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RESUMO 

O trabalho em tela tern por objetivo analisar o carater indenizatorio do Adicional de Horas 
Extras em face de incidencia do Imposto de Renda. Trata-se de um assunto de relevante 
importancia, uma vez que faz parte do cotidiano dos trabalhadores brasileiro e por existir 
divergencias doutrinarias a respeito do tema em discussao. A ideia de produzir o presente 
trabalho cientifico originou-se de um artigo que l i numa revista juridica ao longo do curso 
de Direito, que me trouxe um questionamento acerca do tema. Serao utilizadas pesquisas 
doutrinarias e decisoes judiciais, utilizando o metodo exegetico-juridico. A problematica 
deste trabalho esta ligada a seguinte questao: O Adicional de Horas Extras tern carater 
Indenizatorio ou Remuneratorio, para fins de incidir o Imposto de Renda? Sera abordada a 
estruturacao de ambos os Institutos, desde seu inicio historico ate os dias atuais, 
acrescentando uma analise sobre os principios que os regem, sua incidencia e legalidade. 
De modo mais incisivo, sera confrontado a legalidade de se cobrar o Imposto de Renda 
sobre o Adicional de Horas Extras, visto que nao esta positivado que Horas Extras possuam 
carater indenizatorio, muito embora uma abordagem mais aprofundada no tema possa 
esclarecer melhor esse questionamento. Por fim, a partir do estudo realizado sobre os dois 
institutos juridicos em tela, o autor fara uma analise sobre a legalidade da cobranca ou nao 
do Imposto de Renda sobre o Adicional de Horas Extras. 

Palavras-chave: Horas Extras. Imposto de Renda. Indenizacao. Remuneracao. 



ABSTRACT 

The work on screen aims to examine the character of indenizatorio Additional hours of 
extras in the face of incidence of Income Tax. It is a matter of importance, since it is part of 
daily life for workers by Brazilian and doctrinal differences exist about the topic under 
discussion. The idea of producing this scientific work originated from a magazine article I 
read a notice over the course of law, has brought me a question about the subject. Will be 
used searches and doctrinal judgments, using the method exegetico-law. The issue of this 
work was linked to following question: The Additional hours of extras here is Indenizatorio 
or Remuneratorio, aiming to address the Income Tax? It wil l be discussed the structuring of 
both institutes, since beginning its history until the present day, adding an analysis on the 
principles that govern, their impact and legality. As more teeth, will be issued i f the legality 
of the Income Tax charge on the additional hours of extras, since that is not positivado 
hours Extras indenizatorio have character, although a more thorough approach on the issue 
could clarify this question. Finally, from the study on the two legal institutions on screen, 
the author wi l l make an analysis on the legality of the charge or not the Income Tax on the 
additional hours of extras. 

Keywords: Extras hours. Income Tax. Indemnity. Remuneration. 
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INTRODUCAO 

A prote9ao a Jornada de trabalho, bem como a existencia das Horas Extras, sao 

importantes institutos do Direito Trabalhista Brasileiro que visam garantir melhores 

condicoes ao empregado, protegendo a saude e a dignidade humana. Tais institutos passaram 

por diversas mudanfas ate chegarem ao que vem prescrito na Constituicao Federal e na 

Consolidacao das Leis Trabalhista. E certo que muito falta para atingir um patamar mais 

justo e igualitario entres os seres humanos, porem muito ja foi alcan9ado desde o surgimento 

da rela9ao empregado e empregador. Foi-se o tempo da escravidao, muito embora ainda 

existam resquicios dessas epocas e de outras mazelas nas redoes de trabalho atuais. 

O instituto do Imposto de Renda, de competencia Federal, tem como objetivo tributar, 

de pessoa fisica ou juridica, o acrescimo de receita, ou seja, o lucro. Dentre suas 

caracteristicas esta a contribui9&o em cima da percentagem do valor arrecadado. Essa fun9ao 

busca atender ao principio constitucional de tributar de maneira progressiva a renda, 

cobrando mais de quern tem mais e isentando quern possui menos. Os impostos brasileiros 

servem de um modo geral, para financiar o or9amento Estatal, o qual possui cronicas 

deficiencias. 

Diante desses dois fatores distintos e aparentemente sem nenhuma liga9§o, existe 

atualmente uma celeuma: Direito Tributario x Direito Trabalhista. Esse conflito vem gerando 

empolgantes debates no meio juridico. Tal confusao e gerada pelo fato da caracteriza9ao ou 

nao das Horas Extras, mais precisamente no seu adicional, como remunera9ao ou 

indeniza9ao para fins de incidencia do Imposto Renda. 
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Atualmente no que tange a Jornada de trabalho, existe um limite legal garantindo uma 

Jornada semanal nao superior a 44 horas, Art. 7°, XI I I , CF/88. 0 fundamento normativo desse 

preceito esta ligado diretamente as necessidades humanas de descansar, recompor suas 

energias, se socializar com seus semelhantes, participar ativamente da familia. Porem, 

existem momentos que se torna necessario que alguns bens juridicos sejam sacrificados 

momentaneamente em foneao de outro. 

Sao casos assim que permitem a realizacao das horas extraordinarias. Este e o meio 

pelo qual o legislador garante ao trabalhador uma compensacao pela perda sofrida, muitas 

vezes por uma necessidade economica, outras vezes por forca-maior ou necessidade de 

urgencia na realizacao de um servico imprescindivel a atividade da empresa. O fato e que 

diante do direito lesionado do trabalhador de descansar e necessario que o mesmo seja 

compensado, ou melhor, "indenizado". 

Relacionando essa realidade ao instituto do Imposto de Renda, regulamentado 

atualmente pelo decreto n° 3.000, de 26 de mareo de 1999, tem-se a aplicacao de tributacao 

sobre a realizacao de renda, ou melhor, o acrescimo patrimonial. 

Neste trabalho serao abordados os principals aspectos envolvendo esses dois 

institutos - Adicional de Horas Extras e Imposto de Renda, desde seu inicio ate a 

aplicabilidade nos dias atuais. 

O objetivo desta pesquisa e analisar se a incidencia do Imposto de Renda sobre o 

Adicional de Horas Extras e legal ou nao, considerando, para esse fim se o adicional e ou nao 

remuneracao. 
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O trabalho em questao e um estudo bibliografieo sobre a legalidade da incidencia ou 

nao do Imposto de Renda no Adicional de Horas Extras, utilizando-se tambem de pesquisa 

jurisprudential sobre o tema. 

O capitulo primeiro tratara da conceituacao da Jornada de Trabalho, fazendo uma 

analise retrospectiva sobre os principals momentos historicos da humanidade que 

contribuiram para a formacao de relevante Instituto. 

O segundo capitulo versara sobre as Horas Extras em si. Fara um estudo aprofundado 

da conceituacao e dos principios que regem as Horas Extras. Buscara trazer ao leitor 

justificativas para a necessidade de se regulamentar importante instituto. 

No terceiro capitulo sera feita uma abordagem completa sobre o Imposto de Renda 

incluindo suas caracteristicas e principios que o regem, como tambem um breve relate 

historico sobre sua eriacao e os motivos que o justificaram ate os dias atuais. 

O quarto capitulo abordara o conflito de entendimento doutrinario e juridico a 

respeito da legalidade da incidencia ou nao do Imposto de Renda sobre o Adicional de Horas 

Extras, considerando aspectos remuneratorios, bem como indenizatorios. 



CAPITULO 1 DA JORNADA DE TRABALHO 

Atualmente o sistema legal brasileiro conta com um efetivo conjunto de leis que 

disciplinam as questoes trabalhistas e suas especificidades. E certo que a Consolidacao das 

Leis Trabalhistas nao conseguem resolver todas as questoes de modo igual, justo e eficaz 

para ambos os lados, no entanto, tem grande aceitacao no mundo juridico e nas relacoes 

trabalhistas de um modo geral, seja pela celeridade nos procedimento que garantem uma 

rapida decisao, seja na protecao ao trabalhador no seu aspecto individual, como parte mais 

fragil da relacao, necessitando assim, de olhar diferenciado pela lei. Em suma, a justica 

trabalhista vem atendendo aos anseios populares pela sua efetividade em solucionar conflitos 

e celeridade nesse procedimento, servindo de exemplo para outras areas do direito. Ademais, 

essa situacao passou por diversas fases evolutivas para se chegar ao direito conquistado, 

atualmente na area em questao. 

1.1 Breve historico da Jornada de trabalho 

Muitas foram as lutas sociais que deram origem ao Direito Trabalhista como se 

conhece atualmente, principalmente o direito a Jornada de trabalho de oito horas diarias. A 

discussao tomou contraste com a Revolucao Francesa e com a Revolucao Industrial, a 

primeira trazendo ideais de igualdade, liberdade e fraternidade juntamente com a defesa do 

homem livre e responsavel pelo seu destino, e a segunda trazendo uma enorme necessidade 

de mao-de-obra nas industrias Europeias para suprir o grande consumo que se fazia perante 

as invencoes tecnologicas. Contudo, as pessoas empregadas nessas industrias nao tinham 

qualquer tipo de protecao trabalhista. Nessa epoca homens, mulheres e criancas eram 

"obrigados" a trabalhar ate 19 horas diarias sem o minimo de condicoes seguras e higienicas. 

Na epoca, as paroquias eram especies de unidades da administracao civil inglesa, uma 

subdivisao territorial do condado criada pela "Lei dos Pobres". Essas paroquias 
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encarregavam-se de legalizar a compra e venda de menores como mao de obra para os 

distritos industrials como assevera Amauri Mascaro (2001 .p. 16): 

Houve verdadeiros contratos de compra e venda de menores, estabelecidos entre 
industrials e administradores de impostos dos pobres, fato relatado pelo historiador 
Claude Fohlen, que assim se expressa: 'Se lhes afirmava seriamente, de modo mais 
positivo e mais solene, que iriam transformar-se todos, desde o momenta de seu 
ingresso na fabrica, em damas e cavalheiros, assegurando-lhes que comeriam 
roastbeef e plum-pudding, que poderiam montar os cavalos dos seus amos, que 
teriam relogios de prata e os bolsos sempre cheios, e nao eram os empregadores os 
seus subalternos os autores de tao infame engano, senao os proprios funcionarios 
das paroquias'. No sordido intercambio. 

Na epoca, a cultura local entendia que nao existia nenhum ser humano de mais de 

quatro anos que nao podia ganhar a vida trabalhando. Sendo aplicadas brutais penalidades 

aqueles que nao produzissem de maneira satisfatoria a seus "donos". Apos os relates 

realizados por Claude Fohlen, e citados por Amauri Mascaro (2001, p. 16-17) foi instaurada 

uma comissao para apurar os fates acerca do tema e seguem algumas transcricoes das 

respostas obtidas: 

1 .Pergunta: A que horas vao as menores a fabrica? Resposta: Durante seis semanas 
foram as tres horas da manha e voltaram as dez horas da noite. 2. Pergunta: Quais 
os intervalos concedidos, durantes as dezenove horas, para descansar ou comer? 
Resposta: Quinze minutos para o desjejum, meia hora para o almoco e quinze 
minutos para beber. 3. Pergunta: Tinha muita dificuldade para despertar suas filhas? 
Resposta: Sim, a principio tinhamos que sacudi-las para se levantarem, bem como 
vestirem-se antes de ir ao trabalho. 4. Pergunta: Quanta tempo dormiam? Resposta: 
Nunca se deitavam antes das onze horas, depois de dar-lhes algo que comer e, 
entao, minha mulher passava toda a noite em vigilia ante o temor de nao desperta-
las na hora certa. 5. Pergunta. A que horas eram despertadas? Resposta: 
Geralmente, minha mulher e eu nos levantavamos as duas horas da manha para 
vesti-las. 6. Pergunta: Entao, somente tinham quatro horas de repouso? Resposta: 
Escassamente quatro. 7. Pergunta: Quanta tempo durou essa situacao? Resposta: 
Umas seis semanas. 8. Pergunta: Trabalhavam desde as seis horas da manha ate as 
oito e meia da noite? Resposta: Sim, e isso. 9. Pergunta: As menores estavam 
cansadas com esse regime? Resposta: Sim, e isso. Mas de uma vez ficaram 
adormecidas de boca aberta. Era preciso sacudi-las para que comessem. 10. 
Pergunta: Suas filhas sofreram acidentes? Resposta: Sim, a maior, a primeira vez 
que foi trabalhar, prendeu o dedo numa engrenagem e esteve cinco semanas no 
hospital de Leeds. 11. Pergunta: Recebeu salario durante esse tempo? Nao, desde o 
momenta do acidente cessou o salario. 12. Pergunta: Suas filhas foram 
remuneradas? Resposta: Sim, ambas. 13. Pergunta Qual era o salario em semana 
normal? Resposta: Tres shillings por semana cada uma. 14. Pergunta: E quando 
faziam horas suplementares? Resposta: Tres shilings e sete pence e meio. 
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Nitida e a exploracao do trabalho, agravada pelo fato de serem criancas enquadradas 

nesse contexto de escravidao sem nenhum direito ou garantia, sem nenhuma perspectiva de 

futuro, vida digna e justa. A situacao das mulheres nao diferenciava muito dessa realidade. 

Ressalta-se que o exeesso de trabalho tem inicio desde as lavouras tornando-se mais 

grave e severo com a Revolucao Industrial. 

Fragmentos de Direitos Trabalhista so vieram a surgir em meados da primeira metade 

do seculo XEK com a criaeao de unioes sindicais trabalhistas para a defesa de seus interesses. 

Em 1830, na Inglaterra, iniciou-se o movimento operario liderado por Owen, chamado de 

trade-unions com o objetivo de fixar o dia de trabalho em oito horas. Em 1847, tambem na 

Inglaterra, o Parlamento Ingles, sob a direcao de Ashley, fixou a Jornada de trabalho em dez 

horas diarias, sob a justificativa de que "cessasse as agitacoes de maneira tranqiiila evitando 

as constantes discussoes que havia entre o capital e o trabalho, que geravam ameacas e 

injurias em relacao aos patroes e ao Parlamento". Percebe-se assim, o inicio do movimento 

trabalhista na busca de melhores condicoes de trabalho.Amauri Mascaro (1988, p.61-62) 

Forgada pelas constantes manifestacoes trabalhistas a Franca, em 1848, tambem 

aderiu a legalizacao dajomada de trabalho para 10 horas diarias em Paris e l l horas para as 

demais provincias. Segundo Louis Blanc, inspirador da lei, "o trabalho manual muito 

prolongado nao so arruina a saude dos trabalhadores, mas tambem os impede de cultivar a 

inteligencia, prejudicando a dignidade do homem". Infelizmente, no mesmo ano, a lei da 

Jornada de trabalho de 12 horas voltou.Amauri Mascaro (1988, p. 62). 

O Congresso Geral dos Trabalhadores Norte-Americanos, em 1866 celebrou em 

Baltmore a aprovacao de uma resolucao que dizia o seguinte: "a primeira e grande exigencia 

para o trabalho da escravidao capitalista dos Estados Unidos era a promulgacao de uma lei 

pela qual a jomada normal, em todos os Estados da Uniao Americana, fosse de oito horas". O 

Congresso Operario International de Genebra, no mes seguinte, ressaltou que: "a limitacao 

da Jornada de trabalho e condicao previa, sem a qual terao de fracassar todos os esforeos pela 

emancipacao e que as oito horas devem ser o limite legal da Jornada". E a International 

Socialista fez da Jornada de oito horas de trabalho uma das bandeiras destinadas a despertar o 

interesse do proletariado pelo marxismo.Amauri Mascaro(1988, 63, 64). 

Seguindo o exemplo da Franca e Inglaterra, outros paises aplicaram as mesmas 

medidas, e o caso da Sulca, em 1877, que fixou a Jornada em 11 horas, a Austria, em 1885, 
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que fixou Jornada para 10 horas, os Estados Unidos que fixou em 8 horas a Jornada do 

servidor publico federal, a Russia que, em 1887, definiu 10 horas como sendo a Jornada legal 

de trabalho e a Australia, em 1901, fixou sua Jornada de trabalho para 8 horas diarias. 

Atraves da Enciclica Rerum Novarum do Papa Leao X I I I , em 1891, que se fez sentir a 

influencia legislativa quanto a fixacao da Jornada de trabalho para 8 horas. No entanto, foi 

com o Tratado de Versailles, em 1919, que ocorreu a concretizacao da Jornada de trabalho 

em 8 horas diarias, bem como a criacao da OIT - Organizacao International do Trabalho - e 

apromulgacao da Convencao Washington. (Amauri Mascaro, 2001, p. 36). 

No Brasil, a evolucao da defmicao da Jornada de trabalho teve initio em 1932, com o 

Decreto n. 21.186 no qual foi regulamentada a Jornada de trabalho no comercio em oito horas 

e o Decreto n°. 21.364 de 1932 tratou do mesmo assunto na industria. 

O Decreto n. 22.979-33 regulamentou a Jornada de trabalho nas barbearias; o Decreto 

n. 23.084-33, nas farmacias; O Decreto n°. 23.104-33, na panificacao, Nas casas diversas de 

diversao, a Jornada de trabalho era de seis horas (Decreto n°. 23.152-33), o mesmo ocorrendo 

nos bancos e casas bancarias (Decreto n°. 23.322-33). Nas casas de penhora, a Jornada foi 

fixada em sete horas (Decreto n°. 23316-33).(Amauri Mascaro, 2001, p. 38-39). 

Os trabalhadores em transportes terrestres tinham Jornada de oito horas (Decreto, n°. 

23766-34), bem como de armazens e trapiches das empresas de navegacao (Decreto n°. 

24.561-34), industrias frigorificas (Decreto n°. 24.562-34), empregados em hoteis e 

restaurantes (Decreto n°. 24.696-34). Os trabalhadores em empresas de telegrafias 

submarinos e subfluvial, radiotelegrafia e radiotelefonia tinham a Jornada de trabalho fixada 

em seis horas (Decreto n°. 24.634-34)". (Amauri Mascaro, 2001, p. 39-40). 

A alinea do paragrafo 1° do Art. 121 da Constituicao de 1934 estabelecia que o 

"trabalho diario nao excedente de oito horas, reduziveis, mas so prorrogaveis nos casos 

previstos na lei". 

Os jornalistas tiveram sua Jornada de trabalho fixada em cinco horas (Decreto-lei n° 

910/37) e os professores so podiam ministrar no maximo seis aulas intercaladas (Decreto-lei 

n° 2.028/37). (Amauri Mascaro, 2001, p. 40) 

A Constituicao de 1937, no art. 137, especificou que dia de trabalho de oito horas, 

poderia ser reduzido, e somente suscetivel de aumento nos casos previstos em lei. 
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Os decretos esparsos, que foram expedidos e sistematizados pelo Decreto-lei n° 2. 

308, de 1904, estabeleceram a regra geral de oito horas diarias, sendo que certas profiss5es 

tinham horario especial. Posteriormente, surgiu a CLT, em 1 de maio de 1943, que 

incorporou o Decreto-lei n° 2.308 e o restante da legislacao esparsa sobre a materia. 

A Constituicao de 1946 estabeleceu no art. 157, V a duracao diaria do trabalho nao 

excedente ha oito horas, exceto nos casos e condicoes previstos em lei. 

A Constituicao de 1967, art. 158, V I , determinou a duracao diaria do trabalho nao 

excedente ha oito horas, com intervalo para descanso, salvo os casos especialmente previstos. 

A EC n° 1, de 1969 praticamente tem a mesma redacao: "duracao diaria do trabalho nao 

excedente a oito horas, com intervalo para descanso, salvo casos especialmente 

previstos"(Art. 165, VI) . 

A Constituicao de 1988 modificou a orientacao que vinha sendo seguida 

constitucionalmente, estabelecendo no seu art. 7° a "duracao da Jornada normal de trabalho 

nao superior a oito horas diarias e quarenta e quatro horas semanais, facultada a 

compensaeao de horarios, a reducao da Jornada, mediante acordo ou convencao coletiva de 

trabalho" (XIII); e ainda a "Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos 

ininterruptos de revezamento, salvo negociacao coletiva" (XIV). 

1.2 Conceito de Jornada de trabalho 

Notadamente percebe-se que a defmicao para Jornada de trabalho foi sendo construida 

ao longo dos anos atraves de lutas sociais e constantes evolucoes no ambito juridico 

influenciadas por reivindicagoes trabalhistas. Nota-se tambem que a aplicacao da Jornada de 

oito horas diarias nao aconteceu para todas as classes simultaneamente, sendo 

gradativamente repassada para as outras classes trabalhistas. 

Atualmente, a doutrina juridica divide o conceito de Jornada de trabalho observando 

tres aspectos distintos: tempo efetivamente trabalhado, tempo a disposicao do empregador e 

tempo in intinere. O primeiro refere-se ao trabalho realizado efetivamente, ou seja, nao basta 

que o empregado esteja na empresa a disposicao do empregador, e necessario que o mesmo 
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encontre-se realizando algum servico, efetivamente, para que seja computado como hora de 

trabalho. Essa doutrina nao e praticada no Brasil. O segundo caso refere-se ao oposto da 

primeira. Para que seja computado como tempo de trabalho e necessario apenas que o 

funcionario encontre-se "a disposicao" do empregador, nao precisando, efetivamente, 

desempenhar alguma funcao. A CLT atraves de seu Art. 4° toma como referenda esse 

modelo de contagem para a hora de trabalho no Brasil. Quanto a terceira teoria, in intinere, a 

hora de trabalho sera contada a partir do momento em que o empregado se desloca da sua 

casa para o emprego. Esse sistema so e valido quando o empregador fornece a condugao para 

o trabalhador. Conclui-se assim que, o sistema de Jornada de trabalho brasileiro e tido como 

hibrido, pois admiti dois modelos de contagem para as horas de trabalho. 

A necessidade de se limitar a Jornada de trabalho advem de principios que se 

universalizaram com a visao da protecao do trabalho humano e a dignificacao do trabalhador. 

A limitacao do tempo de trabalho foi consagrada pela legislacao comparada atraves 

de um triplice aspecto: a duracao do trabalho, o repouso semanal e as ferias anuais, afinal o 

principal objetivo decorrente da relacao de emprego e o trabalho prestado pelo empregado e 

o salario pago pelo empregador, tornando-se evidente a necessidade de se estabelecer limites 

legais que garantissem o direito ao repouso do trabalhador. Sao comuns as razoes sobre as 

referidas instituicoes, eis que, com elas, o Direito do Trabalho tem por fim a distribuicao 

adequada do tempo dedicado ao trabalho e do que se emprega para o descanso, finalidade 

essa, que se consegue mediante a limitacao legal do primeiro. O Estado toma medidas para 

impedir abusos consistentes em ocupar os trabalhadores por mais tempo do que o 

conveniente, ou em horas que devem ser dedicadas ao descanso, medidas que, como parte da 

politica trabalhista, pertencem ao direito administrative do trabalho. A essas razoes de saude 

fisica, moral e intelectual se juntam, nos tempos modernos, outros motivos de ordem 

economica, vinculados a desocupacao. 

Segundo Ernesto Krotoschin (1948, p. 250 - 251): 

[...] a aprovacao do tempo de trabalho se realiza principalmente mediante a 
restricao do tempo dedicado ao trabalho e, so por excecSo, tambem na forma de 
regulamentar o tempo destinado ao descanso o que constitui questao de uma 
importancia inestimavel, ja que o mau uso que muitos trabalhadores fazem de suas 
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horas e dias de descanso poe em perigo a obra social e cultural que se desejou 
iniciar com a regulamentacao legal da duracao do trabalho. 

Pode-se concluir, assim, que a limitacao do trabalho possui fundamentos de: natureza 

biologica, carater social e carater economico. O primeiro se refere ao fato da busca de 

combate aos problemas psicologicos advindos da fadiga e da excessiva racionalizacao do 

servigo. O segundo, ao fato de possibilitar ao ser humano uma vida mais humana, onde o 

mesmo necessita de convivio social diferente do presente no trabalho. O homem pela sua 

natureza, e um ser sociavel, e como tal necessita de convivio com a coletividade, gozando de 

prazeres materiais e espirituais, criados pela civilizacao, entregando-se a pratica de atividades 

recreativas, culturais ou fisicas, aprimorando seus conhecimentos e convivendo com a 

familia. 

Por fim, o fiindamento de carater economico acontece atraves da restricao do 

desemprego uma vez que, um trabalhador faz horas extras excessivamente, estas 

implicitamente, retirando a oportunidade de se contratar um novo empregado para cumprir o 

tempo de trabalho requisitado por determinada fungao, bem como o fato de o trabalhador 

exercer sua atividade dentro do quadro de horas permitidas. Combatendo a fadiga, o 

trabalhador e capaz de ter um aproveitamento e rendimento superior aquele que esta fadigado 

pelo excesso da Jornada de trabalho. Sendo assim, na Carta Magna encontra-se a protecao a 

Jornada de trabalho assegurada no Art. 7°, inciso XII I : "duracao do trabalho normal nao 

superior a oitos horas diarias e quarenta e quatro horas semanais, facultado a compensacao de 

horarios e a reducao de Jornada, mediante acordo ou convencao coletiva de trabalho". 

Depois de certo tempo de servico, decresce, quantitativamente, a produtividade do 

operario. Sendo assim, o interesse que a empresa tem no aumento abusivo das horas de 

trabalho e relativo, porque pelo cansago natural diminui a produtividade do empregado. E, 

sobretudo, o trabalhador fadigado produz servigos e bens de qualidade inferior, o que e 

nocivo a empresa, assim como a coletividade, que pretende que estejam em circulagao 

produtos de primeira qualidade. 

Novamente argui-se a importancia que ha em se limitar a Jornada de trabalho em 

virtude dos pontos negativos existentes no excesso de trabalho. 

Muito embora a Constituigao Federal tenha protegido o trabalhador de uma carga 

horaria excessiva, que pudesse lhe trazer danos a sua saude e a economia da empresa, el a 
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tambem flexibilizou o instituto da Jornada de trabalho na busea de se adequar a realidade da 

atividade empresarial e das necessidades da atividade economica, quando possibilitou a 

situacao de se praticar as horas extraordinarias em carater de necessidade da realizacao de um 

servigo inadiavel. Sacrificando de certo modo o direito do trabalhador ao seu descanso. 



C A P I T U L O 2 H O R A S E X T R A O R D I N A R I A S 

No direito trabalbdsta, entende-se por hora extra o tempo laborado alem da Jornada 

diaria estabelecida pela legislacao, ou pelo contrato de trabalho. Tal preceito esta previsto na 

Constituicao Federal no Art. T, X V I : 

Art. 7° Sio direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros que visem a 
melhoria de sua condicao social: 
X V I - remuneracao do servico extraordinario superior, no mfnimo, em cinqtienta 
por cento a do normal. 

Juntamente com a Consolidaeao das Leis Trabalhista no seu Art. 59: "A duracao 

normal do trabalho podera ser acrescida de horas suplementares, em numero nao excedente 

de 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato 

coletivo de trabalho". 

Sendo assim, toda vez que o empregado prestar servicos ou permanecer a disposicao 

da empresa, apos esgotar-se a Jornada normal de trabalho, seja em virtude de acordo escrito 

ou de instrumento de negociacao coletiva, seja nos casos previstos em lei, por determinacoes 

do empregador, havera trabalho extraordinario ou suplementar. 

2.1 Regulamentacao das horas extras 

Muito embora a Constituicao permita a realizacao das horas extraordinarias de 

servicos, sao necessarias regulamentacoes sobre as condieoes especiais para a realizacao das 

mesmas. Nesse sentido, dispoe o autor Arnaldo Sussekind, (1995 , p. 753-754) , sobre as 

condieoes necessarias a realizacao das horas extras: 

a) mediante eompensacao de jornadas na semana, em virtude de convencao e 
acordo coletivo, de modo a que a duracao semanal do trabalho nao exceda a 44 
horas (art.7°, X I I I , da Const.); 
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b) por 2 horas diarias mediante acordo escrito, individual ao coletivo, on 
convengao coletiva, sendo as horas suplementares remuneradas com um acrescimo 
de, no minimo, 50% sobre o saldrio-hora normal; (grifo nosso). 
c) nas atividades insalubres, mediante previa autorizacao da autoridade competente 
em higiene do trabalho, observadas as condieoes indicadas nas alineas anteriores; 
d) por duas horas diarias, durante o periodo maximo de 45 dias por ano, por ato 
unilateral do empregador, para a recuperagdo do tempo servigo perdido com a 
interrupgao forgada do trabalho, resultante de causas acidentais ou forgo maior, 
mediante autorizagao previa de autoridade competente; (grifo nosso) 
e) ate 12 horas diarias, por ato unilateral do empregador, para atender a 
realizagao ou conclusdo de servigos inadidveis, ou cuja execugao possa acarretar 
prejuizo manifesto, mediante pagamento de salario pelas horas suplementares, com 
acrescimo de 50%;,,[.,.] (grifo nosso). 

Os itens grifados sao de fundamental importancia ao estudo, uma vez que advem de 

carater unilateral, ou seja, apenas da vontade do empregador, sendo na maioria dos casos o 

empregado obrigado a se submeter, mesmo sem condieoes adequadas devido a fadiga, as 

condieoes impostas pelo empregador, seja pelo temor de ser demitido por nao querer realizar 

o trabalho, seja pelas condigoes finaneeiras que forgam o trabalhador ao desgaste maior de 

suas condigoes fisicas, visando melhorar o orgamento familiar e em ultimo caso, mas nao 

menos importante, seja na situagao em que determinado servigo tem necessidade real para a 

sua realizagao imediata. 

Atualmente, tem-se cinco casos especificos que justifica a realizagao das horas extras: 

acordo de prorrogagao; sistema de compensagao; forga maior; conclusao e servigos 

inadiaveis; recuperagao das horas de paralisagao. 

No acordo de prorrogagao de horas, o artigo 59 da CLT preve a prorrogagao de no 

maximo 2 horas por dia alem da Jornada normal de trabalho. Isto porque o legislador, 

implicitamente, esta reconhecendo a necessidade fisica e mental de conceder ao trabalhador 

um repouso regular. Esse repouso e contemplado como direito liquido e certo, como um bem 

do trabalhador inegociavel, que o mesmo nao pode perder ou softer dano. 

A compensagao de horas e a distribuigao de horas de um dia pelos demais dias da 

semana. Ou seja, suponha que em um determinado dia seja necessario realizar atividades que 

ultrapassem o limite da Jornada de trabalho. Porem noutro dia, da mesma semana, as 

atividades exigidas nao completem a carga horaria necessaria para a Jornada de trabalho. 

Entao, atraves de acordo entre as partes, e possivel fazer a compensagao das horas 

necessarias de um dia para o outro que nao requisite a total hora de trabalho, observado que a 

carga horaria normal semanal nao ultrapasse as 44 horas. Ressalta-se que o trabalhador nao e 
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obrigado a aceitar o acordo de compensagao de horas, no entanto, o que ocorre na pratica e 

uma obrigacao implicita, uma vez que o trabalhador va de encontro a vontade do 

empregador, corre o risco de ser demitido. Mas esse caso nao e importante para o estudo, 

uma vez que nao existe incidencia do imposto de renda. Atualmente a compensagao de horas, 

atraves da Medida Provisoria n° 1.952-28 de 21 setembro de 2000, que alterou a redagao do 

artigo 59, da CLT, paragrafo 2°, esta modernamente defmida como "banco de horas", com o 

prazo para a compensagao de horas de uma semana para um ano. 

Existe tambem a modalidade de prorrogagao da Jornada por motivo de forga maior, 

preceituada no artigo 61 da CLT que diz o seguinte: 

Art. 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, podera a duracao do trabalho exceder do 
limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de forga maior, seja 
para atender a realizagao ou conclusao de servigos inadiaveis ou cuja inexecucao 
possa acarretar prejuizo manifesto. 

Forga maior e entendida, pela doutrina, como sendo os acontecimentos imprevisiveis, 

incogitaveis, irresistiveis para qual o empregador nada contribuiu. Em companhia da Forga 

Maior tem-se o Caso Fortuito. O primeiro adveni de acontecimentos naturais imprevisiveis, 

como exemplo raios, terremotos, tempestades e o segundo de atos humanos irresistiveis, 

como uma revolugao, ou um furto, uma explosao de uma caldeira na fabrica, o incendio de 

um deposito, etc. 

Ocorre que, o legislador quando prescreveu o artigo acima, referindo-se a questao de 

"sem limite predeterminado", faz referenda ao fato de nao haver um acordo previo entre 

empregado e empregador estabelecendo a prorrogagao da jomada e nao se referindo a 

questao de horas em si. Sendo assim, nos casos de Forga Maior a legislagao permite a 

realizagao de horas suplementares sem previo acordo, porem, sao necessarios alguns pre

requisites para sua realizagao. Sendo que nao e permitido que se ultrapasse as 10 horas 

diarias de trabalho (ja incluindo as duas 2 horas suplementares da previsao legal) conforme 

preceitua o paragrafo 3° do art. 61 da CLT: 

§ 3° Sempre que ocorrer interrupgao do trabalho, resultante de causas acidentais, ou 
de forga maior, que determinem a impossibilidade de sua realizagao, a duragao do 
trabalho podera ser prorrogada pelo tempo necessario ate o maximo de 2 (duas) 
horas, durante o mimero de dias indispensaveis a recuperagao do tempo perdido, 
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desde que nao exceda de 10 (dez) horas diarias, em periodo nao superior a 45 
(quarenta e cinco) dias por ano, sujeita essa recuperagao a previa autorizacao da 
autoridade competente. 

Bern como, e necessario que se acresca no minimo 50% do valor da hora normal as 

horas suplementares, conforme preceito Constitucional no artigo 7°, inciso XVI , ressaltada 

anteriormente. Sendo esse, o ponto cerne do trabalho, uma vez que o mesmo visa levantar 

questionamentos quanto a natureza desse adicional, que a legislaeao definiu exegeticamente 

como sendo "acrescimo na remuneracao", no entanto o seu objetivo e indenizar o trabalhador 

pelo seu direito de descanso e lazer perdidos, em virtude de um acontecimento imprevisivel o 

qual nao teve nenhuma relacao direta ou indireta para que acontecesse. 

Lembrando os ensinamentos de Wagner Barreira (1997, p. 434): 

Indeniza-se o prejudicado, portanto, quando se devolve ao volume de seus bens o 
montante igual ao valor de que fora ele reduzido. Sem essa reposicao, ou sem a 
restauragao perfeita, nao ha indenizac&o. Para que esta se opere juridicamente, e 
necessario, assim, o reingresso no patrimonio do prejudicado daquilo que dele fora 
exclufdo, mas com acrescimo do que no meio tempo iria majora-lo. Porque 
indenizar por direito, e deixar sem lesao, sem prejufzo, sem nenhum dano; e deixar 
indene, em uma so palavra. 

Com relacao ao direito de indenizacao, trata o Codigo Civil, no Titulo IX -

Responsabilidade Civil, Capitulo I - Da Obrigacao de Indenizar, artigo 927: "Aquele que por 

ato ilicito, causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo". O assunto e tratado tambem no 

artigo 186: "Art. 186. Aquele que por acao ou omissao voluntaria, negligente ou 

impradencia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilicito". 

Visto que o adicional de 50% existente no pagamento de horas extraordinarias tem 

aspectos fundamentalmente indenizatorios, ou seja, buscam restabelecer o direito de repouso 

semanal entre uma Jornada e outra de trabalho, garantido pela Carta Magna. Se nao possuisse 

carater indenizatorio, mas sim, apenas remuneratorio, como o FISCO quer, nao haveria 

necessidade de se acrescer em 50%o o valor da hora trabalhada, pagando tao somente o valor 

da hora normal de trabalho. E nitida a intencao da lei em querer "compensar" o dano sofrido 

pelo trabalho acima da hora normal, permitido pela lei, atraves de um acrescimo patrimonial. 

Ora pois, o trabalhador teve uma reducao na sua disponibilidade de tempo com a sua familia. 
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Uma reducao no seu repouso e consequentemente na capacidade de eliminar a fadiga causada 

pelo trabalho. Sendo assim, nao ha que se falar em acrescimo patrimonial, pois o mesmo esta 

a perder um direito de descanso, muito embora seja recompensado por isso atraves da 

"indenizaeao" de 50% no valor da hora normal. 

Nesse sentido a Carta Magna preceitua no artigo 5°, inciso X, que "sao inviolaveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito a 

indenizaeao pelo dano material ou moral decorrente de sua violaeao". 

Nesse sentido ensina Amauri Mascaro (1991, p. 164-165): 

Pode ser enunciado como o direito que deve ser assegurado a todo o trabalhador de 
dispor de tempo livre para recompor as suas energias ou dedicar-se ao lazer. 
Pressupoe uma equilibrada distribuicao do tempo do assalariado para que o trabalho 
nao acabe por absolve-lo totalmente em prejuizo de sua pessoa. 
E um direito fundamental cujo reconhecimento nao pode ser negado, sob pena de 
uma absolutizacao do trabalho em detrimento da pessoa humana e de sua 
dignidade. 

Considerando tais ensinamentos, opta-se pelo entendimento de que ao direito de 

descanso do trabalhador, e uma garantia que nao deve ser violada. No entanto, caso exista 

necessidade dessa violaeao, e necessario que se aplique o procedimento juridico correto aos 

casos de violaeao de um determinado direito, ou a perda de um bem. A indenizaeao nada 

mais e do que a tentativa de se restabelecer um bem violado ou perdido, independente do 

motivo - exceto quando ha culpa do proprietario do direito para a violaeao do mesmo. Nas 

horas suplementares, o funcionario nao e culpado pelas necessidades imperiosas de seu 

trabalho, bem como, nao responde pelos casos fortuitos ou de forga maior que venham a 

surgir e da necessidade de se realizar as horas extras. 

Como ja afirmado anteriormente, e notorio a funcao que tem o adicional de 50% sob 

o valor da hora extra na da Jornada de trabalho. 

Os fundamentos quanto a importancia de se estabelecer uma Jornada maxima de 

trabalho, bem como de se garantir assim, o direito ao descanso, ja afirmados anteriormente, 

sao varios, em virtude de aspectos economicos, fisicos, psicologicos, sociais e humanos. 

Assim, 
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preciso possibilitar o lazer do trabalhador, correspondendo a varios tipos de 
necessidades. Necessidade de libertacao, opondo-se a angustia e ao peso que 
acompanham as atividades nao escolhidas livremente. Necessidade de 
compensagao, pois a vida atual e cheia de tensoes, ruidos, agitacoes, exigindo a 
fruicao de calma. Necessidade de afirmacao, pois a maioria dos homens vive em 
estado endemico de inferioridade, precisando de tempo livre para crescer em outras 
dimensoes e nao apenas na dimensao do trabalho. Necessidade de dedicacao social, 
pois o homem nao e so trabalhador, mas membro de uma familia, habitante de uma 
cidade, integrante de um clube recreativo, de um grupo religioso ou cultural. 
Necessidade de desenvolvimento pessoal e integral equilibrio etc. 
[...] Ha fundamentos economicos, uma vez que o aumento da produtividade esta 
relacionada com o empenho satisfatorio no trabalho; fundamentos humanos, porque 
a reducao dos acidentes de trabalho esta vinculada a capacidade de atencao ao 
trabalho; bem como fundamentos polfticos, pois e dever do Estado proporcionar 
condigoes satisfatorias de vida e de trabalho como meio de plena realizagao dos 
objetivos polfticos. Pode-se, mesmo, incluir fundamentos de ordem familiar, uma 
vez que o excesso de jomada de trabalho retira o marido e a mulher do lar, em 
prejuizo da familia, como salientou Alceu Amoroso Lima. MASCARO (1991, p. 
165-166) 

Noutra doutrina o mesmo autor complementa: 

[...]se a elaboragao do conceito de trabalho como direito-dever, fruto de multilinear 
e dramatica trajetoria, configura momento culminante do progresso social, teve, no 
entanto, como conseqiiencia o olvido de um outro direito dever, nao menos 
fundamental, que e o do lazer, entendido radicalmente como direito ao nao-
trabalho. MASCARO (1978, p. 102) 

2.1 A Jornada de trabalho X horas extras 

Aqui, abre-se um parentese para importante reflexao quanto ao limite da Jornada de 

trabalho aplicado no Brasil. Ora pois, se a Constituicao de 1988 valoriza uma politica de 

limitacao das horas suplementares, de significado semelhante ao da reducao da Jornada de 

trabalho normal, porque regulamentar cinco hipoteses para a realizagao das horas extras, 

mesmo com o adicional? Nao e coerente flexibilizar a lei no sentido de tentar limitar a 

politica da Jornada de trabalho de oito horas diarias e quarenta e quatro semanais, e logo em 

seguida regulamentar a realizagao de horas extras. 

Para complementar ainda mais o quadro de incoerencia legal a respeito da realizagao 

de horas suplementares, tem-se a jurisprudencia do Eg. Tribunal Superior do Trabalho, 

atraves do Enunciado 291, revisional do Enunciado 76: 
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TST Enunciado n° 291 - Res. 1/1989, DJ 14.04.1989 - Mantida - Res. 121/2003, DJ 
19,20 e 21.11.2003. 
Supressao do Servigo Suplementar - Indenizaeao. 
A supressao, pelo empregador, do servigo suplementar prestado com habitualidade, 
durante pelo menos um ano, assegura ao empregado o direito a indenizagao 
correspondente ao valor de um mes das horas suprimidas para cada ano ou fragao 
igual ou superior a 6 (seis) meses de prestagao de servigo acima da Jornada normal. 
O calculo observara a media das horas suplementares efetivamente trabalhadas nos 
ultimos 12 (doze) meses, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressao. 
(Revisao do Enunciado n° 76 - TST). 

O proposito desse Enunciado foi o de resguardar o valor economico do trabalhador 

uma vez que este, pela habitualidade de recebimento do adicional, ja vem contando com essa 

quantia em sua remuneragao. No entanto, o efeito pratico desse Enunciado foi contrario a 

protecao da Jornada de trabalho uma vez que, o empregador, tendo que pagar de todo 

maneira o valor acrescido das horas extras, optara sempre por exigir de seu funcionario a 

prestagao da Jornada excedente de trabalho. Nunca querendo suprimi-las, fazendo com que 

na pratica, o trabalhador perca o direito a Jornada limitada de trabalho, ferindo o principio da 

limitagao da Jornada de trabalho. 

E importante que uma politica de limitagao de Jornada de trabalho venha a 

efetivamente garantir tal limitagao, no entanto, deve-se junto a essa politica aplicar politicas 

de valorizagao salarial, pois atualmente, um dos principals motivos que contribuem para o 

prolongamento da Jornada de trabalho e a questao da desvalorizagao salarial, ou seja, do 

poder aquisitivo das pessoas, pois o assalariado ve no adicional de horas extras uma saida 

para aumentar o ganho familiar. 



CAPITULO 3 IMPOSTO DE RENDA 

O surgimento do instituto do Imposto de Renda foi relativamente tarde se comparado 

com a historia da humanidade. Uma vez que, nos tempos antigos era dificil a aplicabilidade 

de tal imposto devido ao fato de a maioria das negociacoes, bem como os acrescimos 

patrimoniais serem realizados atraves de trocas de produtos e servigos, inexistindo, assim, 

um sistema de moeda que pudesse medir exatamente a renda auferida numa negociacao. 

Posteriormente, com a criaeao da moeda, foi possivel auferir o valor da renda, 

conseqiientemente determinar a base de calculo do imposto. 

3.1 Aspectos historicos do imposto de renda 

Nao e possivel afirmar com precisao quando efetivamente surgiu o Imposto de 

Renda, muito embora ha quern sustente que em Roma e Atena ele ja existia. Outros afirmam 

que o referido tributo surgiu em Florenga sob o nome de Decima Scalata. Decima que 

significa Imposto e Scalata que significa escala, gradual, crescente, ou seja, um imposto que 

se calculava atraves sobre a capitalizacao da renda auferida. No entanto, esse modelo nao 

logrou exito, sendo abolido. 

Efetivamente, foi no seculo XVI I I , quando a Gra-Bretanha viu-se ameacada pela 

Franga sob o comando de Napoleao Bonaparte, tendo que criar um meio de custear a guerra 

contra este pals. Inicialmente, em 30 de novembro de 1796, William Pitt apresentou aos 

Diretores do Banco da Inglaterra uma proposta de "emprestimo de lealdade", o qual, visava, 

compulsoriamente, aos detentores de uma certa renda, emprestar uma parte dela ao governo. 

Muito embora, tal ideia nao tenha sido aprovada, em 1797, o mesmo William Pitt propos no 

campo tributario da epoca o chamado assessed taxes que era uma forma rudimentar de 

utilizar as rendas pessoais como base de calculo para defmigao do valor do tributo sobre 

renda. Naquela epoca o tributo aplicado nao visava a quantidade de bens dos seus 

contribuintes. O "assessed taxes" baseava-se num calculo efetuado atraves de indicios de 
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riqueza. Para uma melhor arrecadaeao, os contribuintes foram divididos em grupos conforme 

suas posses. Na primeira classe encontravam-se os que possulam criadagem, carros e 

eavalos; na segunda, na falta desses elementos, a base de calculo era medida em relogios, 

caes e janela; a terceira se baseava na habitacao. Na epoca, ouve discordancia sobre a 

aplicacao do imposto. Afirmavam que o mesmo visava a renda e nao as despesas, no entanto 

Pitt afirmava que nao, que o objetivo do imposto era sobre as despesas e que a receita desse 

tributo eram diminutas e nao havia expectativas de aumento. 

Em 1798, com as aliancas que a Inglaterra conseguiu fomentar com a Austria, Russia 

e Turquia, precisou-se de mais receitas para custear um ataque a Franca. E facil deduzir onde 

a Inglaterra foi buscar essa receita. Transformou assim o "assessede taxes " em um imposto 

geral provisorio sobre as rendas chamado de "income tax". Na Camara dos Comuns, William 

Pitt defendeu o imposto sobre renda da seguinte forma: 

Na ultima sessao, aqueles que reconheceram quanto e importante levantar uma 
consideravel parte das contribuicoes no decorrer do ano, limitaram a criticar os 
impostos ja fixados, taxando-os de injustos e facilmente fraudaveis. Na realidade, 
parece que os resultados da arrecadaeao nao corresponderam a expectativa, mas 
isso se deve nao a um erro de calculo dos nossos recursos nem a um exagero na 
avaliacao da nossa riqueza, mas ao fato de se ter tornado muito facil alterar a lei e 
por se ter procurado tornar a arrecadaeao a menos opressiva possivel. 
Nao obstante, os resultados obtidos satisfizeram plenamente a nossa expectativa no 
tocante aos beneficios decorrentes da medida e animam-nos a permanecer nos 
mesmos principios. Deveriamos tomar por norma, antes de tudo, procurar, por meio 
de uma aplicacao justa e rigorosa da lei, levantar a quota de um decimo que os 
impostos se propoem obter. 
Para isso, proponho que se ponha de lado uma critica baseada exclusivamente nos 
impostos ja em vigor e que se imponha um imposto geral sobre todas as fontes de 
rendas mais importantes. 

Diante do eminente perigo de guerra aliado a brilhante defesa de Pitt, o imposto sobre 

a renda veio a ter exito tornando-se projeto de lei em 1798 e passando a ser efetivamente 

cobrado em 1799, muito embora fosse avidamente atacado pela populacao que afirmava ser 

um imposto contrario aos habitos e costumes do pais. A taxa era de 10% para renda total no 

ano acima de 60 libras. Podia ser paga em ate seis quotas. 

A natureza humana e de dificil adaptacao as mudancas que se chocam com seus 

costumes, e muito mais quando essas mudancas interferem de modo negativo em seus bens. 

Com a aplicacao desse imposto nao poderia ser diferente, sendo muitas vezes ate agressiva a 

reacao contra este. 
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Dentre os que lutaram contra a aplicabilidade do imposto esta Charles Fox que 

declarou na Camara dos Comuns: "Quais serao as conseqiiencias desta lei? Os seus unicos 

resultados serao o imediato aniquilamento de nosso comercio, a destruigao de nossas fortunas 

e provavelmente de nossa liberdade pessoal". 

Nesse sentido o Sir John Sinclair declarava tambem na Camara dos Comuns: 

Se nos impuserem esse imposto, sera licito que algum dia nos livremos dele? 
Enquanto durar a guerra, isso nao sera possivel. Se na paz esse acrescimo as rendas 
publicas for julgado indispensavel? Agora, o ministro Pitt, usando de grande 
moderacao, pede apenas um decimo de nossas rendas, mas o que impedira de, no 
futuro, exigir um quinto ou mesmo um terco? Faz-se mister ainda observar que essa 
lei sera pretexto para uma infinidade de exigericias altamente vexatorias. 

Muitos foram os protestos contra o imposto, porem sua arrecadaeao foi em dobro se 

comparada ao "assessed taxes ". 

Em 1802, momentaneamente o imposto foi abolido devido ao fim da guerra entre 

Inglaterra e Franca. Porem, como se afirmou anteriormente, a tregua fora momentanea e em 

1803 as hostilidades entre os dois paises voltou a surgir e com isso veio novamente o 

Imposto de Renda, dessa vez sobre o comando de Addington com as seguintes modificacSes: 

rendimentos classificados e tributados por categoria, de acordo com sua origem; implantacao 

da cobranca na fonte; isengao para pequenos rendimentos; e deducao para encargos de 

familia. 

Desse modo a arrecadaeao do Imposto de Renda trouxe notavel folego a campanha 

de guerra contra a Franga e em 1815 Napoleao foi derrotado, segundo defensores do Imposto 

de Renda, gragas ao mesmo e nao por causa de Wellington, como conta a historia. 

Novamente, com o fim da guerra, nao havia mais justificativas que patrocinassem o 

Imposto de Renda, sendo o mesmo suprimido em 1816. 

Como toda guerra, ha perdas tanto para o lado derrotado como para o vencedor. Com 

a Inglaterra nao poderia ser diferente, sendo que a mesma passou por uma crise deficitaria 

muito grande em 1842. Sob o comando de Robert Peel, feroz critico do Imposto de Renda no 

passado, o imposto foi restabelecido com uma aliquota de 150 libras anuais para a isengao. 

Agora a justificativa do imposto era a crise economica a qual, vinha assolando o territorio 

Ingles. 
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Instituido como um simples imposto de guerra e para cobrir dificuldades financeiras, 

o imposto de renda passou a ser permanente e se transformou na principal fonte de recursos 

de muitos paises. 

Em 1864 foi a vez da Italia instituir seu Imposto de Renda chamado de "sui redditi 

delta richezza mobile", O mesmo englobava rendas mobiliarias de toda e qualquer natureza. 

Sofreu algumas alteracoes em 1877 e e considerado, pelos estudiosos, como um dos mais 

pesados aplicados no mundo. 

Os primeiros vestigios do Imposto de Renda na Franga surgiu por volta de 1871 apos 

crises decorrentes da guerra contra a Prussia. A Assembleia Nacional formada por maioria de 

Deputados de origem rural, aprovou com facilidade a implantacao de um imposto mobiliario. 

Mas foi em 1914 com Caillaux, que instituiu-se o primeiro Imposto de Renda na Franga, 

apesar de ter sido retardado pela eclosao da Primeira Guerra Mundial, em 1916 o imposto foi 

efetivamente aplicado da seguinte forma, como cita o site da Receita Federal do Brasil: "O 

projeto acabava com o sistema indicidrio e estabelecia a apresentagdo de declaragao. 

Combinava um imposto cedular, dividido em oito cedulas, conforme a origem dos 

rendimentos, com um imposto complementar progressiva". Posteriormente esse sistema 

serviu de modelo para o aplicado no Brasil. 

3.2 Imposto de Renda no Brasil 

Foi em outubro de 1843 com a Lei n° 317, atraves do artigo 23 que estabeleceu-se um 

imposto progressivo sobre vencimentos percebidos pelos cofres publicos e vigorou por dois 

anos. 

Esse imposto era apenas aplicado aos que recebiam algum rendimento dos cofres 

publicos. E como era de se esperar, grande foi a reagao contraria a essa forma de tributagao, 

de tal modo que imediatamente foi extinta. Devido a extensao territorial do Brasil, bem como 

ao universo reduzido de possiveis contribuintes tornou-se impossivel - momentaneamente -

a aplicabilidade do Imposto de Renda. 
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Muito embora, o projeto de se tributar a renda tenha sofrido uma derrota, abriu 

caminho para que o reinado estudasse novo meio de aplicar tal imposto. 

Como no resto do mundo, o imposto de renda no Brasil teve sua principal justificativa 

na defesa dos interesses nacionais em guerras. 

A Guerra do Paraguai serviu aos interesses de se tributar a renda dos brasileiros 

atraves da Lei n° 1507 de 26 de setembro de 1867, em seu artigo 10, que fixava as despesas e 

orcava a receita geral do Imperio para os exercicios de 1867-68 e 1868-69, atraves do artigo 

22 que criava o imposto sobre os vencimentos. Assim dispunha os referidos artigos: 

Art. 10: Cobrar-se-a de cada pessoa nacional ou estrangeira que residir no imperio, 
e tiver por sua conta casa de habitapao arrendada ou propria, ainda que nela nao 
more, um imposto de 3% sobre o rendimento locativo anual nao inferior a 480S000 
na corte, a 180$000 nas capitais das Provincias do Rio de Janeiro, S. Paulo, Bahia, 
Pernambuco, Maranhao e Para, a 120$000 nas demais cidades e a 60$000 nos mais 
lugares. 
Art. 22. Todas as pessoas, que receberem vencimentos dos cofres publicos gerais, 
provincials ou municipals, compreendidos os pensionistas, jubilados e aposentados, 
fleam sujeitas ao imposto de 3% sobre os mesmos vencimentos, excetuados os 
inferioresa 1:000$000. 

Foi com o Visconde de Jequitinhonha, que o Imposto de Renda comecou a sinalizar 

um carater definitivo por volta de 1867. Outro importante defensor do Imposto de Renda foi 

o Visconde de Ouro Preto, Afonso Celso, entao Ministro da Fazenda que na epoca realizou 

diversas consultas sobre a eficacia da instituicao do Imposto de Renda.: 

Apesar das opinioes contrarias ao novo imposto a maioria era a favor de sua criacao: 

Considero proveitosa e acertada uma contribuicao sobre a renda. Proponho a 
tributagao progressiva de vencimentos ate 10%, incidindo em todas as 
remuneracoes pagas pelos cofres publicos, inclusive a lista civil da familia imperial. 
(Raphael Arcanjo Galvao); 

Uma imposicao sobre a renda seria, nao so proveitosa, mas ainda muito 
conveniente. (Joao Cardoso de Menezes e Souza); 

Uma taxa sobre a renda seria proveitosa e acertada. (Leopoldino Joaquim de 
Freitas); 

O imposto sobre a renda e, em minha opiniao, o que menos objec5es pode 
encontrar, e o que necessariamente tera de produzir mais avantajado resultado. 
(JoSo Afonso de Carvalho); 
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Nao ha motivos para que este imposto nao seja adotado por todos os paises, em que 
exista o nobre desejo de possuir-se um bom sistema tributario. Tenho firme crenca 
de que, reconhecidas as suas vantagens, se fara ele aceito no Brasil, como ja o e em 
muitas nacoes antigas e experimentadas. (Joao Jose do Rosario) 

Diante de uma maioria que acenava para a criacao do Imposto de Renda, este nao 

obteve exito. 

Mais tarde, surgiu nova proposta de criacao do Imposto de Renda, sob a direcao do 

Ministro da Fazenda, Conselheiro Lafayete, que reuniu o conselho para elaborar uma 

proposta de Lei para o Imposto de Renda, no entanto, o temor de que o pais nao estava 

preparado para um Imposto de tamanha magnitude impediu a aprovacao do projeto. 

O entao Ministro da Fazenda Rui Barbosa, defensor ferrenho do Imposto de Renda, 

em relatorio do ano de 1891, dedicou brilhantes consideracoes a instituicao do Imposto de 

Renda e sua necessidade. A proposta de aplicacao do Imposto de Renda de Rui Barbosa se 

baseava nas seguintes premissas: 

1. O imposto incidiria sobre as rendas provenientes de propriedades imoveis, do 
exercicio de qualquer profissao, arte ou oficio, de titulos ou fundos publicos, agoes 
de companhias, juros e dividas hipotecarias e de empregos publicos; 

2. Estariam isentas as rendas nao superiores a 800SO0O, a dos agentes diplomaticos 
das nacoes estrangeiras, rendimentos das sociedades de socorros mutuos e 
beneficencia e juros das apolices da divida publica possuidas por estrangeiros 
residentes fora do pais; 

3. A declaracao do contribuinte seria o ponto de partida do langamento. O Fisco 
devia procurar outras fontes para a verificagao fiscal, pois ficaria muito prejudicado 
caso se baseasse unicamente na declaracao do contribuinte. Discordou da posicao 
de alguns em entregar a determinacao da renda unicamente ao arbitrio do fisco. 0 
arbitramento podia degenerar em arbitrio. Na sua visao, o arbitramento seria aceito 
se a renda nao fosse conhecida fixa e precisamente, mas sujeito a conhecimento e 
impugnacao do interessado, com todos os recursos do contencioso administrativo." 

Inumeras foram as tentativas de se aplicar o Imposto de Renda na Republica, tendo ao 

seu lado importantes nomes da historia politica brasileira como exemplo os deputados 

Serzedelo Correa e Augusto Montenegro, que participaram da Comissao de Orcamento em 

1896 e propuseram para o ano seguinte a aplicacao do Imposto de Renda, sem sucesso. Mais 

na frente, no ano de 1896, o deputado Felisbelo Freire tentou adotar o polemico imposto. 
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Dessa vez o projeto foi aprovado na Comissao de Orcamento, na primeira segao, no entanto 

foi derrotado na segunda votacao. 

A lei orcamentaria para o exercicio de 1911 (Lei n° 2.321 de 30 de dezembro de 

1910), dedieou um capitulo para o Imposto sobre a Renda, bastante diferente de como hoje e 

concebido. Esse capitulo englobava imposto sem vinculo com a renda como imposto sobre o 

consumo de agua e imposto sobre casas de sports de qualquer especie, na Capital Federal. 

Tributava a razao de 2% todos os subsidios e sobre todos os vencimentos maiores que 3000$ 

anuais ou 250$ mensais, ficando isentos os vencimentos ate 3:000 anuais, cobrando-se 

apenas o que excedesse essa importancia. Tributava tambem 2 V2 % dos dividendos dos 

titulos de companhias ou sociedades anonimas. 

A partir da Lei n° 2.321 de 30/12/1910 e ate a oficial instituieao do imposto de renda 

no Brasil, a lei orcamentaria era a base legal para a cobranca do imposto. O imposto sobre 

vencimentos foi cobrado, com aliquotas variadas, ate o exercicio de 1918. A Lei n° 3.644 de 

31/12/1918, que orcou a receita para o exercicio de 1919, nao incluiu o imposto sobre 

vencimentos. 

Em 1914, atraves da Lei n° 2.919, referente ao Orcamento da Receita Geral da 

Republica dos Estados Unidos do Brasil, que seria aplicada um ano posterior, estabeleceu-se 

o imposto sobre vencimentos, ordenados, etc. E que os Senadores, Deputados e Presidente da 

Republica teriam a aliquota mais alta. 

Em 1920, com o deputado Otavio Rocha, houve a implantacao do projeto de Imposto 

de Renda que tributava sobre quem recebesse rendimentos liquidos anuais entre 6:000$000 

ate 30:000$000, com aliquotas progressivas. 

Em 1921, o Deputado Mario Brant, defendeu o Imposto de Renda na Comissao de 

Financas. 

Em dezembro de 1922, o deputado Antonio Carlos propos a substituicao de alguns 

dos impostos que constavam na lei orcamentaria sob o titulo de imposto de renda por um 

imposto que recaisse sobre a renda global. Ele teve grande importancia na iniciativa de 

instituieao do imposto de renda. Mais tarde seria Presidente de Minas Gerais e daria nome a 

avenida onde se localiza o edificio-sede do Ministerio da Fazenda no Rio de Janeiro. 

Em 1922, nasce defmitivamente o Imposto de Renda atraves da Lei n° 4.625, para o 

exercicio de 1923. Assim dispunha o artigo: 
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"Art.31. Fica instituido o imposto geral sobre a renda, que sera devido, anualmente, 
por toda a pessoa fisica ou juridica, residente no territorio do pais, e incidira, em 
cada caso, sobre o conjunto liquido dos rendimentos de qualquer origem. 

I . As pessoas nao residentes no pais e as sociedades com sede no estrangeiro 
pagarao o imposto sobre a renda liquida, que lhes for apurada dentro do territorio 
nacional. 

I I . E isenta do imposto a renda anual inferior a 6:000$ (seis contos de reis), 
vigorando para a que exceder dessa quantia a tarifa que for anualmente fixada pelo 
Congresso Nacional. 

I I I . Sera considerado liquido, para o fim do imposto, o conjunto dos 
rendimentos auferidos de qualquer fonte, feitas as deducoes seguintes: 

a. impostos e taxas; 

b. juros de dividas, por que responda o contribuinte; 

c. perdas extraordinarias, provenientes de casos fortuitos ou forca maior, como 
incendio, tempestade, naufragio e acidentes semelhantes a esses, desde que tais 
perdas nao sejam compensadas por seguros ou indenizacoes; 

d. as despesas ordinarias realizadas para eonseguir assegurar a renda. 

I . Os contribuintes de renda entre 6:000$ (seis contos de reis) e 20:000$ (vinte 
contos de reis) terao dedueao de 2% (dois por cento) sobre o montante do imposto 
devido por pessoa que tenha a seu cargo, nao podendo exceder, em caso algum, 
essa dedueao a 50% (cinquenta por cento) da importancia normal do imposto. 

I I . O imposto sera arrecadado por lancamento, servindo de base a declaracao do 
contribuinte, revista pelo agente do fisco e com recurso para autoridade 
administrativa superior ou para arbitramento. Na falta de declaracao o lancamento 
se fara ex-offieio. A impugnacao por parte do agente do fisco ou o lancamento ex-
officio terSo de apoiar-se em elementos comprobatorios do montante de renda e da 
taxa devida. 

I I I . A cobranca do imposto sera feita cada ano sobre a base do lancamento 
realizado no ano imediatamente anterior. 

IV. O Poder Executivo providenciara expedindo os precisos regulamentos e 
instrucoes, e executando as medidas necessarias, ao lancamento, por forma que a 
arrecadaeao do imposto se torne efetiva em 1924. 

V. Em o regulamento que expedir o Poder Executivo podera impor multas ate o 
Maximo de 5:000$ (cinco contos de reis)." 

Atualmente o Imposto de Renda e regido pela Lei n° 5.172 de 25 de outubro de 1966, 

com alteracdes posteriores, inclusive as resultantes da Constituicao Federal de 1988. Esta 
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definido no Artigo n°43, Secao IV, com alteracoes pela Emenda Constitucional n° 1 de 1969 

e pela Constituicao de 1988: 

Art. 43. O imposto, de competgncia da Uniao, sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisigao da disponibilidade economica 
ou juridica: 

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 
combinagao de ambos; 

I I - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acrescimos 
patrimoniais nao compreendidos no inciso anterior. 

§ lo A incidencia do imposto independe da denominacao da receita ou do 
rendimento, da localizagao, condigao juridica ou nacionalidade da fonte, da origem 
e da forma de percepcao. (Incluido pela Lcp n° 104, de 10.1.2001) 

§ 2o Na hipotese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei 
estabelecera as condigoes e o momento em que se dara sua disponibilidade, para 
fins de incidencia do imposto referido neste artigo. (Incluido pela Lcp n° 104, de 
10.1.2001) 

Art. 44. A base de calculo do imposto e o montante, real, arbitrado ou 
presumido, da renda ou dos proventos tributaveis. 

Art. 45. Contribuinte do imposto e o titular da disponibilidade a que se refere o 
artigo 43, sem prejuizo de atribuir a lei essa condigao ao possuidor, a qualquer 
titulo, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributaveis. 

Paragrafo unico. A lei pode atribuir a fonte pagadora da renda ou dos 
proventos tributaveis a condigao de responsavel pelo imposto cuja retengao e 
recolhirnento Ihe caibam 

3.3 Fato gerador do imposto de renda 

Mister se faz necessario, para entender o que vem a ser fato gerador, destacar algumas 

controversias ao conceito de renda, pois o Codigo Tributario Nacional adotou dois conceitos, 

dando a um o nome de "renda" (inciso I) e ao outro o de "provento" (inciso II). 

Como bem pondera Aliomar Baleeiro (2001, p. 282) sobre o conceito de renda tem-

se: 
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Ao capital, o Direito e a economia politica atribuem carater de estabilidade, 
significando que sao bens dos quais o possuidor, sem desfalca-los, tira utilidades, 
quer si sirva deles, quer ceda o uso a terceiro. Esses servicos e utilidades do capital, 
desfrutados diretamente pelo dono, ou concedidos a terceiros por uma 
remuneracao(juros, alugueis, etc.), nao se confundem com a fonte, isto e, com os 
bens que o fornecem. 
[...] Por outro lado, ha capitals que so podem ser utilizados pela sua fragmentacao 
com a renda, ate o ponto em que se exaurem de todo: as minas, os areais, as 
pedreiras e, ate certo ponto, as florestas, enfim, bens que, do ponto de vista 
economico, servem de base as atividades extrativistas. 

Nesse sentido, assevera o professor Ricardo Cunha Chimenti (2002, p. 160): 

[...] assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinagao de ambos -
renda € atributo quase sempre periodico da fonte permanente da qual promana, 
como elemento novo criado e que com ela nao se confunde) e de proventos de 
qualquer natureza ( assim entendidos os acrescimos patrimoniais nao 
compreendidos no conceito de renda). 

Ja na enunciacao teorica dos economistas, a renda vem a ser um conceito que envolve 

herancas, doaeoes e os rendimentos psiquicos ou imateriais (gozo da casa propria, 

automovel, obra d'arte, e ate, na opiniao de alguns, as horas extras). E e nesse ultimo ponto 

que esta o cerne deste trabalho. 

As legislacoes, atualmente acolhem o conceito de renda-acrescimo, que coincide com 

criterios de contabilidade e inclui os premios da loteria, mas exclui herancas e doaeoes, 

sujeitas a impostos especificos, assim como os "rendimentos psicologicos", porque estes 

trazem dificuldades as praticas de aplicacao. 

Com sua inesfimavel contribuicao ao Direito Tributario, Simons apud BALEIRO 

(2002, p. 161), defini renda como sendo "a soma algebrica de todos os consumos mais o 

incremento do valor do patrimonio, uns e outros medidos em dinheiro, no principio e no fim 

de certo periodo" ou como, continua ele, "a soma algebrica do valor, a preco de mercado, dos 

direitos exercidos sob forma de consumo e da modificacao do valor do acervo patrimonial 

entre o comeco e o fim dum periodo determinado". Essa concepcao, envolve 

necessariamente, o valor efetivo monetario da estimativa dos elementos do capital, ainda que 

houvesse permanecido fisicamente inalterado. 

Como pondera Rubens Gomes de Sousa (1951, p. 119), se a economia politica 

depende do Direito para impor praticamente suas conclusoes, o Direito nao depende da 
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economia, nem de qualquer ciencia para se tornar obrigatorio: o conceito de renda e fixado 

livremente pelo legislador, segundo consideracoes pragmaticas, em funcao da capacidade 

contributiva e de comodidade tecnica de arrecadaeao. Serve-se, ora de um, ora de outro dos 

dois conceitos teoricos para fixar o fato gerador. 



CAPfTULO 4 IMPOSTO DE RENDA X HORAS EXTRAS 

Tanto a economia quanto o Direito distinguem o conceito de renda e de capital. 

Lembrando Rubens Gomes (Revista Archive Finanziario, Revista de Direito Publico) de que 

Hermann-Schmoller, ja na metade do seculo XIX, contribuiu para a formulacao desses 

conceitos de forma decisiva, trazendo a "noeao de livre disponibilidade, segundo a qual, 

somente seria renda a parcela acrescida de riqueza de que o titular pode dispor sem 

prejudicar seu capital." 

Nesse sentido, a mais de 20 anos alertava o Professor Modesto Carvalho para o fato 

de que, ate o inicio do seculo, o conceito de riqueza estava, sobretudo, alicercado no de 

propriedade em sentido estatico. Apos a industrializacao para a producao em massa, a 

riqueza passa a ser medida pela rentabilidade ou pelo produto originado da utilizacao da 

propriedade em determinado espaco de tempo. 

Para os efeitos fiscais, portanto, evolui-se do conceito de propriedade para o de 
patrimonio, no sentido de que toda disponibilidade possuida por uma determinada 
pessoa, de bens materials ou de forga de trabalho produtivo, constitua patrimonio 
suscetivel de produzir riqueza, ou seja, renda. Assim, o patrimonio e tudo aquilo 
que possa traduzir um acrescimo de riqueza. O patrimonio rentavel de uma 
determinada pessoa pode constituir de uma propriedade imobiliaria, de um capital 
mobiliario ou forga proprio trabalho, na medida em que, quaisquer desses fatores 
patrimoniais, conjugada ou isoladamente, possam produzir renda. CARVALHO 
(pp. 188-196) 

Vale entender que a conceituacao de renda nacional e a soma de todas as 

"remuneragdes" pagas aos fatores de producao. Sendo assim, o resultado da apuracao de 

todos os valores liquidos adicionados a producao, denomina-se produto interno, ou renda no 

sentido economico. Dai que para fins de imposto de renda, o sentido de renda economica ou 

produto nacional nao serve, pois o mesmo esta atrelado ao carater pessoal. Para efeitos de 

tributacao, deve-se levar em consideracao o efeito pessoal da renda como um acrescimo de 

riqueza individual. 

Aliomar Baleeiro (2001, p. 287) define bem a diferenca entre o que venha a ser renda 

para efeito tributario e o que venha a ser reposicao de capital, que nao e materia de 

tributacao. Inicialmente, mister diferenciar o que venha a ser renda e rendimentos 
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Bulh5es Pedreira explica que toda producao ou acrescimo de riqueza provem de 
trabalho ou do capital, ou da conjugacao de ambos, como, alias, refere-se o Codigo 
Tributario Nacional, em seu artigo 43. A remuneracao desses fatores patrimoniais 
(trabalho e capital) configura os rendimentos, a saber, salario e remuneracao em 
geral, aluguel ou royalty, juro e lucro. A ideia de rendimento e so a de determinado 
ganho e sua nocao independe do tempo. Ja a nocao de renda esta integrada, 
necessariamente pela ideia de periodo de tempo.(Cf. Bulhoes Pedreira, op. Cit , pp. 
2-3). A soma dos rendimentos pessoais ( como remuneracao de fatores produtivos), 
por lapso temporal, 6 que configura renda. 

Nesse sentido, a renda e a juncao de todos os rendimentos considerando um 

determinado lapso temporal. Sendo este genero e aquele especie. Assim continua o citado 

professor: 

[...] Ensina, ainda, que a renda ja realizada no passado e ja cumulada e capital ou 
patrimonio. Esse capital possuido em determinado tempo por seu titular nao e 
passfvel de tributacao pelo imposto de renda, nem como pagamento, nem como 
transferencia, Configura-se pagamento de capital os meros fluxos de renda, bens ou 
servicos que correspondam a simples trocas onerosas entre patrimonios distintos, de 
forma equivalente, de modo que nao advenha dai nenhum acrescimo para algum 
deles (com a consequente perda no outro). O valor da compra e venda, em que 
nao ha excedente ou lucro, mas mera reposicao do capital aplicado, nao pode 
ser tributado. Por esta razao o imposto de renda nao pode atingir faturamento ou a 
receita bruta das empresas. Mas tao-somente o lucro (que e a remuneracao de um 
fator de produgao). Nas transferencias de capital, ha fluxos de bens, moeda ou 
servigos de um patrimonio para outro, sem correspondente contraprestacao, troca 
ou onus. Reduz-se o estoque de bens em um patrimonio, de forma unilateral, 
havendo o equivalente acrescimo em patrimonio alheio, como nas transmissSes 
gratuitas, ocorridas em herangas e doagoes. (Cf. Bulhoes Pedreira, op. cit., 22.19.) 
[...] Finalmente n&o se suponha que a Uniao possa fundir ou confundir a ideia de 
renda com a de capital, criando imposto sobre grandes fortunas ou uma figura 
impositiva nova, misto de renda e patrimonio liquida, pois, para isso, devera editar 
lei complementar generica ou especifica (arts. 146 e 153), com as limitagoes do art. 
154,1. 

Sera inconstitucional, entao, a lei federal que tribute a receita representativa de 
mera reposigao de bens patrimoniais (por terem sido objeto de aplicagao de capital 
da pessoa), como pagamento de capital ou reembolso das despesas feitas para a 
produgao da receita, inclusive royalties. Nem se pode tributar o prego de alienagao 
do bem, que e mera reposigao do capital investido, se nao ha ganho real. Muito 
menos 6 tributavel a verdadeira e propria indenizaeao que e simples recomposigao 
de perdas patrimoniais.(grifo nosso). 

Como bem assevera Aliomar Baleeiro (2001, p.287), citando Bulhoes Pedreira, a 

indenizaeao nao e passivel de aplicagao do Imposto de Renda, uma vez, que esta e mera 

reposigao daquilo que foi perdido, seja capital monetario ou imobiliario, e na tematica em 

questao o capital, cerne desse trabalho e a perda das horas de lazer. Em suma, no instituto das 
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horas extras o que ha, para fins de imposto de renda, e uma compensagao de valores, onde de 

um lado tem-se a troca da forga de trabalho em horario superior ao limite Constitucional, e 

do outro a compensagao - indenizagao - pela perda das horas de descanso. Sendo assim, nao 

ha acrescimo de renda ao trabalhador, mas uma troca de valores. Quando o Fisco vai de 

encontro a essa realidade, penaliza o trabalhador que teve que ceder seu direito ao descanso, 

seja por forga maior, seja pela sua condigao economica que o obriga a isso. 

Nesse sentido, o renomado Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em 

vistas ao Processo n.° 1.593/(a), de origem da Quinta Inspetoria de Controle Externo, disserta 

sobre o carater indenizatorio das horas extras, bem como a nao integralizagao das mesmas na 

remuneragao: 

Ementa: Analise do Relatorio de Gestao Fiscal do TCDF, referente ao 2.° 
quadrimestre de 2001. Apuragao de gastos com pessoal. A 5.a ICE entende que os 
disp&idios com ferias indenizadas devem ser exclui'dos do compute desses gastos. 
O Relator da materia entende de forma diversa. Apensacao destes autos ao de n.° 
739/01. Pedido de vista. Despesas indenizatorias nao devem ser confundidas com 
as despesas de pessoal de carater remuneratorio. 

Por ocasiao da apreciacao do presente feito, pedi vista dos autos para melhor 
inteirar-me da materia nele tratada. 

O ilustre Relator, Conselheiro Renato Rainha, transcrevendo o art. 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, na condigao de dispositivo nuclear para a compreensao do 
tema central em debate, indica o ponto central a ser enfrentando com a seguinte 
indagacSo: 

Esta esse conceito legal referindo-se tao-somente as despesas de pessoal de carater 
remuneratorio ou reportando-se tambem as despesas de pessoal de carater 
indenizatorio? 

Reconhece o nobre Relator que os "comentaristas desse importante diploma legal 
mostram-se divididos ao responder a essa indagaeao. Uma posicao pugna que o 
artigo da LRF em causa diz respeito apenas as despesas de pessoal de carater 
remuneratorio; outra assere que os gastos de pessoal de cunho indenizatorio 
tambem e alcaneado pelo conceito de despesa total de pessoal delineado nesse 
dispositivo." 

Em essencia, a conclusao a que chegou o preclaro Relator escora-se nas seguintes 
premissas: 

a) "o texto legal faz referenda a quaisquer especies remuneratorias e relaciona-as 
utilizando-se da locucao tais como, o que indica que a relacao dessas rubricas e 
meramente exemplificativa e nao exaustiva"; 

b) "a LRF da a expressSo despesa total com pessoal um conceito assaz abrangente"; 
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c) o art. 18 da LRF "menciona, como especie remunertoria, gastos com pessoal 
qualificados de vantagens". A Lei n.° 8.112/90 "estabelece que, alem do 
vencimento, poderao ser pagas ao servidor vantagens categorizadas em 
indenizacoes, gratificagoes e adicionais. Dentre as indenizacoes, que nao se 
incorporam ao vencimento ou proventos (art. 49), figuram ajuda de custo, diarias e 
transporte (art. 51), cuja natureza indenizatoria decorre, expressamente, de previsao 
legal (arts. 53, 58 e 60)." 

Em arremate de premissa, alude ao fato de que o § 1,° do art. 19 da LRF "relaciona 
seis hipoteses de gasto que nao sao computadas para apuragao desse limite, entre 
elas as despesas de indenizagao por demissao voluntaria." 

Firmado nesses arrazoados, o ilustre Relator assim conclui: 

"Portanto, entendo que a definigao do artigo 18 da LRF abrange tanto as despesas 
com pessoal de carater remuneraterio quanto as de carater indenizatorio. 

Por essa razao que, com a devida venia, deixo de acolher a proposta do ilustre 
Inspetor da 5.a ICE no sentido de que o Tribunal 'autorize a exclusao dos 
disp§ndios com ferias indenizadas do compute da despesa total com pessoal, para 
fins de apuragao dos limites de gastos com pessoal fixados pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal'". 

A Lei de Responsabilidade Fiscal introduz um novo capitulo na gestao da coisa 
publica. Com ela, as fmangas publicas e a gestao fiscal ganharam novos contornos. 

A compreensao desse diploma legal tem desafiado os mais dedicados hermeneutas 
e exegetas que laboram nos campos do Direito Constitucional e do Direito 
Administrative 

Ao enfrentar o tema que nestes autos se tornou saliente, o nobre Conselheiro 
Renato Rainha, Relator do feito, langou luzes que facilitam a caminhada por um 
terreno tao arido. 

Sem o objetivo de ir de encontro a construgao hermeneutica produzida pelo ilustre 
Relator, permito-me demonstrar que ha outro caminho que conduz a compreensao 
da questao central aqui em discussao. 

O art. 18 da LRF 6 o dispositivo condutor da materia aqui tratada. Eis por que 
transcrevo-o a seguir, verbis: 

"Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 
com pessoal: o somatorio dos gastos do ente da Federagao com os ativos, os 
inativos e os pensionistas, relativos a mandates eletivos, cargos, fungoes ou 
empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer especies 
remuneratorias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variaveis, subsidios, 
proventos da aposentadoria, reformas e pensoes, inclusive adicionais, gratificagoes, 
horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais 
e contribuigoes recolhidas pelo ente as entidades de previdencia." 

De piano, extrai-se do dispositivo transcrito que a expressao "despesa total com 
pessoal" agasalha inumeras possibilidades de dispendios publicos relativos a 
pessoal, demonstrando, assim, o amplo alcance que essa expressao enseja. 
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Contudo, a despeito do infindavel leque de despesas, tidas como de pessoal, por 
forga da LRF, tal quantitative, ainda que infindo, nSo pode afrontar o texto 
constitucional. 

O principio da norma fundamental, que nos legou Kelsen, o jurisfilosofo de Viena, 
e a observancia da hierarquia das normas impedem que a Constituicao Federal seja 
ultrajada por um diploma legal, que lhe 6 inferior, quer seja por afronta aos seus 
comandos, quer seja por ampliagao de seus conceitos. 

Como bem pontuou o nobre Relator, a questao aqui a dirimir diz respeito a se saber 
se as despesas com pessoal de carater remuneratorio, de que trata o art. 18 da LRF, 
englobam tambem as despesas de carater indenizatorio. 

Delimitado, entao, o ponto fulcral, resta perscrutar, por primeiro, o que, sobre isso, 
dispoe a Constituigao Federal. 

Em sede de Texto Magno, a Emenda Constitucional n.° 19/98, que preconiza uma 
das mais profundas reformas no aparelho estatal, estampa em sua ementa: 
"modifica o regime e dispoe sobre principios e normas de Administragao Publica, 
servidores e agentes publicos, controle de despesas e finangas publicas e custeio de 
atividades a cargo do Distrito Federal, e da outras providencias." 

Ao se comparar os incisos V I I e V I I I do art. 49; art. 27, § 2.°; art. 28, § 2.°; art. 28, 
V e V I , da EC n.° 19/98 com os mesmos dispositivos anteriormente em vigor, ha de 
se constatar que a Emenda da Reforma Administrativa, para os detentores de cargo 
eletivo, substituiu o termo "remuneracao" pelo termo "subsidio". 

O subsidio encontra-se disciplinado pelo § 4.° do art. 39 da CF, com a redacao dada 
pela EC n.° 19/98, que assim dispoe, verbis: 

"Art. 39, § 4.°. O membro de Poder, o detentor de mandate eletivo, os Ministros de 
Estado e os Secretaries Estaduais e Municipais serao remunerados exclusivamente 
por subsidio fixado em parcela unica, vedado o acrescimo de qualquer gratificacao, 
adicional, abono, premio, verba de representagao ou outra especie remuneratoria, 
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e X I . " 

Os incisos X e X I do art. 37 da CF, referidos no dispositivo supra transcrito, 
tambem com a redagao dada pela EC n.° 19/98, sao de seguinte teor, verbis: 

"Art. 37. 

(...) 

X - a remuneracSo dos servidores publicos e o subsidio de que trata o § 4.° do art. 
39 somente poderao ser fixados ou alterados por lei especifica, observada a 
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisao geral anual, sempre na mesma 
data e sem distincao de indices. 

X I - a remuneracao e o subsidio dos ocupantes de cargos, fungoes e empregos 
publicos da administragao direta, autarquica e fundacional, dos membros de 
qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, 
dos detentores de mandate eletivo e dos demais agentes politicos e os proventos, 
pensoes ou outra especie remuneratoria, percebidos cumulativamente ou nao, 
incluidas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, nao poderao exceder 
o subsidio mensal, em especie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal." 
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Extrai-se dos textos transcritos que o subsidio fixado em parcela unica objetiva 
estipular o quantum estipendial deve ser destinado ao agente publico em retribuicao 
pelo exercicio de cargo, funcao ou mandato eletivo. Trata-se, entao, do pagamento 
pelo exercicio da atividade publica, na condigao de retribuicao pecuniaria. 

Emana tambem de tais dispositivos a inexistencia de qualquer outra forma de 
pagamento que nao a de subsidio. E mais: ao referir-se a parcela unica, deixa claro 
que o genero subsidio nao comporta especies, subdivisoes ou qualquer forma de 
compartilhamento. 

Nesse contexto mesmo, cobra relevo trazer a colacSo o disposto no § 7 ° do art. 57 
da CF, com a redacao dada pela EC n.° 19/98, que assim prescreve, verbis: 

"Art. 57, § 7.° - Na sessao legislativa extraordinaria, o Congresso Nacional somente 
deliberara sobre a materia para a qual foi convocado, vedado o pagamento de 
parcela indenizatoria em valor superior ao do subsidio mensal." 

Apesar de todo o rigor no respeitante a fixacao do subsidio em parcela unica, 
forgoso 6 reconhecer que essa inflexibilidade esta circunscrita a vantagens de cunho 
remuneratorio. O texto constitucional nao atinge as parcelas indenizatorias. Isto 
deflui do § 7.° do art. 57 da CF, acima transcrito, que permite o pagamento de 
parcela indenizatoria, no caso de sessao legislativa extraordinaria, desde que tal 
parcela nao seja superior ao do subsidio mensal. 

Dai se conclui que o legislador constitucional fez distincao entre subsidio e parcela 
indenizatoria, visto que o subsidio, conforme preceitua a Lex Mater, e fixado em 
parcela unica, nao comportando subdivisao ou compartilhamento. Quer isto 
significar que a parcela indenizatoria de que trata o § 7.° do art. 57 da CF nao e uma 
especie de subsidio. Logo, tambem nao e uma especie de remuneragao. Eis por que 
a parcela indenizatoria nao e alcangada pela vedagao imposta pelo § 4.° do art. 39 
daCF. 

O principio da unicidade remuneratoria estampado no § 4.° do art. 39 da CF, com 
observagao, inclusive, da vedagao contida nesse dispositivo constitucional, nao 
invalida a distingao entre subsidio, como especie remuneratoria e a parcela 
indenizatoria, com o consequente pagamento desta ultima, conforme o caso. Ao 
reves, o principio da unicidade remuneratoria confere vida distinta e independente 
do subsidio. 

Se assim nao for, restara inobservado o principio da irredutibilidade de 
vencimentos, que tambem tem protegao constitucional, senao vejamos. 

Tenha-se como exemplo o pagamento referente a sessao legislativa extraordinaria 
de que trata o § 7.° do art. 57 da CF. Se se entender que o subsidio, que e a especie 
remuneratoria do ocupante de cargo eletivo, engloba tambem a parcela 
indenizatoria, entao o pagamento desta parcela nSo pode ser efetivado, visto que o 
subsidio 6 fixado em parcela unica, somente podendo ser alterado por lei (inciso X 
do art. 37 da CF) e nao comporta compartilhamento. A prosperar tal entendimento, 
de um lado, ha de se configurar o enriquecimento ilicito do Estado, na medida em 
que houve, de fato, um servigo prestado a Administragao sem a devida 
contraprestag3o pecuniaria, o que nao se defende em qualquer hipotese. De outro 
lado, restara infringido o principio da irredutibilidade de vencimentos, visto que, 
para se efetivar o pagamento, deve-se subtrair parte do subsidio no valor 
equivalente a importancia conferida a sessao legislativa extraordinaria. 
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Imagine-se, ainda, a guisa de exemplo, o caso de diarias, Se se persistir no 
entendimento de que o subsidio como especie remuneratoria compreende as 
despesas indenizatorias, como se efetivara o pagamento de diarias para um 
Deputado Federal, um Ministro do Supremo Tribunal Federal, um Senador, o 
Presidente da Republica, etc.? 

Nesse ponto, colho a ligao de Paulo Modesto estampada no texto Teto 
Constitucional de Remuneragao dos Agentes Publicos: uma cronica de mutacSes e 
emendas constitucionais, exposto no II Congresso Brasiliense de Direito 
Constitucional, realizado em Brasilia, em 27.10.2000. Eis o que diz sobre o assunto 
aqui em evidencia: 

"As indenizacoes nao poderao ser consideradas no limite constitucional de 
remuneragao por razoes singelas: 

a) em razao do principio da igualdade, pois se despesas adicionais e trabalho 
adicional nao autorizarem ressarcimento ou compensagoes, haveria desequilibrio de 
situagoes juridicas (ex. direito de utilizagao de apartamento funcional e direito a 
ressarcimento de despesa com moradia se inexiste apartamento funcional 
disponivel; despesas de diaria, locomogao etc.); 

b) pela razao de que as parcelas indenizatorias nao integram, a todo rigor, a 
remuneragao do agente publico, constituindo valores pagos em carater eventual (ex. 
diarias de viagem), nao devendo integrar os limites constitucionais de remuneragao. 

O conceito de indenizagao nao e elastico, vago ou fluido na medida do conceito das 
famosas 'vantagens pessoais'. 

As indenizagoes sao valores ou vantagens pecuniarias que apresentam as seguintes 
caracteristicas definitdrias: 

a) sSo eventuais (nao sao necessarias, ou inerentes, ao exercicio do cargo publico, 
mas decorrentes de fatos ou acontecimentos especiais previstos na norma); b) sao 
isoladas, nao se incorporando ou integrando aos vencimentos, subsidios ou 
proventos para qualquer fim; 

c) sao compensatorias, pois estao sempre relacionadas a acontecimentos, atividades 
ou despesas extraordinarias feitas pelo servidor ou agente pelo exercicio da fungao; 

d) sao referenciadas a fatos e nao a pessoa do servidor. 

(...) 

A exclusao das parcelas indenizatorias da consideragao do limite de remuneragao 
nao 6 uma construgao artificial. Na verdade, a propria emenda 19 (art. 57, § 7.°) 
sugere a exclusSo quando trata do pagamento da indenizagao do parlamentar que 
comparece a sessao legislativa extraordinaria. 

(...) 

Ora, se o subsidio e uma especie de retribuigao pecuniaria defmida em termos 
tendencialmente completos, pois recusa qualquer outra vantagem, adicional, 
gratificagao ou abono, ressalvadas as vantagens adicionais autorizadas pela propria 
Constituigao (art. 39, § 3° , c/c art. 7.°, da CF); se, por essas qualidades de 
transparSncia e fixidez, foi eleito para referenciar o teto de retribuigao (os subsidios 
dos Ministros do Supremo); quando a Constituigao permite sua acumulagao, no 
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periodo da sessao legislativa extraordinaria, qualificando expressamente essa 
parcela como indenizatoria escapam ao conceito constitucional de remuneragao e 
devem ser consideradas vantagens extraordinarias imunes ao teto." 

Forcoso e, entao, concluir que a Constituigao Federal fez distingao entre especies 
remuneratorias e parcelas indenizatorias. Estas grandezas pecuniarias nao se 
comunicam. 

0 mesmo entendimento deve ser empregado aos servidores publicos em geral. E 
que o § 4° c/c o § 8.°, ambos do art. 39 da CF, com a redagao dada pela EC n.° 
19/98, cristalizam a possibilidade de opgao entre o regime de subsidio e o sistema 
tradicional. Qualquer que seja a opgao eleita, inexiste impedimenta para pagamento 
de natureza indenizatoria. 

Com esses arrazoados extraidos da Lex Mater, dirijo-me a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, em especial ao art. 18, que, para os fins discutidos nestes autos, e posto 
como dispositivo nuclear. 

Com as luzes vindas da Constituigao Federal, extrai-se que o computo de despesa 
total com pessoal, de que trata o art. 18 da LRF, nao abarca as despesas 
indenizatorias. 

Ainda que a expressao tais como, contida no dispositivo aqui em comento, 
estabelega, com certeza, como bem evidencia o ilustre Relator, o carater 
exernplificativo das chamadas especies remuneratorias, nao menos certo tambem e 
que qualquer que seja o rol de tais despesas, devem elas pertencer ao universo de 
uma especie remuneratoria. As especies remuneratorias, conforme estabelece a 
Carta Magna, nao se comunicam com as parcelas indenizatorias. Entao, nao estao 
elas, as parcelas indenizatorias, incluidas no computo da despesa total com pessoal, 
estatuida no art. 18 da LRF. 

Fez referenda, ainda, o ilustre Relator a Lei n.° 8.112/90, visto que o art. 18 da LRF 
refere-se a vantagens e o art. 49 da Lei n.° 8.112/90 categoriza indenizagoes como 
vantagens. 

Essa questao pode ser solucionada com o auxilio do instituto juridico conhecido 
como conflito aparente de normas. Ha conflito aparente de normas quando o 
mesmo fato parece estar sendo regulado por duas normas diferentes. 

Uma das formas de resolver o aparente conflito e adotar o principio da lex specialis 
derrogat lex generalis. Trata-se do principio da especialidade segundo o qual 
quando duas normas estao em aparente conflito, a norma especial afasta a 
incidencia da norma geral. 

Nesse contexto, entao, colhe-se da ementa da Lei n.° 8.112/90 que referido diploma 
legal "dispoe sobre o regime juridico dos servidores publicos civis da Uniao, das 
autarquias e das fundagoes publicas federals." 

Ressalte-se, por relevante, que a Lei n.° 8.112/90 veio ao mundo juridico em 
obediencia ao revogado art. 39 da CF, que dispunha sobre o regime juridico unico. 
A nova redagao conferida ao art. 39 da CF, por forga da EC n.° 19/98, excluiu a 
exigencia da edigao de regime juridico unico. Agora, devem a Uniao, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municipios instituirem conselho de politica de administragao e 
remuneragao de pessoal. 
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Por seu turno, le-se na ementa da LRF o seguinte: "estabelece normas de financas 
publicas voltadas para a responsabilidade na gestao fiscal e da outras providencias." 

Nao resta diivida, pois, que a LRF e o diploma legal especializado para se 
disciplinar sobre o cSmputo de despesa total com pessoal. 

Ainda que se nao aceite, por alguma razao, o principio da especialidade, torna-se 
dificil sustentar o entendimento ofertado pelo ilustre Relator ao art. 49 da Lei n.° 
8.112/90, tendo como referenda a EC n.° 19/98, a qual, como ja visto, faz distincao 
entre especies remuneratorias e parcelas indenizatorias. 

Finalmente, o ilustre Relator faz referenda ao art. 19 da LRF nos seguintes termos: 

"Neste ponto importa relembrar que o artigo 19 da LRF estabelece que a despesa 
total com pessoal dos entes da Federacao nao pode ultrapassar determinado 
percentual da receita corrente liquida. O § 1.° desse artigo relaciona seis hipoteses 
de gasto que nao sao computados para apuragao desse limite, entre elas as despesas 
de indenizagao por demissao voluntaria." 

Como se demonstrou, a Constituigao Federal faz distingao entre especies 
remuneratorias e parcelas indenizatorias, sendo certo que estas ultimas nao 
compoem o subsidio ou o estabelecimento do teto remuneratorio. 

Entao, as dificuldades de interpretagao devem, antes de mais nada, homenagear o 
comando constitucional. Nesse contexto, entao, nao e razoavel concluir com o 
nobre Relator o seguinte: 

"Ora, estivessem as despesas de indole indenizatoria excluidas do conceito de 
despesa total com pessoal esculpido no artigo 18 da LRF, nao faria sentido a 
exclusao dessas despesas do calculo de verificagao do limite de gasto com pessoal 
em relagao a receita corrente liquida imposto por este diploma legal." 

A persistir essa linha de argumentagao, depara-se com uma antinomia de normas. E 
que o art. 18 da LRF inclui no computo da despesa total com pessoal a despesa com 
os inativos (proventos da aposentadoria e reformas). No entanto, o inciso V I do § 
1.° do art. 19 da LRF retira os gastos com inativos que menciona do total de 
despesas com pessoal. 

Assim, para se ver livre de se encontrar em um beco sem saida hermeneutica, e de 
todo reeomendavel que se busque a orientagao constitucional, a qual, repito, nao 
considera as despesas indenizatorias como especies remuneratorias. 

Em razao dos arrazoados aqui expostos, com as costumeiras escusas ao ilustre 
Relator da materia, o qual, saliente-se, trouxe luzes que contribuem para a 
compreensao do texto aqui em debate, prefiro adotar o caminho hermeneutico que 
vem de ser sedimentado. Assim, VOTO no sentido de que o egregio Plenario: 

a) tome conhecimento do Relatorio de Gestao Fiscal deste Tribunal, referente ao 2.° 
quadrimestre de 2001; 

b) autorize a exclusao das despesas indenizatorias do computo da despesa total com 
pessoal de que trata o art. 18 da LRF, para fins de apuragao dos limites de gastos 
com pessoal fixados pela LRF; 

c) autorize tambem que estes autos sejam apensados ao de n.° 739/01. 
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Brasilia, em de de 2.002. 

MANOEL DE ANDRADE 

Conselheiro" 

Inumeras sao as conclusoes que se pode extrair do parecer dado pelo conselheiro 

Manoel de Andrade, a despeito da decisao do ilustre Relator conselheiro, Renato Rainha sob 

o processo em eplgrafe. Dentre as conclusoes esta a diferenciacao de indenizagao e 

remuneragao bem como o tratamento distinto desses dois institutos: "[...]qualificando 

expressamente essa parcela como indenizatoria escapam ao conceito constitucional de 

remuneragao e devem ser consideradas vantagens extraordinarias imunes ao teto[...]". Dai, 

que se devem analisar as Horas Extraordinarias sob o aspecto indenizatorio e nao 

remuneratorio. Se acaso for entendido que Horas Extras incorpora remuneragao estar-se 

eonflitando com a garantia constitucional que e a irredutibilidade dos rendimentos como bem 

saliente o Conselheiro acima. 

Complementando o entendimento a respeito de indenizagao e importante destacar as 

consideragoes a respeito da "Indenizagao por Dano Mora e Imposto de Renda" disponivel no 

site do Tribunal de Justiga de Rondonia, pelo Ilustrissimo Desembargador do Estado do Rio 

de Janeiro, Eduardo Socrates Castanheira Sarmento: "Inicialmente cabe destacar que 

'indenizagao' nao e rendimento, nao e renda, nao e acrescimo patrimonial, nao e provento de 

qualquer natureza. E simples compensagao do patrimonio do lesado, seja esse patrimonio 

material ou moral." E complementa citando renomado autor De Placido e Silva: 

Ensina De Placido e Silva que a indenizaeao 'traz a fmalidade de integrar o 
patrimonio da pessoa daquilo que se desfalcou pelos desembolsos, de recompo-lo 
pelas perdas ou prejuizos sofridos (danos), ou ainda de acresce-los dos proventos a 
que faz jus a pessoa, pelo seu trabalho.' (Vocabulario Juridico, v. 1, p. 452/3, 1987, 
Forense). E, ao tratar especificamente da indenizagao por dano moral, pontifica o 
Mestre que ela se funda 'no prejufzo material ressarcivel, isto e, quando o interesse 
moral seja de tal ordem que se mostre conversivel numa prestagao pecuniaria, por 
haver provocado um efetivo desfalque patrimonial'. 

Quanta ao entendimento de indenizagao ser ou nao materia de tributagao do Imposto 

de Renda, o citado Desembargador menciona o seguinte acordao proferido no Agravo n° 

2241/00, da Decima Camara Civil do Tribunal de Justiga do Rio de Janeiro, sob a relatoria do 

mesmo Desembargador: 
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1 Acordao da T Camara Civel, rel. a Des. Marly Macedonio Franga, Ag. N° 
389/2000. 

2 Acordao da 16a Camara Civel, rel. o Des. Sergio Lucio de Oliveira e Cruz, Ag. N° 
1341/2000, onde foi observado com ironia que a Receita Federal tornar-se-ia socia 
do dano moral sofrido pelos contribuintes. 

3 Agravo de Instrumento n° 2469/00 unanimidade que "a indenizagao por dano 
moral nao representa acrescimo patrimonial, mas apenas a sua compensagao pela 
violagao de direito subjetivo ofendido." 

Todavia, pretende-se demonstrar, a luz da perspectiva dogmatica vertical, com 
combinagao de preceitos conceituais de direito civil e do proprio direito tributario, 
o erro de entendimento no sentido positivo e o acerto da nao incidencia de imposto 
de renda sobre este tipo de indenizagao. 

Por final conclui o Ilustrissimo Desembargador, Eduardo Socrates, que indenizagao 

nao e acrescimo patrimonial e sim reparagao de dano nao cabendo Imposto de Renda: 

Conclusivamente, cabe ressaltar que as indenizagoes devidas por danos morais nao 
corresponderiam a uma reparagao por dano sofrido. Ao contrario, consistiriam 
numa compensagao financeira ocasionada pelo dano sofrido. 
Diversamente do que ocorre com relagao a reparagao por danos patrimoniais, a 
indenizagao por danos morais teria por objeto compensa-la financeiramente por um 
dano extrapatrimonial e subjetivo impassfvel de apreciagao economica. 
Frise-se, afinal, que o STJ ja formou jurisprudencia no sentido que nao ha 
incidencia do imposto de renda sobre ferias nao gozadas, licengas premios, e 
tambem sobre as verbas indenizatorias do Programa de Demissao Voluntaria, 
materia esta, inclusive, sumulada sob o n° 215. 
No caso do aviso previo e do FGTS, a isengao tambem e assegurada pela Lei 7.713 
de 1998. 
Dai pode-se inferir, iniludivelmente, que a indenizagao por danos morais, nao 
representa um acrescimo patrimonial, mas apenas uma compensagao pela violagao 
de direito subjetivo, sendo esta a diretriz recomendavel para uma saudavel 
interpretagao jurisprudencial! 

A questao relativa a incidencia do Imposto de Renda sobre verbas percebidas atraves 

de indenizagao principalmente no caso da indenizagao por horas trabalhadas alem das 

normais tem levantado diversas discussoes no meio doutrinario, como exemplo Roque 

Antonio Carraza na Revista do Direito Tributario, onde ensina fidelidade a essentia 

tributaria: 

Mas afinal, que significa a expressao "rendas e proventos de qualquer natureza ?", 
ou por outro giro verbal: sera que qualquer importancia recebida, seja a que titulo 
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for, pode ser alcangada pelo IR? Entendemos que nao! (...) E o caso das 
indenizacoes. Nelas nao ha geragao de rendas ou acrescimos patrimoniais 
(proventos) de qualquer especie. Nao ha riquezas novas disponiveis, mas 
reparacoes, em pecunia, por perda de direitos. 

Na indenizaeao como e pacifico e assente, ha compensagao, em pecunia, por dano 
sofrido. Noutros termos, o direito ferido e transformado numa quantia em dinheiro. 
O patrimonio da pessoa lesada nao aumenta de valor, mas simplesmente e reposto 
no estado em que se encontrava antes do advento do gravame (status quo ante). Em 
apertada sintese, na indenizagao inexiste riqueza nova. E, sem riqueza nova, nao 
pode haver incidencia do IR ou de qualquer outro imposto da compet6ncia residual 
da Uniao. Assim, conquanto reinem diividas sobre o significado, o conteudo e o 
alcance da expressao renda e proventos de qualquer natureza, a doutrina e a 
jurisprud&icia de ha muito vem entendendo que ela nao compreende as 
importancias percebidas a titulo de indenizagao. A respeito, ja se pacificaram as 
inteligSneias, motivo pelo qual julgamos suficientes estas consideragoes. 

No mesmo sentido De Placido E Silva idealiza o lucro como sendo: "toda vantagem 

ou utilidade que se possa tirar de uma coisa, ou de um negocio; (...) significa a diferenca 

entre o capital empregado e aquilo que ele produziu, dentro de certo tempo." 

Andre Martins De Andrade (1996, p. 32) e inteligente ao defender: "Acrescimo 

patrimonial significa um incremento de patrimonio. Esta e uma realidade que a ninguem e 

dado negar e que e Inalteravel pelo legislador, sob pena de um dia admitir-se que a lei possa 

modificar a natureza das coisas." 

Geraldo Ataliba apresentou no Congresso de Direito Constitucional Tributario, em 

Sao Paulo, estudo sobre o tema ora analisado: 

Recebimento de indenizagao estao sujeitos ao Imposto de Renda? 
INDENIZACAO NAO E RENDA. Nem rendimento. Nao e algo novo. Nao e um 
PLUS acrescido ao patrimdnio. Nao pode ser aquisigao de nada. E mera reposigao 
na situagao anterior. Nenhuma verdadeira indenizagao seja a que titulo for a 
natureza do dano, configura renda. 

O magnifico Rui Stoco (1995, p. 533) e especifico ao desenhar a atual atitude 

postulada pela Impetrante: 

Mas sobre o valor pago pelo responsavel a vitima, a titulo de indenizagao por 
perdas e danos nao incide o tributo federal. 
E a razSo e simples. Nao se trata de rendimento, mas de indenizagao, de modo que 
a indenizagao decorrente de ato ilicito ou de responsabilidade contratual nao 
caracteriza renda e, portanto, nao se subsume na hipotese de incidencia tributaria. 
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A jurisprudencia tambem tem se manifestado a favor desse entendimento de que nao 

incide Imposto de Renda na Indenizaeao de Horas Extraordinarias: 

Nao sao produto do capital, do trabalho ou da combinacao de ambos e tambem nao 
representam acrescimo patrimonial, nao estando, portanto, sujeitas a incidencia do 
Imposto de Renda." (STJ, 1° Turma, Resp., Rel. Garcia Vieira, j . 06.10.93, 
RSTJ 57/352, colhido in RUI STOCO, cit., pag. 534) 

Para o Direito Tributario pouco importa o nome dado a verba paga, a sua exata 
definicao, de acordo com os principios gerais do direito privado, face o disposto no 
art. 109 do Codigo Tributario Nacional. Assim, para o Juiz, porque "jura novit 
curia", nao importa nao tenham os autores, na inicial, sustentado que o "abono 
pecuniario" ja referido e doagao, entendendo que e verba indenizatoria, eis que 
aplicavel ainda o principio da mihi factum dabo tibi jus. 
Em sendo assim, julgo procedente a aqao (...) estao isentos do imposto de renda, 
nos termos do art. X V I , da Lei 7.713 de 22.12.88. 

(Acao n° 92.3836-0. Juiz Antonio Ivan Athie. 4 a Vara da Justiga Federal do 
Espirito Santo) 

IMPOSTO DE RENDA. DEMISSAO S E M JUSTA CAUSA. FERIAS E 
'INDENIZACAO' E S P E C I A L ' ( G R A T I F I C A C A O ) . VERBAS 
INDENIZATORIOAS. NAO INCIDENCIA. 1. [...] 2. O fato gerador do Imposto 
de Renda e a aquisicao de disponibilidade economica ou juridica decorrente de 
acrescimo patrimonial (art. 43 do CTN). Dentro deste conceito se enquadram as 
verbas de natureza salarial ou as recebidas a titulo de aposentadoria. 3. 
Diferentemente as verbas indenizatorias, recebidas como compensagao pela 
renuncia a um direito, nao constituent acrescimo patrimonial. 4. As verbas 
recebidas em virtude de rescisao de contrato de trabalho, por iniciativa do 
empregador, possuem nitido carater indenizatorio, nao se constituindo acrescimo 
patrimonial a ensejar a incidencia do Imposto de Renda. 5. Ag.Rg. improvido. 
(AgRg no Resp 0780, RJ, Rel a Min a Eliana Calmon, Segunda Turma). (DJ 
06.02.06, p. 264). 

DEPUTADOS ESTADUAIS, IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE 
V E R B A S R E C E B I D A S A T f T U L O DE AJUDA DE CUSTO E 
INDENIZACAO P E L O C O M P A R E C I M ENTO E M SESSOES 
L E G I S L A T I V A S EXTRAORDINARIAS. As verbas 'ajuda de custo' e 
indenizagao pelo comparecimento a sessoes extraordinarias, que visam 
respectivamente restituir o custo de transports e recomposigao do prejuizo sofrido 
por parlamentares em razao de labor em periodos considerados pela lei como de 
descanso, nao estao sujeitas a incid&icia do imposto de renda. 2. [...](STJ, 2 a T., 
unanime, Resp 641243, Rel. Min. Joao de Noronha, abril/2004)". (Acordao obitido 
no site do STJ.) 

Resp 34988-0/SP - Min. Garcia Vieira. [...] E ele, na realidade, uma indenizagao 
paga ao servidor para compensa-lo dos desgastes pelo longo periodo de trabalho, 
sem gozar o descanso garantido por lei. [...] Ilogico seria interpretagao diversa, 
inclusive porque, alem do sacrificio a saude, impedido o gozo de descanso, seria 
duplamente apenado com incidencia de imposto de renda sobre a compensagao 
monetaria. (Acodao obtido no site do STJ). 
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TRIBUTARIO. IMPOSTO DE RENDA. INDENIZACAO. NAO-
INCIDENCIA. 
1. E correto o entendimento manifestado nos autos de que "a hora-extra, de regra, 
possui natureza salarial, pois se trata de complementagao vencimental 2. Nao 
menos correta, tambem, a conclusao de que quando o pagamento, embora feito a 
titulo de hora-extra, consagra verba indenizatoria, nao sofre a incidencia de imposto 
de renda. 3. Situacao fatica em que o empregado recebe valores de carater 
indenizatorio por nao lhe ter sido possivel gozar repouso remunerado, por interesse 
do empregador. 4. Declaracao da empresa atestando que pagou, legalmente, 
indenizagao. Caracterizagao deste panorama sem vicio a macula-la. 5. Recurso 
provido. (REsp n° 584.182/RN, Relator Ministro T E O R I ALBINO 
Z A V A S C K I , Relator para o acordao Ministro J O S E DELGADO, DJ de 
30/08/2004, p. 216). 

Atualmente o TST, atraves dos Enunciados 202 e 203, sobre a aplicacao de horas 

extras deixa claramente evidenciado que a mesma tem natureza compensatoria e nao salarial, 

sendo pois isentas do Imposto de Renda: 

TST Enunciado n° 202 - Res. 8/1985, DJ 11.07.1985 - Mantida - Res. 121/2003, 
DJ 19, 20 e 21.11.2003. Gratificagao por Tempo de Servigo e Outra da Mesma 
Natureza - Direito a Receber - Compensagao. Existindo, ao mesmo tempo, 
gratificagao por tempo de servigo outorgada pelo empregador e outra da mesma 
natureza prevista em acordo coletivo, convengao coletiva ou sentenga normativa, o 
empregado tem direito a receber, exclusivamente, a que lhe seja mais benefica. 

TST Enunciado n° 203 - Res. 9/1985, DJ 11.07.1985 - Mantida - Res. 121/2003, 
DJ 19, 20 e 21.11.2003. Gratificagao por Tempo de Servigo - Salario. A 
gratificagao por tempo de servigo integra o salario para todos os efeitos legais. 

Outro ponto a ser comentado e o Art. 195 da cf, da Emenda 20/98, que tinha a 

seguinte diccao; 

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: 

I - dos empregadores, incidente sobre folha de pagamento de salarios, o 
faturamento e o lucro; 

I I - dos trabalhares; 

I I I - sobre a receita de concursos de prognosticos. 

Apos a referida emenda, passou a estar assim redigida: 
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Art. 195 - A seguridade social sera financiada por toda a sociedade, de forma direta 
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orcamentos da 
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, e das seguintes 
contribuigoes sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 
incidentes sobre: (Alterado pela EC-000,020-1998). 

a) a folha de salarios e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a 
qualquer titulo, a pessoa fisica que lhe preste servigo, mesmo sem vinculo 
empregaticio;(7«eMefopela EC 20, de 1998) 

b) a receita ou o faturamento; 

c) o lucro; 

I I - do trabalhador e dos demais segurados da previdencia social, nao incidindo 
contribuigao sobre aposentadoria e pensao concedidas pelo regime geral de 
previdencia social de que trata o Art. 201; (Alterado pela EC-000.020-1998) 

HI - sobre a receita de concursos de progndsticos; 

Na interpretagao do vigente texto Constitucional alguns autores leem a expressao 

"rendimentos do trabalho pago ou creditados a qualquer titulo", como se independente do 

beneficio recebido pelo trabalhador, estaria sujeito a contribuigao previdenciaria. 

Fazendo uma analise mais aprofundada do texto, ver-se que somente as remuneragoes 

do trabalho, exclusivamente do trabalho e rigorosamente do trabalho, e que sao tributadas 

pela referida contribuigao. Nao falou, o constituinte, que as compensagoes, as indenizagoes 

pela perda do lazer ou do descanso deveriam ser incididas. E a jurisprudencia, de resto, 

consagrou esse entendimento, nos diversos Tribunais e instancias, tendente, a alcangar outras 

formas indenizatorias, como se ve nos acordaos abaixo transcritos: 

P R E V I D E N C I A R I O - CONTRIBUICAO - DECADENCIA - AUXILIO-
C R E C H E , A U X i L I O - Q U I L O M E T R A G E M E G R A T I F I C A C AO 
S E M E S T R A L : NATUREZA JURlDICA. 
1. A jurisprudencia do STJ ja se posicionou no sentido de entender que nas exag5es 
de natureza tributaria, como soi acontecer com as contribuigoes previdenciarias, 
langadas por homologagao, o prazo decadencial segue a regra do artigo 173, I do 
CTN, ou seja, o prazo decadencial de cinco anos tem inicio no primeiro dia do 
exercicio seguinte aquele em que o langamento poderia ter sido efetuado. 
2. A contribuigao previdenciaria incide sobre base de calculo de nitido carater 
salarial, de sorte que nao a integra as parcelas de natureza indenizatoria. 
3. O auxilio-creche, conforme precedente da Primeira Segao (EREsp 394.530-PR), 
nao integra a base de calculo da contribuigao previdenciaria. 
4. O auxflio-quilometragem, quando pago ao empregado como indenizagao pelo 
uso de seu veiculo particular no servigo da empresa, mediante prestagao de contas, 
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e de carater indenizatorio, nao servindo de base para a cobranca de contribuigao 
previdenciaria. 
5. A gratificagao-semestral equivale a partieipacao nos lucros da empresa, cuja 
natureza juridica e desvinculada do salario, por forga de previsao constitucional 
(artigo 7°, XI) , estando previsto na Lei das Sociedades AnSnimas o pagamento da 
parcela, o que descarta a incidencia da contribuigao para a Previdencia Social. 
6. Recurso especial improvido. (STJ - 2 a Turma, REsp n.° 420.390-PR, Rel. Min. 
Eliana Calmon, DJ de 11.10.2004). 
(http://www.pge.pe.gov.br/opencms/opencms/pge/pareceres/pareceres/parecer 
es-0044.html) 

P R O C E S S U A L C I V I L E T R I B U T A R I O . V E R B A S INDENIZATORIAS. 
FERIASNAO-GOZADAS. L I C E N C A - P R E M I O E APIP. NAO-INCIDENCIA 
DE IMPOSTO DE RENDA. AJUSTE ANUAL DO TRIBUTO. 
DESNECESSIDADE DE COMPROVACAO PARA FINS DE R E P E T I C A O 
D E INDEBITO. D I V E R G E N C I A JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA. 
V I O L A C A O AOS ARTIGOS 165 DO C T N E 66 DA L E I 8.383/91. 
AUSENCIA D E PREQUESTIONAMENTO. P R E C E D E N T E S . 

1. Ao autor compete fazer prova constitutiva de seu direito e ao reu, a prova dos 
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 
2. A apresentagao das declaragoes de ajuste do imposto de renda, in casu, consiste 
no fato extintivo do direito dos autores, cuja comprovagao e onus da Fazenda 
Publica. 
3. (...) 
4. Recurso conhecido e parcialmente provide (REsp n° 769364/PR, 2 a T., Rel. Min. 
Francisco Peganha Martins, DJ 06/03/2006) 
Tributario. Repetigao de Indebito. Imposto de Renda Retido na Fonte. Ferias nao 
gozadas. Natureza indenizatoria. Nao-incidencia. Desnecessidade de comprovagao 
pelo contribuinte de que nao houve compensagao dos valores indevidamente retidos 
na declaragSo anual de ajuste. Orientagao sedimentada em ambas as Turmas da l a 

Segao. Recurso especial improvido. (REsp n° 733104/SC, l a T., Rel. Min. Teori 
Albino Zavascki, DJ 09/05/2005). Texto retirado do seguinte enderego eletronico: 
https://ww2.stj.gov.br/revistae!etronica/REJ.cgi/MON?seq=2434780&formato 
=PDF. 

T R I B U T A R I O . IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO DE 
G R A T I F I C A C A O A E M P R E G A D O , POR OCASIAO DA RESCISAO DO 
CONTRATO, A T I T U L O ESPONTANEO, E M R E C O N H E C I M E N T O A 
R E L E V ANTES S E R V I C O S PRESTADOS AO EMPREGADOR. 
NATUREZA. R E G I M E T R I B U T A R I O DAS INDENIZACOES. DISTINCAO 
E N T R E INDENIZACAO POR DANOS AO PATRIMONIO M A T E R I A L E 
AO PATRIMONIO I M A T E R I A L . 

1. O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador, 
nos termos do art. 43 e seus paragrafos do CTN, os 'acrescimos patrimoniais', 
assim entendidos os acrescimos ao patrimonio material do contribuinte. 
2. Indenizagao e a prestagao destinada a reparar ou recompensar o dano causado a 
um bem juridico por ato ou omissao ilicita. Os bens juridicos lesados podem ser (a) 
de natureza patrimonial (= integrantes do patrim6nio material) ou (b) de natureza 
nao-patrimonial (= integrantes do patrimonio imaterial ou moral), e, em qualquer 
das hipoteses, quando nao recompostos in natura, obrigam o causador do dano a 
uma prestagao substitutiva em dinheiro. 
3. Nao tem natureza indenizatoria, sob esse aspecto, o pagamento correspondente a 
uma prestagao que, originalmente (= independentemente da ocorrencia de lesao), 
era devida em dinheiro, pois, em tal caso, ha simples adimplemento in natura da 

http://www.pge.pe.gov.br/opencms/opencms/pge/pareceres/pareceres/parecer
https://ww2.stj.gov.br/revistae!etronica/REJ.cgi/MON?seq=2434780&formato
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obrigagao. Igualmente, nao tem natureza indenizatoria o pagamento em dinheiro 
que nao tenha como pressuposto a existencia de um dano causado por ato ilicito. 
4. O pagamento de indenizagao pode ou nao acarretar acrescimo patrimonial, 
dependendo da natureza do bem juridico a que se refere. Quando se indeniza dano 
efetivamente verificado no patrimonio material (= dano emergente), o pagamento 
em dinheiro simplesmente reconstitui a perda patrimonial ocorrida em virtude da 
lesao, e, portanto, nao acarreta qualquer aumento no patrimonio. Todavia, ocorre 
acrescimo patrimonial quando a indenizagao (a) ultrapassar o valor do dano 
material verificado (= dano emergente), ou (b) se destinar a compensar o ganho que 
deixou de ser auferido (= lucro cessante), ou (c) se referir a dano causado a bem do 
patrimonio imaterial (= dano que nao importou reducao do patrimonio material). 
5. A indenizaeao que acarreta acrescimo patrimonial configura fato gerador do 
imposto de renda e, como tal, ficara sujeita a tributacao, a nao ser que o credito 
tributario esteja excluido por isengao legal, como e o caso das hipoteses dos incisos 
X V I , X V I I , XIX , X X e X X I I I do art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda e 
Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto 3.000, de 31.03.99. 
6. No caso, o pagamento feito pelo empregador a seu empregado, a titulo de 
gratificagao, em reconhecimento por relevantes servigos prestados a empresa, nao 
tem natureza indenizatoria. E, mesmo que tivesse, estaria sujeito a tributagao do 
imposto de renda, ja que (a) importou acrescimo patrimonial e (b) nao esta 
beneficiado por isengao. A lei isenta de imposto de renda 'a indenizagao (...) por 
despedida ou rescisao de contrato de trabalho, ate o limite garantido pela lei 
trabalhista ou por dissidio coletivo e convengoes trabalhistas homologados pela 
Justiga do Trabalho'. (art. 39 do RIR, aprovado pelo Decreto 3.000/99). 
7. Recurso especial provide (REsp 637623/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
DJ 06/06/05) 
No mesmo sentido e do mesmo Relator: REsp n° 652373/RJ, DJ de 01/07/2005; 
REsp n° 775701/SP, DJ de 07/11/2005). 
Por tais razoes, NEGO provimento ao Agravo para que incida o IR, apenas e tao-
somente, sobre as verbas auferidas, por ocasiao da rescisao de contrato de trabalho, 
a titulo de "indenizagao especial" (gratificagoes, gratificagSes por liberalidade e por 
tempo de servigo), o que, no caso dos autos, representa a "Gratificagao 
Liberalidade". (Revista Consultor Juridico, 8 de margo de 2007). 

Outro aspecto importante a ser abordado encontra-se nos Artgs. 107 e 110 do CTN, 

assim descritos: 

Art. 109. Os principios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da 
definigao, do conteudo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas nao 
para definigao dos respectivos efeitos tributarios. 

Art. 110. A lei tributaria nao pode alterar a definigao, o conteudo e o alcance de 
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou 
implicitamente, pela Constituigao Federal, pelas Constituigoes dos Estados, ou 
pelas Leis Organicas do Distrito Federal ou dos Municipios, para definir ou limitar 
compet6ncias tributarias. 

Os artigos em questao, que estao "umbilicalmente" ligados, referem-se a questao da 

interpretacao das normas infraconstitucionais, mais especificamente da limitacao da lei 
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tributaria, que pode apenas, defmir efeitos, mas nao mudar a natureza dos institutos proprios 

do direito privado. Inclusive, somente aqueles institutos, principios e normas esculpidos na 

Constituigao e que nao poderiam ser alterados. Ora pois, se tudo o que representa 

ordenamento juridico esta explicita ou implicitamente descrito na Constituigao, vale dizer 

que o que esta fora, e inconstitucional, ou seja, fora do ordenamento juridico. A respeito 

disso, importante observar a manifestagao do STF a respeito da efieacia da lei complementar 

tributaria: 

E, a meu ver, esta absolutamente correto. Porque nao e possivel se admitir que uma 
lei complementar, ainda que a Constituigao diga que ela pode regular Iimitag5es a 
competencia tributaria, possa aumentar restricoes a essa competencia, Ela pode e 
regulamentar. - Se e que ha o que regulamentar em materia de imunidade, no 
sentido de amplia-la ou reduzi-la. Porque isso decorre estritamente da Constituigao. 
Quando se diz, por exemplo, 'para atender as suas finalidades essenciais' nao e a lei 
que vai dizer quais sao as finalidades essenciais. Quem vai dizer quais sao as 
finalidades essenciais e a interpretagSo da propria Constituigao. Porque 
Constituigao nao se interpreta por lei infraconstitucional, mas a lei 
infraconstitucional e que se interpreta pela Constituigao. De modo que, obviamente, 
tanto fazia ser lei complementar, como ser lei ordinaria, como ser decreto-lei, 
enfim, qualquer tipo de norma infraconstitucional. O Ministro Soares Munoz nao 
estava dizendo: 'Nao. N3o pode, porque nao e lei complementar'. Mas dizia: Esse 
decreto-lei impoe uma restrigao que nao esta no texto constitucional. (disponivel 
em http://jus2.uol.com.br/pecas/texto.asp?id=455). 

Em suma, tudo o que no ordenamento infraconstitucional diz respeito ao direito 

privado, institutos, principios ou normas relacionadas ao direito privado e nao for 

inconstitucional tera que ser preservado, no direito tributario, podendo o legislador fiscal, 

exclusivamente, dar tratamento peculiar a essa area, mas jamais lhe alterar o perfil juridico. 

Sendo assim, se o Direito Trabalhista declara que horas extras, auxilio-creche e outras 

formas indenizatorias nao sao salario, mas indenizagoes trabalhistas e a Suprema Corte e o 

STJ o confirma, a evidencia, nao pode o legislador tributario, sem suporte constitucional, 

pretender dar-lhes efeitos diferente do que a Constituigao o da, dizendo que para o Direito 

Tributario a indenizagao passa a ser salario e nao indenizagao, pois se o fizer, mudara o 

alcance da competencia defmida no artigo 195, I da CF. So aplicavel a salarios e formas 

retributivas do trabalho para tambem ser aplicaveis as indenizagoes. 

Isto posto, conclui-se que o adicional de horas extras pagas ao empregado regido pela 

CLT, tem o mesmo carater indenizatorio e nao salarial, conforme ja ocorre nas chamadas 

Camaras de Ferias, onde os juizes recebem nao vencimentos por seu trabalho durante as 

http://jus2.uol.com.br/pecas/texto.asp?id=455
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ferias, mas sim indenizagao, visto que sacrificam, a bem do servigo publico, seu lazer, para 

julgar as questoes, hoje em numero maior do que a capacidade do Poder Judiciario de atender 

aos jurisdicionados. Conforme ja sumula - 125 - STJ - 06/12/1994 - DJ 15.12,1994: 

"Pagamento de Ferias Nao Gozadas por Necessidade do Servigo - Imposto de Renda. O 

pagamento de ferias nao gozadas por necessidade do servigo nao esta sujeito a incidencia do 

Imposto de Renda." E na Sumula n° 136 - STJ - 09/05/1995 - DJ 16.05.1995: "Licenga-

Premio Nao Gozada por Necessidade do Servigo - Imposto de Renda. O pagamento de 

licenga-premio nao gozada por necessidade do servigo nao esta sujeito ao imposto de renda." 

Alem do mais, e fundamental que se entenda que as normas de Direito Tributario nao 

possam alterar conceitos proprios de direito privado ou outros ramos do direito. Como ja 

previamente anteciparam os pais do atual sistema tributario nacional (Rubens Gomes de 

Souza, Gilberto de Ulhoa, Carlos da Rocha Guimaraes, Tito Rezende, Aliomar Baleeiro e 

outros), quando introduziram os Arts. 109 e 110, para evitar que o Direito Tributario pudesse, 

em face das cronicas necessidades e deficiencias dos orgamentos publicos, distorcer todo o 

ordenamento juridico, na busca de crescente arrecadagao. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Muitas foram as lutas sociais necessarias para se chegar ao atual sistema de 

ordenamento das Leis Trabalhistas com todas as suas garantias. Na antiguidade, pessoas, 

principalmente criancas e mulheres, eram "negociadas" como objeto, uma ferramenta de 

trabalho, sem nenhuma consideracao a dignidade da pessoa humana. Buscava-se 

exclusivamente o lucro que podia ser obtido nas linhas de produgao das fabricas com a mao 

de obra barata. 

Com o surgimento de novas tecnicas de produgao atrelada a uma crescente indignagao 

social, as pessoas comegaram a se organizar em classes e a unir forgas na busca de condigoes 

mais dignas de vida e de trabalho. Iniciaram-se, assim, os movimentos classistas que 

reivindicavam melhores condigoes no setor produtivo. Dai por diante, foram crescentes as 

lutas por melhores condigoes de trabalho e protegao ao ser humano. 

Atualmente na legislagao brasileira tem-se o grande reflexo dessas conquistas 

representado na Constituigao de 1988 com os artigos 5°, 6° e 7° que trazem os direitos como 

o seguro desemprego (inciso II) ; protegao contra a despedida arbitraria, com indenizagao 

compensatoria (inciso I); irredutibilidade do salario (inciso VI); repouso semanal remunerado 

(inciso XV); indenizagao sobre alem do permitido em lei (inciso XVI) , etc. Garantias essas 

que foram adquiridas com muita dor e sofrimento dos nossos antepassados. e que devem 

servir como cerne para orientar os passos do legislador. 

Cada uma das garantias preceituadas na Constituigao, bem como na legislagao 

infraconstitucional, tem um objetivo maior. Esse objetivo e conhecido como a norma, ou 
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seja, e aquilo que se busca com a aplicacao de determinado dispositivo legal diante das 

condutas sociais que devem servir de modelo. 

No que tange as protegoes trabalhistas, tem-se a limitagao da Jornada de trabalho, a 

qual esta presente em um dispositivo constitucional; Art. 7°, XI I I , CF/88. O fundamento 

normativo desse preceito esta ligado diretamente as necessidades humanas de repouso no 

trabalho para recompor as energias, a socializagao com seus semelhantes e a participacao 

ativa na formagao familiar. Porem, ha momentos aos quais se faz necessario que alguns bens 

juridicos sejam sacriflcados mesmo que momentaneamente, em fungao de outro. Sao nesses 

momentos esporadicos que se permite a realizagao das chamadas horas extraordinarias. 

As horas extraordinarias e o meio pelo qual o legislador garante ao trabalhador uma 

compensagao pela perda sofrida, muitas vezes por uma necessidade economica, outras vezes 

por forga-maior ou urgencia na realizagao de um servigo imprescindivel a atividade 

economica da empresa. Porem para que isso acontega sem que se volte ao estado de 

desvalorizagao do ser humano existente em outras epocas, e necessario que se recompense o 

trabalhador que teve seu direito ao descanso violado. Nada mais justo do que "indeniza-lo" 

por essa perda. E e sobre esse carater indenizatorio que o trabalho se fez presente, buscando 

idenfificar o Direito ao "nao trabalho", juntamente com a necessidade de recompor essa 

perda. 

Relacionando a realidade das horas extras ao instituto do Imposto de Renda tentou-se 

compreender as caracteristicas que regem tal Imposto, uma vez que existem posigoes 

conflitantes quanto a sua aplicabilidade sobre a Indenizagao de Horas Extras, devido ao fato 

de que aparentemente estas possuirem natureza juridica de remuneragao. 
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No estudo transcorrido, argumentou-se contundentemente a respeito da consideracao 

das horas extras como tendo carater indenizatorio e nao remuneratorio. Pois se interpretado 

for, as horas extras como remuneragao, estar-se fechando os olhos para as lutas e vitorias 

conquistadas ao longo do tempo nesse sentido. 

E de fundamental importancia que o Sistema Nacional de Tributagao reconhega o 

direito a indenizagao de horas extras, em compensagao a perda do Direito ao descanso. Pois 

se assim nao o fizer, estara dando um passo retroativo aos avangos obtidos no Direito 

Trabalhista e na valorizagao da vida humana. 
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