. 195 e § 

1° do art. 198 da CF, a CSS com o fim unico de financiar as agoes e servigos de saude. 

O parecer legislativo dado pela Comissao de Finangas e Tributagao e oferecido 

considerando a natureza juridica de contribuigao social, o que e um equivoco, pois a 

CSS tern natureza juridica de imposto. 

4.4 DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

A CF preve em seu art. 59 as especies normativas, estas devem ser elaboradas 

com a observancia de determinados requisitos materiais e formais. Os requisitos 

formais sao referentes ao processo de elaboragao da norma e os requisitos materiais 

consistem na compatibilidade do objeto da lei ou do ato normativo com a Constituigao 

Federal, visto a sua Supremacia diante das demais normas. 

Assim, caso seja observada alguma incompatibilidade entre uma norma juridica 

e a Constituigao Federal, devera ser aplicado a ela o controle de constitucionalidade, 

visto que nao se pode permitir que uma norma entre ou permanega em vigencia indo de 

encontro a Carta Magna devido a supremacia das normas constitucionais. 

O controle de constitucionalidade pode ter carater preventivo, quando atua para 

impedir que um projeto de lei inconstitucional torne-se uma lei ou repressivo, quando 

pretende tirar uma norma que ja esta em vigor o ordenamento juridico, quando essa 

fere a Constituigao Federal. 
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4.4.1 Controle preventivo 

Quanto ao momento em que atua, o controle de constitucionalidade pode ser 

considerado preventivo ou repressive este quando a norma ja esta em vigor, e aquele 

buscando evitar que um projeto de lei que fira a Constituigao venha a entrar em vigor. 

Neste caso sera avaliado o controle preventivo, uma vez que e relacionado ao objeto do 

presente estudo. 

Nesta conjuntura sao vislumbradas duas hipoteses de controle preventivo de 

constitucionalidade que tern o intuito de impedir o ingresso no ordenamento juridico de 

leis inconstitucionais: as comissoes de constituigao e justiga e o veto juridico (MORAES, 

pag. 642, 2006). 

As comissoes de constituigao e justiga tern a fungao de analisar o texto do 

projeto de lei ou de emenda constitucional a luz da Constituigao Federal. A Comissao 

de Constituigao, Justiga e Cidadania da Camara dos Deputados Federals deu parecer 

positivo ao projeto de lei complementar em comento, porem o projeto de lei ainda sera 

encaminhado ao Senado, onde a Comissao de Constituigao e Justiga podera impedir 

que este projeto torne-se lei. Alem dessa possibilidade ainda podera ocorrer o veto 

juridico. 

O veto juridico conta com a participagao do chefe do Poder Executivo no 

processo legislativo. O Presidente da Republica tern o poder de vetar o projeto de lei, 

ainda que ele tenha sido aprovado nas duas Casas Legislativas, se observada alguma 

inconstitucionalidade de acordo com o art.66, 1°. 

Considerando que a Comissao entendeu por constitucional, resta esperar que a 

Camara nao aprove tal PL, porem, caso isso acontega, o controle de 

constitucionalidade ainda podera ser efetuado pela Comissao de Justiga do Senado 

Federal. Mesmo na hipotese do Senado aprovar o PL, o presidente da republica ainda 

podera veta-lo. Para que assim seja observadoa a CF evitando uma possivel agao de 

inconstitucionalidade futura, onde sera necessario fazer uso do controle repressivo. 
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5 CONCLUSAO 

Na elaboracao do presente trabalho procurou-se esclarecer os diversos aspectos 

que envolvem o tema da constitucionalidade da incidencia da CSS no ordenamento 

juridico patrio, buscando a maneira mais adequada de efetivar o controle de 

constitucionalidade do caso em questao, uma vez que interessa diretamente a toda a 

populagao, que sera a principal atingida com mais uma exagao fiscal. Desta maneira 

algumas consideragoes devem ser destacadas. 

Como exposto ao longo do trabalho, a Constituigao Federal atribui competencia 

residual a Uniao para a instituigao de tributos que nao estivessem elencados em seu 

texto, para tanto a observancia do art. 154, I, e pre-requisito. No caso em questao muito 

discute-se quanto a observancia desses requisitos pelas contribuigoes, entendendo o 

STF que devera ser observada, desde que com uma pequena ressalva, determinando 

que nao repita o fato gerador e base de calculo de outra contribuigao e nao de imposto 

como expresso no texto do artigo. Apesar desse entendimento consolidado e ao qual 

nao resta discussao, o caso em questao traz uma particularidade, nao obstante seja 

conceituada como contribuigao, a CSS tern natureza juridica de imposto, devendo, 

portanto, obedecer a todos os requisitos dessa categoria tributaria. Desta maneira e 

necessaria a total adequagao da CSS ao art. 154, I, observando as vedagoes atribuidas 

aos impostos. 

Considerando as observagoes expostas acima conclui-se que a CSS e 

inconstitucional, pois nao observa requisitos basicos de natureza material para que 

possa entrar em vigor, de modo que, devera ser aplicado um efetivo controle de 

constitucionalidade ao caso em questao. Caso o Congresso Nacional entenda que a 

CSS e constitucional, o Presidente da Republica, com seu poder de veto, devera 

observar que se trata de um projeto de lei que vai de encontro as determinagoes 

constitucionais e nao sanciona-lo, uma vez que nao se concebe a hipotese de uma 

norma inconstitucional entrar em vigencia no ordenamento juridico patrio, pois observa-

se a Supremacia Constitucional num ambito em que ela esta no topo das demais 

normas juridicas. 
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Assim, diante do esclarecimento dado, conclui-se que a cobranca da CSS nao 

pode ser efetiva visto sua evidente inconstitucionalidade. Para alguns estudiosos, a 

unica possibilidade da CSS ser constitucional seria sua instituigao por meio de Emenda 

a Constituigao, uma vez que poderia char uma excegao as regras previstas e afastar a 

incidencia dessas normas como feito todas as vezes que se observou a prorrogagao da 

CPMF. Sendo assim nao devera ser sancionada pelo Presidente da Republica o Projeto 

de Lei, por nao ter o condao de ir de encontro aos preceitos constitucionais vigente. 



63 

REFERENCES 

BRASIL, Codigo Tributario Nacional. Disponlvel em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. Acesso em: 20.out.2009. 

, Constituigao Federal. Disponlvel 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituigao.htm». Acesso em: 

20.out.2009. 

, Emenda Constitucional n° 12, de 15 de agosto de 1996.0utorga competencia a 

Uniao, para instituir contribuigao provisoria sobre movimentagao ou transmissao de 

valores e de creditos e direitos de natureza financeira. Presidencia da Republica, 

C a s a Civil, Brasilia, DF, 15 de ago. de 1996. Disponlvel em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc12.htm>. Acesso 

em: 20.set.2009. 

, Emenda Constitucional n° 31 , de 14 dezembro de 2000. Altera o Ato das 

Disposigoes Constitucionais Transitorias, introduzindo artigos que criam o Fundo de 

Combate e Erradicagao da Pobreza. Presidencia da Republica, C a s a Civil, Brasilia, 

DF, 31 de dez. de 2000. Disponlvel em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc31.htm>. Acesso 

em: 20.set.2009. 

, Emenda Constitucional n° 37, de l 2 junho de 2002. Altera os arts. 100 e 156 da 

Constituigao Federal e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposigoes 

Constitucionais Transitorias. Presidencia da Republica, C a s a Civil, Brasilia, DF, 12 de 

jun. de 2002. Disponlvel em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc37.htm>. Acesso 

em: 20.set.2009. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm
http://20.out.2009
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituigao.htm%c2%bb
http://20.out.2009
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc12.htm
http://20.set.2009
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc31.htm
http://20.set.2009
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc37.htm
http://20.set.2009


64 

, Emenda Constitucional n° 42, de l 9 dezembro de 2003. Altera o Sistema 

Tributario Nacional e da outras providencias. Presidencia da Republica, C a s a Civil, 

Brasilia, DF, 19 de dez. de 2003. Disponlvel em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm>. Acesso 

em: 20.set.2009. 

BRASIL, Lei n° 9.311, de 24 de outubro de 1996.lnstitui a Contribuicao Provisoria sobre 

Movimentagao ou Transmissao de Valores e de Creditos e Direitos de Natureza 

Financeira - CPMF, e da outras providencias. Presidencia da Republica, C a s a Civil, 

Brasilia, DF, 24 de out. de 1996. Disponlvel em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9311.htm>. Acesso em: 20.set.2009. 

, Lei n° 9.539, de 12 de dezembro de 1997.Dispoe sobre a Contribuigao 

Provisoria sobre Movimentagao ou Transmissao de Valores e de Creditos e Direitos de 

Natureza Financeira - CPMF. Presidencia da Republica, C a s a Civil, Brasilia, DF, 12 

de set. de 1997. Disponlvel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9539.htm>. 

Acesso em: 20.set.2009. 

, Lei Complementar n°. 77, de 13 de julho de 1993. Intitui o Imposto Provisorio 

sobre a Movimentagao ou a Transmissao de Valores e de Creditos e Direitos de 

Natureza Financeira (IPMF) e da outras providencias. Presidencia da Republica, C a s a 

Civil, Brasilia, DF, 13 de Jul. de 1993. Disponlvel em: < 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/LCP/Lcp77.htm>. Acesso em: 20.out.2009. 

, Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000. Estabelece normas de 

finangas publicas voltadas para a responsabilidade na gestao fiscal e da outras 

providencias. Presidencia da Republica, C a s a Civil, Brasilia, DF, 04 de maio. de 

2000. Disponlvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm>. 

Acesso em: 20.out.2009. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm
http://20.set.2009
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9311.htm
http://20.set.2009
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9539.htm
http://20.set.2009
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/LCP/Lcp77.htm
http://20.out.2009
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
http://20.out.2009


65 

, Projeto de Emenda a Constituigao n° 306, de 12 de maio de 2008. Dispoe 

sobre os valores minimos a serem aplicados anualmente por Estados, Distrito Federal, 

Municipios e Uniao em agoes e servigos publicos de saude, os criterios de rateio dos 

recursos de transferencias para a saude e as normas de fiscalizagao, avaliagao e 

controle das despesas com saude nas tres esferas de governo.. Presidencia da 

Republica, C a s a Civil, Brasilia, DF, 12 de maio. de 2008. Disponlvel em: 

<http://www2. camara. gov. br/internet/proposicoes/chamadaEx^erna.html?link=http://www 

.camara.gov.br/sileg/Prop_Lista.asp?ass1=CSS&co1=&Ass2=&co2=Ass3=>. Acesso 

em: 20.out.2009. 

, Projeto de Emenda a Constituigao n°. 306-B, de 04 de junho de 2008. 

Regulamenta o § 3° do art. 198 da Constituigao Federal para dispor sobre os valores 

minimos a serem aplicados anualmente pela Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Municipios em agoes e servigos publicos de saude, institui contribuigao social destinada 

a saude, estabelece os criterios de rateio dos recursos de transferencias para a saude e 

as normas de fiscalizagao, avaliagao e controle das despesas com saude nas tres 

esferas de governo, e da outras providencias. Presidencia da Republica, C a s a Civil, 

Brasilia, DF, 12 de maio. de 2008. Disponlvel em: 

<http://www2. camara. gov.br/internet/proposicoes/chamadaExterna. html?link=http://www 

.camara.gov.br/sileg/Prop_Lista.asp?ass1 =CSS&co1 =&Ass2=&co2=Ass3=>. Acesso 

em: 20.out.2009. 

HARADA, Kiyoshi. Analise critica do pacote tributario . J u s Navigandi, Teresina, ano 
12, n. 1651, 8 Jan. 2008. Disponlvel em: 
http://ius2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10833 . Acesso em: 20 out. 2009. 

HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributario, 8 a ed. Sao Paulo: Editora Atlas, 

2001. 

http://www2.%20camara.%20gov.%20br/internet/proposicoes/chamadaEx%5eerna.html?link=http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Lista.asp?ass1=CSS&co1=&Ass2=&co2=Ass3=
http://www2.%20camara.%20gov.%20br/internet/proposicoes/chamadaEx%5eerna.html?link=http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Lista.asp?ass1=CSS&co1=&Ass2=&co2=Ass3=
http://20.out.2009
http://www2.%20camara.%20gov.br/internet/proposicoes/chamadaExterna.%20html?link=http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Lista.asp?ass1%20=CSS&co1%20=&Ass2=&co2=Ass3=
http://www2.%20camara.%20gov.br/internet/proposicoes/chamadaExterna.%20html?link=http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Lista.asp?ass1%20=CSS&co1%20=&Ass2=&co2=Ass3=
http://20.out.2009
http://ius2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10833


66 

MACHADO, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributario. Editora Malheiros, 18 a edicao, Sao 

Paulo, 2000. 

MORAES.AIexandre de. Direito Constitucional, 19 a ed. Sao Paulo: Editora Atlas, 

2006. 

PAULO, Vicente & ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado, 

4 a ed. Sao Paulo: Editora Metodo, 2009. 

ROSA JR., Luiz Emygdio F. da. Manual de direito financeiro e direito tributario, 19 a 

Ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2006. 


