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RESUMO 

Este trabalho apresenta a discussao envolvendo duas eoncepcoes diametralmente opostas 
sobre o mesmo mandamento eonstitucional no tocante ao cabimento ou nao da imunidade 
tributaria reciproca sobre os impostos indiretos quando o ente envolvido na questao figurar na 
posicao de contribuinte de fato e nao de direito. Trazendo seus conceitos iniciais sobre o tema 
e seus fundamentos e, em seguida os pontos norteadores de cada corrente esse trabalho. O 
objetivo geral e fomentar a discussao sobre um tema bastante presente e que influencia 
diretamente na vida da sociedade e que e encoberto por pontos tao discordantes, ate mesmo 
entre aqueles que o aplica, e nao somente pelos leigos. Utilizando os metodos historico-
evolutivo e exegetico -juridico, pretende-se trazer a tona o conflito entre as duas percepcoes 
relevando seus conceitos e argumentos e mostrar de maneira concisa qual o posicionamento 
se posiciona melhor adequado aos ditames Constitucionais; como tambem salientar o porque 
do prolongamento de tal impasse. A criacao dos tributos se confunde com o proprio 
surgimento da vida em sociedade. Foi criado para atender as necessidades de receitas 
apresentadas pelo Estado. Sua instituicao e essencial ao funcionamento das atividades estatais, 
a cobranca busca tao somente a aquisicao de recursos para financiar as obras publicas que 
beneficiarao toda a coletividade. Esta e uma questao paeiiica. A Carta Magna conferiu 
autonomia para que seus Membros pudessem instituir e arrecadar seus proprios tributos, 
fazendo uma ressalva que esta atividade estava terminantemente proibida quando tivesse 
como devedor outro Membro. Contudo existem duas correntes acerca da interpretacao dessa 
norma: uma diz que se este for alheio a relacao juridico-tributaria, posicao do contribuinte de 
fato, esse dispositivo nao vale, uma vez que estaria a benefieiar pessoa estranha a cobertura 
legal, pois para essa corrente a relacao juridico-tributaria se da entre o produtor/fornecedor e 
comprador, contribuinte de direito, uma vez ser ele o causador do fato gerador da obrigacao. 
Para acorrente contraria a Lei nao fez distincao entre contribuinte de fato e de direito, uma vez 
que reconhece a ambos e nao fez nenhuma ressalva ao seu cabimento no caso de ser a 
entidade imune o contribuinte de fato, sendo, portanto, a regra da imunidade reciproca 
aplicavel, tambem, nessa hipotese, por entender que a lei protege e a figura politica envolvida 
na questao, pouco importando a nomenclatura que lhe e empregada. Mais ainda ao instituir a 
imunidade o fez por carecer esta de patrimonio proprio sobre o qual pudesse incidir o imposto 
e para que nao haja uma subordinaeao entre os entes, como sera possivel esta cobranca agora? 
Feriria todo o ordenamento eonstitucional. Portanto aquele entendimento e uma interpretacao 
contra a Constituicao. 

Palavras -chaves: Tributos - Imunidade Tributaria Reciproca - Impostos Indireto -
Contribuinte de Fato - Contribuinte de Direito. 



RESUMEN 

En este documento se presenta un debate con dos puntos de vista diametralmente opuestos en 
el mismo mandates constitucionales sobre el lugar o no la inmunidad reciproca de impuestos 
sobre los impuestos indirectos cuando el medio ambiente involucrados en la cuestion 
aparecen en la position de los contribuyentes de hecho y no de la ley. Que sus conceptos 
iniciales sobre el tema y sus fundamentos y, a continuation, el rector de cada uno de los 
puntos de trabajo actual. El objetivo general es fomentar un debate sobre esta cuestion y que, 
de forma directa influencia en la sociedad y que es ocultado por los puntos de manera 
discordante, incluso entre los que se aplican, no solo para los laicos. El uso de los metodos y 
la historia evolutiva-exegetic-legal, se tiene la intention de sacar a la luz el conflicto entre las 
dos percepciones comprendidos dentro de sus conceptos y argumentos y concisa forma de 
mostrar cual es la position se coloca mejor adaptadas a las exigencias constitucionales, sino 
tambien por el estres extension de este impasse. La creation del impuesto en si se confunde 
con la aparicion de la vida en sociedad. Fue creado para satisfacer las necesidades de las 
recetas presentadas por el Estado. Su institution es esencial para el funcionamiento de las 
actividades del Estado, la coleccion solo trata de adquirir recursos para financiar obras 
publicas que beneficien a toda la comunidad. Esta es una cuestion paclfica. La Carta Magna 
dio autonomia a la que sus miembros pueden crear y criar a sus propios impuestos, haciendo 
una reserva que esta actividad esta estrictamente prohibido cuando tenia como deudor otro 
Estado. Sin embargo, hay dos corrientes sobre la interpretation de esa norma: una dice que si 
no guarda relation con el ambito juridico, fiscal, la position de contribuyente de hecho, este 
dispositivo no se aplica, ya que redundaria en beneficio de la persona fuera de la cobertura 
legal, para que la cadena de la relation juridica y fiscal surge entre el productor / proveedor y 
el comprador, contribuyente de derecho, ya que esta causando el aumento de la demanda. 
Contrariamente a poner trabas a la ley no hace ninguna distincion entre los contribuyentes de 
hecho y de derecho, ya que reconoce tanto y no hacer una reserva en su lugar si son inmunes a 
contraer el contribuyente de hecho, y, por tanto, el imperio de la inmunidad reciproco 
aplicable, tambien, en este caso porque considera que la ley protege es la figura politica que 
participan en la cuestion, poco importa la nomenclatura utilizada a ella. Mas aiin para 
establecer la inmunidad para si esta falta de capital propio que se centraria en el impuesto y 
que no hay ninguna subordination entre las entidades, ya que esta recuperation sera posible 
ahora? Feriria toda la disposiciones constitucionales. Asi que es un entendimiento comun en 
contra de la Constitution. 

Palabras clave: Impuestos - Inmunidad Reciproca de Impuestos - Impuestos Indirectos-
contribuyente de hecho - Colaborador de la ley. 
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CONCLUSAO 

PvEFERENCIAS 



1INTRODUCAO 

A humanidade ao longo do seu processo evolutivo foi de um extremo a outro. Passou 

da vida solitaria e nomade a conviveneia em sociedade, a ponto de ser qualificada como um 

ser de natureza eminentemente social, sem o menor talento para a vida eremita. 

Em tempos remotos vivia isolada em seus grupos, vivendo ao sabor da sorte, indo 

aonde houvesse fartura de alimentos e um lugar protegido dos ataques de outros animais, 

aquela altura, eram tao animais quanto qualquer outro habitante daquelas matas; 

permanecendo ali enquanto perdurassem as condicoes favoraveis. E permaneceram assim por 

longos anos. A sua transicao nao se deu rapidamente. 

Aos poucos essa mesma humanidade, nascida da solidao, descobriu a existencia dos 

seus semelhantes e entao se deu conta de que nao estava sozinha, foi quando passou a sentir 

uma necessidade de unir-se a outros para uma vida em sociedade, onde certamente, teria, em 

tese, uma existencia mais tranqiiila, uma vez que agora contava com o apoio dos demais 

contra os perigos que ainda haviam. 

Foi assim nesse contexto de ajuda mutua que as primeiras pessoas se uniram para uma 

vida em comum onde formaram os primeiros grupos. Quando sentiram que aquele grupo ja 

nao bastava, esses se aproximaram uns dos outros e formaram as primeiras aglomeracoes. 

Nesse interim foram sendo fundadas as vilas, depois as cidades e sobretudo formaram as 

sociedades. 

Com a criaeao da vida em sociedade foram resolvidos muitos problemas, no entanto, 

surgiram outros que antes inexistiam. O primeiro passo ja tinha sido dado, agora viviam 

coletivamente. Necessitava, todavia, que uma segunda etapa fosse iniciada. Como organizar 

essa vida em sociedade? O que fazer para que aqueles tidos como companheiros, agora diante 

de uma situacao nova, de uma mentalidade nova, nao se tornasse o inimigo, aquele contra 

quern se deve proteger? 

Para que fosse transposta essa nova barreira, esses mesmos homens decidiram que 

agora nao eram mais os senhores soberanos de suas vidas. Delegaram a funcao que lhe 

competia desde sempre, a outra pessoa. Sentiram nesta a seguranca indispensavel ao convivio 
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em comum, Entao optaram pela criacao de um Estado como senhor soberano de todas as 

decisoes. 

Com o surgimento dessa figura inedita houve a transferencia do controle da vida em 

sociedade, onde tanto as coisas mais comuns como, tambem, as mais relevantes, estavam 

agora sob o seu dominio. Mas para que essa pessoa pudesse promover a organizacao da 

sociedade como era esperada, atendendo as necessidades de todos, carecia de investimentos. 

Entao, novamente, a humanidade se achava diante de mais uma celeuma: como conferir ao 

Estado, recem criado, condicoes efetivas de organizar o convivio social? A quern caberia 

propicia-las? 

E mais uma vez a sociedade se viu como aquela responsavel por dar andamento a 

empreitada da vida em comum. Enquanto nomades jamais teriam que se preocupar com a 

resolueao de tais problemas, porem, esta mais uma vez optou pelo convivio comum. 

Diante da necessidade de recursos para o Estado poder cumprir suas funeoes, ficou 

estabelecido que era dever da populacao fmanciar tais gastos, uma vez que eram publicos, ou 

seja, voltados para a melhoria do convivio em geral. 

Agora, alem de criadores, eram tambem, os mantenedores do Estado. Ficou assim 

estabelecido a figura dos impostos, que na lingua patria dos seus criadores, significa dividir 

entro o povo o custeio da vida em sociedade. 

Com o surgimento desse novo instrumento ha tambem a preoeupacao com a sua 

utilizacao. 

O presente trabalho se centraliza sobre de que maneira este sera regulamentado, e, 

especialmente, como sera empregado os recursos obtidos com tais tributos. 

O objetivo geral e fomentar a discussao sobre um tema bastante presente e que 

influencia diretamente na vida da sociedade e que esta encoberto por pontos tao discordantes, 

ate mesmo entre aqueles que o aplicam, e nao somente pelos leigos. 

O piano de exposicao do trabalho se dara da seguinte forma: no primeiro capitulo 

serao tecidas consideraeoes gerais a respeito do surgimento dos tributos e algumas 

caracteristicas que lhe sao peculiares. 
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Aqui a metodologia utilizada na pesquisa foi o metodo historico-evolutivo do institute 

ao longo das Constituicoes Brasileiras. 

No segundo capitulo, por seu turno, a pesquisa apresentara um esboco normativo a 

respeito da competencia para instituir tais cobrancas. A metodologia utilizada na pesquisa foi 

o metodo exegetico-juridico, uma vez que o estudo foi iniciado a partir de fundamentos e 

doutrinas. 

O terceiro capitulo versa sobre a imunidade tributaria conferida aos entes politicos e 

da grande polemica que se instalou diante da possibilidade destas virem a softer tal 

incidencia. 

O ultimo capitulo traz o posicionamento da Suprema Corte em relacao a controversia 

propagada pela doutrina especializada e pela propria jurisprudencia. 



2 TRIBUTO 

2 1 A Origem dos Tributos 

A origem deste termo esta no verbo latino tribuere ou tributum-distribuir, repartir entre 

as tribos; que signifieava o ato de dividir entre o povo os encargos do custeio da vida em 

sociedade, ou melhor, o que se entrega ao Estado em sinal de dependencia, o que se presta por 

dever. 

A origem desse instituto remonta-se a um passado muito longinquo, chegando a se 

confundir com a propria origem da sociedade organizada, fato que torna impossivel precisar o 

momento exato da sua criacao. 

Enquanto os homens viviam de maneira nomade e nao sedentaria, sem estabelecerem 

vinculos com nenhuma localidade, vivendo cada um as proprias expensas, sendo ele mesmo 

responsavel pela propria existencia, no sentido mais amplo da palavra, nao ha porque falar em 

convivio comum e organizacao social. 

E viveu assim por muitos anos, num estado em que alguns autores chamam de "estado 

de homem natural" ou estado de natureza. 

Nas palavras de Hobbes apud Chevallier (1976, p. 69): 

"E um estado de concorrencia e desconfianca reciproca [...] que tern por resultado a 

guerra perpetua de cada um contra cada um, de todos contra todos. Tal guerra impede todo 

desenvolvimento [...] onde a vida e solitaria, pobre, grosseira, animalizada e breve". 

A partir do momento que esses homens se reuniram em agrupamentos, tanto familiares 

como comunitario; e criaram elos com a terra, fixando sua moradia num determinado local, 

surgiu a vida em sociedade, ou seja, deu-se a formacao do Estado, como instituicao 

responsavel pela manutencao da harmonia e preservacao dos direitos individuals e coletivos. 

Instituicao esta que passaria por profundas mudaneas ate adquirir os contornos atuais. 

O homem como ser social que e, para viver em sociedade precisou criar uma entidade 

superior, capaz de criar regras e aplicar sancoes, coordenando a atividade de cada membro 

da comunidade para atingir determinados fins comuns a todos. Esta entidade e o Estado. 
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Com o nascimento dessa nova entidade, seu creseimento e a evolucao dos grupos 

primitivos, juntamente com o incremento das atividades e relacionamentos interpessoais e 

interestatais; surgiu com ela a necessidade de organizacao das relacoes dos individuos entre 

si e destes com o Estado, bem como a assistencia as necessidades da populaeao tendo em vista 

a maior complexidade da vida comunitaria. 

Requerendo com isso a contribuicao solidaria para sua manuteneao, pois 

simultaneamente o surgimento de uma sociedade civil organizada advinha com estas novas 

carencias respaldadas no advento de necessidades antes inexistentes. 

Na visao de Aristoteles apud Bobbio (2000, p. 58) "A razao pela qual os individuos se 

reunem nas cidades - isto e formam comunidades politicas - nao e apenas viver em comum, 

mas a de viver bem". 

Nessa busca pelo "viver bem" o Estado necessitava desempenhar atividades referentes 

a organizacao e administracao estatal, distribuicao da justica, bem como todas aquelas de 

carater publico, voltadas ao bem comum. E para que fossem realizadas tais atividades eram 

imprescindiveis gastos. 

Dessa forma, com o intuito de obter os fundos necessarios a consecucao de seus 

objetivos, este passou a desenvolver uma atividade fmanceira, onde a populaeao era a 

responsavel pelo fmanciamento das despesas realizadas, uma vez que seria a beneficiada pelas 

benfeitorias introduzidas na comunidade. Surgiam assim os tributos. 

Para Sousa apud Ichihara (2000, p.72): 

Esta atividade se desenvolve fundamentalmente em tres campos: a receita, isto e, a 
obtencao de recursos patrimoniais; a gestao, que e a administracao e conservacao 
do patrimfinio publico; e finalmente a despesa, ou seja, o emprego de recursos 
patrimoniais para realizacao dos fins visados pelos Estados. 

De maneira generica o tributo e uma prestacao compulsoria devida ao Poder 

Publico. Popularmente e chamado de imposto todo pagamento feito aos cofres publicos que 

nao derive de nenhuma san̂ ao imposta a determinado individuo, toda via, esta e uma das 

especies daquele. 



16 

2 2 A Origem e Evolucao dos Tributos no Brasil 

No Brasil sua aplicacao reporta-se a fase colonial, em 1534 com a as capitanias 

hereditarias, onde Portugal, com sua polltica de colonizacao monopolista e centralizadora, 

cobrava dos beneficiarios pela concessao da exploracao, parcelas elevadas de tudo o quanto 

era produzido. Tais parcelas aumentaram significativamente com o ciclo do ouro e das pedras 

preciosas, quando a Metropole passou a exigir 20% de todo a riqueza1 extraida. 

Essa e considerada a primeira incidencia tributaria praticada no Brasil. 

Nesse momento se dava a tributacao tripartida, onde os tributos eram pagos aos Tres 

Poderes, a saber: Politico (rei), economico (senhores) e religioso (igreja). Eram pagos em 

especie e recolhido por servidores especiais da Coroa, ou pelos contratadores de impostos, a 

quern o rei arrendava as imposicoes, a fim de reduzir o custo de sua arrecadacao e controle. 

Nessa epoca ouve um profundo empobrecimento da populaeao brasileira, ja que eram 

instituidos e baseados apenas nas necessidades de caixa, sem qualquer criterio ou preocupacao 

com a justica fiscal, valendo o tributo como ferramenta usada para oprimir e fmanciar regalias 

a alguns senhores e nobres em detrimento da grande maioria dos cidadaos, a ponto de 

culminar com a revolucao que colocaria o Brasil colonia na a caminho da independencia. 

Posto, o maior movimento revolutionary da historia do Brasil - a Inconfidencia 

Mineira - teve initio devido a tributacao excessivamente onerosa sobre a extracao do ouro, 

imposta a populaeao, que em contrapartida nao era beneficiada por aquela "derrama".2 

Declarada a independencia do Brasil, foi promulgada, em 1824, a primeira 

Constituicao brasileira, que consagrou os direitos civis e politicos inviolaveis dos cidadaos. 

Entre ties, estava prevista a contribuicao para as despesas publicas proportional a renda de 

cada cidadao, consagrando, pela primeira vez, o principio da capaeidade contributiva. 

Foi, tambem, sob a influencia da Carta Magna de 1824 que se demonstrou pela 

primeira vez a preocupacao com a tributacao em demasia, num esboco de reforma tributaria 

1 Esta cobranca ficou conhecida como o quinto do ouro. 
2 Este era o mais terrivel dos tributos, pois eram cobradas importancias arbitrarias de toda a populaeao, 
mineradores ou nao, ricos ou pobres, ate completar a cota anual previamente fixada pela extracao do ouro. 
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onde se pretendia nem aumentar nem criar mais tributos. A reforma proibia as provincias de 

legislarem sobre impostos de importaeao. Como pressupunham que tal proibicao alcancava 

apenas os generos adquiridos no exterior, muitas provincias decidiram tributar as mercadorias 

compradas de outras provincias, gerando uma verdadeira "guerra fiscal", que ainda hoje ecoa 

entre os Estados da Federacao. 

Com esse clima de rivalidade instalado dentro do Pais pela arrecadacao fiscal o Brasil 

comeca a era Republicana marcado pela autonomia estadual, muito bem refletido na 

Constituicao de 1891, que trazia em seus artigos uma discriminacao dos tributos pertencentes 

apenas a dois niveis de governo, quais sejam: A Uniao e aos Estados. 

Foram adotados os principios da legalidade, da igualdade, da uniformidade dos 

impostos federals, a proibicao de privilegios de nascimento e de qualquer estado ou 

municipio. Todo tributo deveria ser previsto em lei e cobrado de todos, igualmente. 

Estabelecia a imunidade tributaria dos bens publicos, dos estados e da Uniao, e vedava os 

impostos de fronteira entre os estados. Estava assim consolidada a ideia de ser o tributo uma 

materia de relevancia nacional imprescindlvel ao bom andamento das relacoes dos entes 

federativos entre si e destes com os cidadaos. 

Em materia tributaria, as Constituicoes de 1934 e 1937 pouco se diferenciavam e 

representaram um avanco significativo, na medida em que consagraram uma rigida e nitida 

distincao entre os tributos federals, estaduais e municipals. 

Com a Carta de 1946 houve uma nova redefinicao de tributos, de acordo com nomas 

legislativas mais modernas, engatando o federalismo fiscal, estabelecendo algumas 

atribuicdes as esferas de governo e fixando a partilha da arrecadacao dos impostos estaduais e 

federals. Ja para os municipios houve a aquisicao da autonomia financeira, pelo direito de 

perceber no montante de alguns tributos errecadados pelos Estados e pela Uniao, alem de 

poderem tributar. 

No final de 1965, buscando diminuir a explosao infiacionaria, que ja alcancava taxas 

de 1000%, foi aprovada a Reforma Tributaria, elaborada por um grupo de juristas, 

aumentando a carga impositiva dos tributos, a fim de dotar o Estado de mais recursos nao-

inflacionarios. A reforma tinha tambem a intencao de reduzir a desigualdade na distribuicao 

de renda entre individuos e regioes. A partir dessa Reforma Tributaria, a conceituacao dos 

tributos deixou de ser meramente juridica, passando a se basear nos fenomenos economicos 

que dao origem aos rendimentos tributados: consumo, renda e propriedade. 
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Em 1967, sob o govemo dos militares, foi promulgada a nova Constituicao, 

incorporando o AI-5 3 e a reforma tributaria do ano anterior. 

Com o fim do Regime Militar, em 1985, se deu uma fase de transicao para a 

democracia, marcando o seu inicio com a publicacao em 1988 da nova Carta Constitucional. 

O legislador constitucional preocupou-se, primeiramente, em restabelecer o federalismo 

fiscal, descentralizando o sistema imposto na Carta anterior, buscando ampliar a autonomia e 

a melhoria financeira dos Estados, dos Municipios e das grandes regioes economicas. 

Foram introduzidas tambem outras mudancas, visando simplificar as obrigacoes 

tributarias e obter melhor distribuicao de renda, com vistas a justica fiscal. Para isso, 

recomendava-se a predominancia dos impostos com carater pessoal, que incidem diretamente 

sobre a capaeidade economica do contribuinte. 

A Constituicao Federal de 1988 foi marcada pela ampla defesa dos direitos 

fundamentals individuals e coletivos, visando o bem estar social. A reciprocidade entre 

arrecadacao de tributos pelos cidadaos e retribuicao por parte do Estado passou a configurar 

como garantia constitucional de maneira mais veemente. 

Na licao do grande filosofo Aristoteles4: 

Confesso ainda que, em todas as relacoes comuns que os cidad&os mantem entre si, 
esta especie de justica, isto e, a reciprocidade proporcional e nao estritamente igual, 
e o proprio laco (mesmo) da sociedade. O Estado nao sobrevive senao a custa desta 
reciprocidade de servicos, que faz, com que cada um devolva proporcionalmente o 
que recebeu. 

Fica claro diante da evolucao pela qual passou o sistema tributario ao longo das 

Constituicoes que esta e uma materia que se amolda a maneira com que e tratada. Pode ser 

um instrumento habil para propiciar o desenvolvimento da sociedade, se usado de forma 

correta; ou se mostrar um grande vilao quando posto a servico de interesses escusos. 

3 Ato Institucional n° 5, criado durante o regime Militar de 1964, responsavel pelo fechamento do Congresso 
Nacional e pela supressSo de muitos dos direitos e garantias constitucionais dos cidadaos. 
4 Citacao disponivel em: www.direitonet.com.br 

http://www.direitonet.com.br
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2 3 Conceito e Caracterizacao 

Encontra-se sua defmicao legal na Lei 5172/66, que instituiu o Codigo Tributario 

Nacional (CTN), no artigo 3°, onde: "Tributo e toda prestacao pecuniaria compulsoria, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que nao constitua sancao de ato ilicito, instituida 

em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada". 

Acrescenta-se ao seu significado o conceito trazido pela Lei 4320/64, que no seu 

artigo 9° diz: 

Tributo e a receita derivada, instituida pelas entidades de direito publico, 
compreendendo os impostas, as taxas e contribuicoes, nos termos da Constituicao e 
das leis vigentes em materia financeira, destinando o seu produto ao custeio de 
atividades gerais ou especfficas exercidas por essas atividades. 

Conforme a interpretacao dos enunciados acima o tributo e o cumprimento de uma 

obrigacao forcada, independente da vontade do contribuinte, decorrente direta e 

exclusivamente de lei, em dinheiro ou em qualquer outro meio equivalente sem natureza de 

sancao penal, que incide em uma atividade licita, cuja natureza e determinada pela 

materialidade do fato gerador da prestacao, sendo este o seu elemento fundamental, ja que 

permite diferenciar dentre as especies existentes aquela que se apresenta; sendo irrelevante 

para qualifica-lo a denominacao e sua vinculacao a destinacao legal. 

Na licao de Falcao apud Ichihara (1999, p. 118): 

Fato gerador e, pois, o fato, o conjunto de fatos ou o estado de fatos, a que o 
legislador vincula o nascimento da obrigacao juridica de pagar um tributo 
determinado. Nessa defmicao estao mencionados, como elementos relevantes para a 
caracterizacao do fato gerador, os seguintes: a) a previsao da lei; b) a circunstancia 
de constituir o fato gerador, para o direito tributario, um fato juridico, na verdade um 
fato economico de relevancia juridica; c) a circunstancia de tratar-se do pressuposto 
de fato para o surgimento ou a instauracao da obrigacao 'ex lege' de pagar um 
tributo determinado. 

O artigo 4° do CTN traz a sua caracterizacao: 

A natureza juridica especffica do tributo e determinada pelo fato gerador da 
respectiva obrigacao, sendo irrelevantes para qualifica-la: 
I - a denominacao e demais caracteristicas formais adotadas pela lei; 
I I - a destinacao legal do produto da sua arrecadacao. 
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Classifica-se em tributos vinculados, onde a sua cobranca esta condicionada a 

existencia de uma atividade em contrapartida ao pagamento, que beneficie diretamente o 

contribuinte e; em nao vinculados, incorrendo sobre uma situacao independente de qualquer 

atividade estatal especifica relativa ao particular. 

Segundo Ataliba apud Ichihara (2000, p.75): "Classifica os tributos segundo o aspecto 

material de sua hipotese de incidencia (fato gerador) - consista ou nao no desempenho de uma 

atividade estatal - em tributos vinculados e tributos nao vinculados". 

Enquadra-se nessa definicao como sendo um tributo vinculado as taxas e a 

contribuicao de melhoria, e em tributo nao vinculado o imposto. 

2 4 Especies 

Os tributos dividem-se em: imposto, taxa e contribuicao de melhoria. 

Esta e a divisao trazida tanto pelo CTN como pela Constituicao Federal de 1988 

(CF/88). Onde se le: 

Artigo 5° do CTN: Os tributos sao impostos, taxas e contribuicoes de melhoria. E, 
Artigo 145 da CF/88: A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios 
poderao instituir os seguintes tributos: 
I - impostos; 
I I -taxas, razao do exercicio do poder de policia ou pela utilizacao, efetiva ou 
potencial, de servicos publicos especificos e divisiveis, prestado ao contribuinte ou 
postos a sua disposicao; 
I I I - contribuicao de melhoria, decorrente de obras publicas. 

Percebe-se pela distincao feita nos dois institutos juridicos que as especies tributarias 

sao, basicamente, tres: os impostos, as taxas e a contribuicao de melhoria. Diz-se basicamente 

porque na CF/88, em seus artigos 148 e 149, veem tipificadas outras figuras tributarias que se 

encaixam perfeitamente na definicao de tributo anteriormente descrita, sendo tratadas como se 

tributos fossem. Sao elas: os emprestimos compulsorios e as contribuicoes especiais. 
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2 4 1 Impostos 

O imposto e uma captacao de divisa para os cofres publicos que independe de 

qualquer atividade especifiea condicionante a sua existencia. E, em regra, uma prestacao 

unilateral5 que nao gera o dever de contraprestacao por parte da entidade tributante e sao de 

competencia exclusiva de cada um dos Entes Politicos brasileiros: ha impostos federals, 

estaduais e municipals; incidindo, ou sobre um comportamento do contribuinte (quando paga 

o impostos sobre os servicos por ele contratado (ISS)), ou uma situacao na qual ele se 

encontre (exemplo a cobranca do IPTU ao proprietario de um imovel urbano). 

De acordo com o CTN, em seu artigo 16, o define como: "Imposto e o tributo cuja 

obrigacao tem por fato gerador uma situacao independente de qualquer atividade estatal 

especifiea relativa ao contribuinte". 

Tem-se um conceito juridico que se enquadra na noeao teorica, que nos dizeres do 

professor Aliomar Baleeiro (1986, p. 119): 

Imposto 6 a prestacao de dinheiro que, para fins de interesse coletivo, uma pessoa 
juridica de Direito Publico, por lei, exige coativamente de quantos lhe estao sujeitos 
e tem capaeidade contributiva, sem que lhes assegure qualquer vantagem ou servico 
especifico em retribuicao desse pagamento 

Sempre que possivel, os impostos terao carater pessoal e serao graduados segundo a 

capaeidade economica do contribuinte, facultado a administragao tributaria, especialmente 

para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuals e nos 

termos da lei, o patrimonio, os rendimentos e a atividade economica do contribuinte. 

Em sintese, imposto e tributo nao vinculado, de competencia residual, sendo sujeito 

ativo a pessoa juridica de Direito Publico e sujeito passivo, ou seja, quern paga o imposto, 

toda pessoa, fisica ou juridica, que estiver ela propria ou seus bens, sujeitos a acao daquela, 

pouco importando capaeidade civil. Ou seja, basta estar vinculado ou se enquadrar em 

5 A CF/88 traz no artigo 212 uma das excecoes a regra, quando diz: "A Uniao aplicara, anualmente, nunca 
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Munictpios vinte e cinco por cento, no mfnimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferencias, na manutencao e desenvolvimento 
do ensino". Outras excecoes encontram-se nos artigos 77,80 e 82 do Ato das disposicoes constitucionais 
transitorias (ADCT). 
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algunias das hipoteses de objeto de arrecadacao para ser considerado contribuinte pela lei. 

2 4 2 Taxas 

As taxas sao tributos vinculados a atividade estatal especifiea de competencia comum 

e caracteriza-se pelo fato gerador incidir nos servicos realizados em proveito direto e 

imediato ao contribuinte, ou por ato deste. O contribuinte so paga pelo que efetivamente usou, 

ou seja, so contribui pela real vantagem auferida. Ou ainda para ressarcir gastos feitos pela 

Administracao em virtude da realizacao de atividades opostas por aquele. O servigo e 

prestado diretamente ao contribuinte considerado individualmente e nao a coletividade em 

geral. 

As taxas nao poderao ter base de calculo propria de impostos. 

Para Aliomar Baleeiro (1986, p. 324 e 328): 

E taxa o tributo cobrado de alguem que se utiliza servico publico especial e 
divisivel, de carater administrativo ou jurisdicional, ou o tem a sua disposicao e 
ainda quando provoca em seu beneflcio, ou por ato seu, despesas especial (sic) dos 
cofres publicos. [...] Tem causa juridica e fato gerador a prestacao efetiva ou 
potencial dum servico especifico ao contribuinte, ou a compensacao deste a 
Fazenda Publica por lhe ter provocado, por ato ou fato seu, despesa tambem 
especial e tambem mensuravel. 

Definicao corroborada pelo parecer de Bilac Pinto apud por Baleeiro (1986, p. 327), 

onde: "O caracteristico fundamental da taxa e o constituir contraprestacao de servicos 

especiais prestados ou postos a disposicao do contribuinte. O beneficio especial objetivo, 

mensuravel, e condicao essencial para que o tributo seja conceituado como taxa". 

E assim definida no artigo 77 do CTN: "[...] tem como fato gerador o exercicio 

regular do poder de policia, ou a utilizacao, efetiva ou potencial, de servico publico especifico 

e divisivel, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposicao". 

A prestacao e efetiva por ser fornecida ao contribuinte a qualquer titulo; potencial 

porque esta a disposicao deste; especifico ja que se acham estraturados especie por especie e 

divisivel por se acharem dispostos de modo que podem ser utilizados separadamente, 

individualmente por parte de cada um dos usuarios. 
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Existem dois tipos basicos de taxas: as de fiscalizacao e as de servicos. 

2 4 2 1 Taxa Decorrente do Exercicio Regular do Poder de Policia 

Chama-se, tambem, de taxa de fiscalizacao e trata-se de um poder disciplinador 

mediante a intervencao das autoridades para propiciar a seguranca e incolumidade, visando o 

convivio harmonico em sociedade. Deve ser exercido somente por autoridade competente, de 

maneira regular, ou seja, de forma nao eventual, em atividade de interesse social, nao 

importando que o service seja de carater geral. 

Sua definicao que se acha no artigo 78 do CTN estabelece: 

Considera poder de policia atividade da administracao publica que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica de ato ou abstencao 
de fato, em razao de interesse publico concernente a seguranca, a higiene [...] e aos 
direitos individuals e coletivos. 

Para o professor Alexandre de Morals (2008, p. 817): 

Poder de policia e a faculdade concedida a Administracao Publica para restringir e 
condicionar o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuals, em beneficio 
da coletividade ou do proprio Estado, em busca da preservaeao da ordem publica e 
do estabelecimento de regras de conduta necessarias e suficientes para evitar 
conflitos e compatibilizar direitos. 

Trata-se de um poder que o Estado tem de limitar a liberdade dos particulares tendo 

em vista o interesse publico. E mais uma demonstracao do cunho social que traz a 

Constituicao, nao considerando mais em primeiro lugar os interesses particulares. 

Trata como essencial a preservaeao dos direitos difusos da coletividade tida como 

principal destinataria das acoes estatais. 
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2 4 2 2 Taxas de Servicos 

Sao as que tem como fato gerador a utilizacao efetiva ou potencial de determinados 

servicos publicos. So podem ser cobradas em relacao a servicos que exista e que esteja 

funcionando, alem de lhe propiciarem beneficios ou vantagens. Nao e necessaria a sua real 

utilizacao, bastando que este esteja a disposicao do contribuinte para que este os utilize a 

qualquer momento que queira. 

Fundamenta-se no artigo 79 do CTN: 

Os servicos publicos a que se refere o artigo 77 consideram-se. 
I - utilizados pelo contribuinte; 
a) Efetivamente, quando por ele usufrufdo a qualquer titulo; 
b) Potencialmente, quando, sendo de utilizacao compulsdria, sejam postos a sua 
disposicao mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; 

Na primeira hipotese o fato gerador e a real utilizacao pelo contribuinte dos servicos 

estatais, podendo ser aqueles postos a sua disposicao ou aqueles prestados ao contribuinte, 

devido a uma necessidade particular sua de um servico especifico, pela autoridade publica; ja 

na segunda hipotese o contribuinte e obrigado a utiliza-lo, ou o tem a sua conveniencia. 

2 4 2 3 Contribuicao de Melhoria 

E um tributo vinculado a uma atividade estatal especifiea que tem como fato gerador a 

valorizacao de um imovel proveniente da realizacao de uma obra publica, mesmo que esta 

beneficie toda a coletividade. Faz-se necessario que a partir da obra o bem tenha auferido 

uma efetiva valorizacao, numa relacao direta de causa e efeito. 

O contribuinte, que nao pode ser outro diferente do proprietario do imovel, nao pode 

ser obrigado a pagar quantia superior aquela obtida com a valorizacao do mesmo. 
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Fundamenta-se no principio do nao enriquecimento sem causa, onde gastos realizados com o 

dinheiro publico traria riquezas a um particular que em nada concorreu para tanto. 

Sua tributacao e de competencia comum, sendo legitimado a sua cobranca aquele que 

realiza a obra publica. 

Encontra-se tipificada no artigo 81 do CTN: 

A contribuicao de melhoria cobrada pela Uniao, Pelos Estados, Pelo distrito Federal 
ou pelos municipios, no ambito das suas respectivas atribuicoes, e instituida para 
fazer face ao custo de obras publicas de que decorra valorizacao imobiliaria, tendo 
como limite total a despesa realizada e como limite individual o acrescimo de valor 
que da obra resultar para cada im6vel beneficiado. 

Para Baleeiro (1986, p. 359): "E uma reeuperacao do enriquecimento ganho por um 

proprietario em virtude de obra publlica concreta no lugar da situacao do predio". 

Ferreira Filho apud Morais (2008, p. 818) salienta "que essa modalidade de tributo se 

caracteriza por configurar uma verdadeira indenizacao, ainda que partial, de obra publica que 

resulte beneficio individualizavel, especificamente valorizacao de bem particular". 

A ausencia da valorizacao do imovel ou as obras de cunho meramente reparatorio, isto 

e, de manutencao e conservacao nao dao ensejo a cobranca. 

2 5 Outras figuras tributarias 

Muito embora a CF/88 e o CTN definam expressamente, apenas tres especies de 

tributos, estes tipificaram outras duas modalidades de arrecadacao de receitas que atendem 

aos requisites determinados aqueles; sendo, inclusive, disciplinadas nos capitulos relativos 

aos tributos, ambas as legislacoes; confirmando, assim, a sua natureza tributaria. 

Essas duas modalidades tributarias sao os emprestimos compulsorios e as 

contribuicoes especiais, que funcionam, de acordo com a materialidade do fato gerador, ora 

como impostos; ora como taxas e em outras ocasioes como contribuicao de melhoria. 

Assumem, portanto, a natureza das tres especies tributarias. 
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2 5 1 Emprestimos compulsorios 

Emprestar significa confiar a alguem um bem para que faca uso dele restituindo-o 

depois ao dono; e compulsorio e aquilo que obriga. Entao emprestimo compulsorio e o 

apossamento de um bem particular, por parte do Estado, de maneira coativa para atender as 

necessidades urgentes e oriundas de um fato novo, excepcional, impossivel de ser reparado 

com os recursos orcamentarios ja previstos e cuja realizagao seja indispensavel e inadiavel. A 

aplicacao dos recursos se vincula ao fato gerador. 

O CTN estabelece: 

Artigo 15: Somente a Uniao, nos seguintes casos exeepcionais, pode instituir 
emprestimos compulsorios: 
I - guerra externa, ou sua iminencia; 
I I - calamidade publica que exija auxilio federal impossivel de atender com os 
recursos orcamentarios disponiveis; 
I I I — conjuntura que exija a absorcSo temporaria de poder aquisitivo. 
Paragrafo Unico: A lei fixara obrigatoriamente o prazo do emprestimo e as 
condic5es de seu resgate [...]. 

A CF/88 tambem faz referenda a esse instituto, em seu artigo 148, que repete as 

condicoes de exigibilidade trazida no artigo supra, porem acrescenta em seu paragrafo unico 

"que a aplicacao dos recursos [...] sera vinculada a despesa que fundamentou sua instituicao". 

Para o Ministro Celso de Mello apud Morais (2007, p. 821): 

Reconhece que a figura emprestimo compulsorio, em nosso sistema juridico 
constitucional, assume a qualificacao de inquestionavel especie de ordem tributaria, 
submetendo-se, em consequencia, aos modelos normativos que [...] definem, 
regulam e limitam o exercicio pelo Estado, do seu poder de tributar. 

Diante do exposto percebe-se ser este instituto de utilizacao extraordinaria, sendo de 

competencia privativa da Uniao a sua arrecadacao, tendo em vista a sua natureza invasiva e 

pertubadoura na ordem social. Nao olvidando, como modalidades de emprestimo que e, o 

produto da tributacao serao restituidas aos proprietaries. 
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2 5 2 Contribuigoes sociais 

Tambem denominadas especiais ou parafiscais, sao destinadas a coleta de recursos 

para certas areas de interesse do poder publico, na administragao direta ou indireta, ou na 

atividade de entes que colaboram com a Administragao. 

O produto de sua arrecadagao tem destinagao certa, tendo a sua finalidade 

predeterminada pela lei que a instituiu. 

Diz a CF/88 em seu artigo 149 que "compete exclusivamente a Uniao instituir 

contribuigoes sociais [...]". 

Estas podem ser utilizadas para subvencionar o funcionamento de determinadas 

entidades, comumente chamadas de paraestatais, por atuarem em colaboragao com o Estado 

na prestagao de servigos relevantes a populagao. 

De acordo com os posicionamentos acima analisados, os tributos nascem com a 

finalidade de custear os gastos oriundos do convivio em sociedade, onde surgem 

constantemente despesas realizadas em beneficio da populagao, seja este direto ou 

indiretamente vinculado a esta; tenha ou nao natureza de contraprestagao buscando o fim 

maior do Estado, que e o bem comum. 



3 COMPETENCIA TRIBUTARIA 

3 1 Conceito 

O Brasil adotou a forma federativa como modelo de estado, coexistindo tres Entidades 

Politicas16, a saber: Uniao, Estados-Membros, Municipios, mais o Distrito Federal; todas 

autonomas e independentes. Contudo nao bastava que se governassem por si mesmo e que 

tivessem autonomia politica, para que estas entidades pudessem desenvolver todas as funcoes 

que lhes sao inerentes fazem-se indispensaveis dotacoes exclusivas, ou seja, seria necessaria, 

tambem, autonomia financeira. 

Para propiciar a aquisigao de renda propria, que garantisse a plena realizacao de suas 

atividades a CF/88 permitiu-lhes a instituicao de tributos com o intuito de arrecadacao de 

receitas. Todavia, visando coibir as criagoes do mesmo tributo varias vezes, ou melhor, para 

que nao houvesse a incidencia de varias obrigacoes tributarias sobre o mesmo fato gerador, 

esta delimitou o direito de estabelecer tributos; traeando, assim, limitacoes as suas 

competencias tributarias. 

Conforme o escrito no artigo 145 da CF/88: 

A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderao instituir os 
seguintes tributos: 
I - impostos; 
I I -taxas, razao do exercicio do poder de policia ou pela utilizacao, efetiva ou 
potencial, de servicos publicos especificos e divisiveis, prestado ao contribuinte ou 
postos a sua disposicao; 
I I I - contribuicao de melhoria, decorrente de obras publicas. 

Tambem e materia tratada no artigo 6° do CTN, onde se le: 

A atribuicao constitucional de competencia tributaria compreende a competencia 
legislativa plena, ressalvadas as limitacoes contidas na Constituicao Federal, 
nas Constituicoes dos Estados e nas Leis org&nicas do Distrito Federal e dos 

Um ente e dito 'politico', quando possui uma casa legislativa prevista na Constituicao Federal e, obviamente, 
materias no ambito da competencia legislativa. Assim, no Brasil, sao entes politicos a Uniao, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municipios. 
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Municipios, e observado o disposto nesta Lei. 

Pela analise dos enunciados normatlvos se percebe que ha uma deliberacao ao poder 

de tributar, embora estejam previstas na Carta as suas criacoes nao sao obrigatorias, e uma 

faculdade dos seus membros e a sua inertia nao o desqualifica em favor de outro, uma vez 

que estes detem a sua titularidade exclusiva. 

Diz o artigo 8° do CTN: "O nao exercicio da competencia tributaria nao a defere a 

pessoa juridica de direito publico diversa daquela a quem a Constituicao a tenha atribuido". 

Competencia tributaria seria, portanto, a capaeidade conferida pela Carta Magna para 

que os Membros da Federacao possam instituir seus proprios tributos no momento e da 

maneira que acharem oportunos. 

Nos dizeres de Celso Ribeiro Bastos (1999, p.125): "E a faculdade atribuida pela 

Constituicao as pessoas de direito publico com capaeidade politica para criar tributos". 

Haja vista a Constituicao atribua a competencia tributaria, ela nao institui o tributo; 

apenas traca uma diretiva geral a ser seguida pelos entes politicos para a sua criacao. Estes 

sim sao quem, propriamente, estabelecem a sua cobranca. 

Mesmo sendo uma atribuicao constitucional e ja se encontrar prescrita, o seu 

estabelecimento segue um tramite rigoroso, tendo em vista ser um ato que incide diretamente 

no patrimonio das pessoas e influencia sobremaneira o convivio em sociedade. Uma vez que 

esta e, simultaneamente, devedora e credora dessa obrigacao; ja que e a responsavel pelo seu 

pagamento dos tributos cobrados para financiarem a Administracao Publica; e esta na 

condieao de destinataria final dessa Administracao. 

Para que a pessoa dita competente para tributar possa usufruir dessa qualidade e 

necessario que siga rigorosamente todos os requisites impostos para a sua realizacao, quais 

sejam: so podem ser instituidos por uma lei com todas as prescricoes tributarias ou por atos 

administrativos a ela equiparados. 

Uma vez finda a tarefa legiferante, essa norma nao podera mais ser modificada senao 

por outra, que seguira todos os passos percorridos pela lei anterior; e devera definir sobre qual 

situacao incidira, nao podendo ter como fato gerador outra j a tributavel. 

Na lieao de Murillo Lo Visco17: 

Citacao encontrada no site:www.editoraferreira.com.br 

http://www.editoraferreira.com.br
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Para que se passe a exigir o tributo, ou em outras palavras, para que seja criado o 
tributo, 6 necessario lei - ou ato com forca de lei - do ente investido de competencia 
tributaria, delineando todas as caracteristicas essential's do tributo, necessarias a 
perfeita caracterizacao da relacao juridica tributaria. E ainda: E mister que a lei 
defina in abstrato todos os aspectos relevantes para que, in concreto, se possa 
determinar quem tera que pagar, quanta, a quem, a vista de que fatos ou 
circunstancia. 

Concorrendo com o enunciado supra Celso Ribeiro Bastos (1999, p. 126) discorre: 

E necessario que esta pessoa que recebeu a faculdade de criar o tributo por forca da 
Constituicao venha a fazer uso dessa competencia mediante a edicao de u ma lei 
com todos os requisites de uma lei tributaria, isto e, a definicao da hipdtese de 
incid&icia, a base de ealculo, a aliquota e os sujeitos ativo e passive E a essa lei 
que se reconhece a qualidade de ser criadora do tributo. 

Assim prescreve o artigo 9°, I , do CTN: "E vedado a Uniao, aos Estados-Membros, 

ao Distrito federal e aos Municipios": I - instituir ou majorar tributos sem lei que o 

estabeleca, [...]". 

Sendo assim, a entidade que resolver usar de suas prerrogativas tributarias tera que, 

anteriormente, disciplinar toda a materia relativa a criacao, e isso se justificam e se faz 

necessario para revestir o ato de toda lisura, uma vez que e um procedimento invasivo ao 

patrimonio dos cidadaos; nao podendo ser alvo de minima suspeita. 

3 11 Competencia Tributaria e Capaeidade Tributaria 

O termo capaeidade, aqui, e empregado com o mesmo sentido em que e utilizado no 

Direito Civil para a capaeidade plena. Capaz e toda pessoa que pode exercer por si so os atos 

da vida civil. 

Para o professor Celso Ribeiro Bastos (1999, p. 126): "Competencia e a faculdade de 

criar uma lei instituidora de tributos e capaeidade e a habilitacao, conferida pela lei, a certas 

pessoas, para que possam comparecer diante do contribumte como seu credor". 

Assim a capaeidade tributaria e a realizacao de tarefas como, arrecadacao, fiscalizacao 

ou execugao de lei tributaria, por pessoa juridica distinta daquela incumbida pela 

Constituicao. Salientando que o detentor da competencia tambem possui capaeidade, porem 

aquele ao qual foi conferida apenas a capaeidade nao possui em hipotese alguma 

competencia. 
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Ao delegar capaeidade ativa o ente federativo autoriza a pessoa juridica que realize as 

atividades supra em sua substituicao. 

Nos dizeres de Murillo Lo Visco18: "Capaeidade tributaria ativa, consiste na 

capaeidade de figurar como sujeito ativo da relacao tributaria. Tal capaeidade e conferida 

sempre por lei a pessoa juridica de direito publico". 

Sobre o tema, assim leciona Regina Helena Costa19: "Capaeidade tributaria ativa, e 

assim entendida como a aptidao para a arrecadacao e fiscalizacao dos tributos, de natureza 

administrativa, pode ser transferida a outrem, mediante lei". 

Fica claramente delineado pelos conceitos ora expostos que o que e transferido a 

outrem, ou nos termos hodierno, terceirizado, sao as funcoes de arrecadacao, fiscalizacao e o 

exercicio das leis tributarias, mas nunca sua eonfeccao. Levando-se, sempre, em conta a 

conveniencia dessa atribuicao para a Administracao publica. 

Ao adquirirem tais aptidoes estas pessoas juridicas nao passam a gozarem da 

prerrogativa de poderem modificar, de qualquer forma, a lei instituidora do tributo; esta 

pertence exclusivamente a pessoa criadora do tributo. 

Havendo a delegacao da capaeidade tributaria ativa, ocorre tambem a transferencia 

das garantias e dos privilegios processuais da pessoa juridica detentora da competencia 

tributaria. Tal delegacao pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa 

juridica de direito publico que a tenha conferido. 

Tal possibilidade de delegacao se encontra no artigo 7° do CTN, onde se le: 

A competencia tributaria e" indelegavel, salvo atribuicSo das funcoes de arrecadar ou 
fiscalizar tributos, ou de executar leis, servicos, atos ou decisoes administrativas em 
materia tributaria, conferida por uma pessoa juridica de direito publico a outra, nos 
termos do § 3° do artigo 18 da Constituicao. 

Quanto a extensao dos privilegios e interrupeao da delegacao estao fundamentados 

nos §§ 1° e 2° do artigo supra. "A atribuicao compreende as garantias e os privilegios 

processuais que competem a pessoa juridica de direito publico que a tenha conferido". E: "A 

atribuicao pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa juridica de direito 

publico que a tenha conferido". 

Mesmo nao se confundindo com a entidade delegante, as pessoas juridicas delegadas 

Citacao encontrada no site www.editoraferreira.com.br 
Citacao retirada di site: estudosjuridicos.wordpress.com 

http://www.editoraferreira.com.br
http://estudosjuridicos.wordpress.com
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adquirem certo status daquela e com isso passam a usufrair beneficios e facilidades 

concedidos aos entes federals devido a sua condicao privilegiada, uma vez que desenvolvem 

atividades essenciais ao funcionamento da Administracao. 

3 2 Caracteristicas 

As caracteristicas da competencia tributaria sao as particularidades comuns a todas as 

pessoas que a detem. Assim pouco importa se a feitura da lei tributaria bem como o efetivo 

exercicio da arrecadacao e fiscalizacao dos tributos se deu atraves da Uniao, Estados, Distrito 

Federal ou Municipios, os seus requisitos e impedimentos serao os mesmos, pois emanam de 

uma imposicao superior, ou seja, foram ditados pela Constituicao. 

Essas peculiaridades sao: 

a) Inalterabilidade: Por se tratar de um mandamento constitucional, e ser essa lei a 

hierarquicamente superior a todas as outras, a atribuicao de competencia so podera ser 

modificada por uma emenda a Constituicao, isto quer dizer que somente a propria lei maior e 

quem podera alterar suas disposicoes, sendo impassivel de modificacao por leis 

infraconstitucionais, ou seja, que se encontrem em grau de observancia inferior; 

b) Incaducabilidade: A pessoa publica nao perde o direito de tributar, nem tao pouco 

este e transferido a outro pelo nao exercicio. Este permanecera no seu patrimonio juridico ate 

que uma lei modifique sua situacao. Entao a titularidade da competencia tributaria nao 

prescreve; 

c) Facultatividade: E a disposicao que tem seu titular de exerce-lo na oportunidade 

que melhor lhe convier. E a consequencia imediata a sua nao caducidade; 

d) Privatividade: implica a exclusividade e conseqiiente proibicao de seu exercicio 

por quem nao tenha sido consagrado com esse direito; 

e) Irrenunciabilidade: a pessoa politica detentora da competencia nao podera 

renuncia-la, seja total ou parcialmente, como exposto podera optar pelo seu nao exercicio, 

mas nunca lhe sera permitido dispor; 

f) Indelegabilidade: por se tratar, tambem, de uma atribuigao privativa, o seu 

exercicio, na plenitude, nao pode ser transferido a outrem. Faz-se imperativo que seja o titular 

da competencia aquele a criar o tributo. No entanto, o que nao pode ser delegado e o ato de 
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estabelecer o tributo. Todavia, as funcoes de arrecadar e fiscalizar sao perfeitamente 
delegaveis. 

Todas estas caracteristicas sao perfeitamente observadas nos artigos supra que tratam 

da conceituacao da competencia. 

3 3 Especies 

Conforme a sua abrangencia a Constituicao classificou a competencia em seis especies: 

comum, privativa, residual, legislativa plena, legislativa supletiva e concorrente. 

a) Comum ou cumulativa: esta surge quando a Carta magna nao estabelece 

discriminacao entre os entes tributante, podendo qualquer deles instituir tributos em razao de 

uma atividade que este desenvolva. E o caso das taxas e contribuicao de melhoria. Esta 

inserta no artigo 145,1 e I I da CF/8820. 

b) Privativa: E aquela atribuida a uma entidade com exclusao das demais, ou 

seja, somente esta podera exerce-la. Encontra-se no artigo 145,1 da CF/88.21 

c) Residual: permite a instituicao de outros impostos nao previstos na 

Constituicao, desde que nao sejam cumulativos, nem tenham base de calculo proprio dos 

impostos nela ja descriminados. Somente a Uniao possui competencia residual. 

O artigo 154, I da CF/88 determina que: "A Uniao podera instituir: I - mediante lei 

complementar, impostos nao previstos no artigo anterior, desde que sejam nao-cumulativos e 

nao tenham fato gerador ou base de calculo proprios dos discriminados nesta Constituicao". 

d) Legislativa plena: e o poder de legislar sobre todos os aspectos do tributo, tais 

como fato gerador, base de calculo, aliquota, contribuintes etc., observando-se as normas 

gerais de direito tributario. Consoante disposto no art. 6° do Codigo Tributario Nacional. 

e) Legislativa supletiva ou suplementar: e a atribuida aos Estados, ao Distrito 

Artigo ja transcrito acima ao qual remete-se o leitor. 
Artigo ja transcrito acima ao qual remete-se o leitor. 
Artigo ja transcrito acima ao qual remete-se o leitor. 
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Federal e aos Municipios para, nas suas respectivas esferas, editarem normas 

complementares, nos termos do artigo 24, § 2° da CF/88, onde: "Compete a Uniao, aos 

Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, [...]". 

§ 2° "A competencia da Uniao para legislar sobre normas gerais nao exclui a 

competencia suplementar dos Estados". 

f) Concorrente: E a atribuida as entidades que compoem a Unidade Federativa, 

Uniao, Estados, Municipios mais o Distrito Federal, de forma autonima e independente. 

Acha-se no artigo 24 2 3,1 da CF/88: "Direito tributario, [...] ". 

Apesar da Constituicao estabelecer uma paridade entre os membros polfticos, no que 

se refere a instituicao de tributos, e esta ser a regra constante no texto, esta dividiu a 

competencia em especies, delimitando, ora para mais ora para menos, o ambito da sua 

incidencia. 

3 4 Limitacoes Constitucionais ao Poder de Tributar 

Quando a Constituicao conferiu aos membros polfticos competencia para tributar, e, 

mais ainda, lhes outorgou a faculdades de escolherem se iriam tributar ou nao determinada 

atividade social, fixando exclusivamente a este a decisao da conveniencia ou nao da cobranca; 

nao o fez de maneira ilimitada. 

Esta colocou imposiedes de ordem negativa, ou seja, exigiu a inertia da atividade 

tributante para determinadas situacoes, proibindo, no todo ou em parte, a incidencia de 

tributos sobre elas. Dai entende-se que a Constituicao limitou a competencia tributaria, muito 

embora as situac5es de proibicao sejam bastante inferiores aquelas em que sao permitidas, 

elas existem e inviabilizam sua atividade, subtraindo atos, pessoas ou coisas a forca 

tributante. 

Na observacao doutrinaria encontra-se larga exposicao de principios constitucionais, 

tais como o da legalidade, da isonomia, da irretroatividade, dentre outros, como sendo os 

Artigo ja transcrito acima ao qual remete-se o leitor. 



35 

limitadores ao poder de tributar, sendo esta a corrente majoritaria. No entanto, numa analise 

mais arraigada se percebe na realidade, que propriamente, estes nao imp5em uma conduta 

verdadeiramente negativa, mas sim fazem um escalao para o estabelecimento e arrecadacao 

dos tributos, determinando que as atitudes tomadas fora dessas demarcacoes serao 

inconstitucionais. 

De acordo com a doutrina dominante a Constituicao estabeleceu uma leva de 

principios que funcionam como informadores das imposicoes negativas relativas a tributagao, 

tragando as situagoes onde o Estado nao tem competencia para legislar. 

Acham-se tipificados no artigo 150 da CF/88: 

[...] 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleca; 
I I - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situacao 
equivalente, [.. .]; 
I I I - cobrar tributos: 
a) em relacao a fatos geradores ocorridos antes do inicio da vigencia da lei [...]; 
b) no mesmo exercicio fmanceiro em que haja sido publicada a lei [.. .]; 
c) antes de deeorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei [...]; 
IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 
V - estabelecer limitacoes ao trafego de pessoas e bens por meio de tributos [...]; 
[. . .]. 

Tais principios limitadores sao: 

1. Da reserva legal: consiste na vedagao para a pratica de qualquer sem previsao 

normativa. 

2. Da igualdade tributaria: prescreve que este deve ser uniforme em toda a 

circunscrigao de sua incidencia. Veda que contribuintes em mesma situagao recebam 

tratamento diferenciado por parte do Estado; 

3. Irretroatividade da lei tributaria: impossibilita a cobranga em relagao a fatos 

geradores ocorridos antes do inicio da vigencia da lei relativa ao tributo; 

4. Da anterioridade tributaria: estabelece que nenhum tributo podera ser cobrado 

no mesmo exercicio fmanceiro24 em que haja sido publicada a lei tributaria; 

5. Da anterioridade mitigada ou nonagesimal: veda a sua cobranga antes de 

deeorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei; 

6. Da vedagao ao confisco: impossibilita a decretagao de apreensao, adjudicagao 

Exercicio fmanceiro e o periodo correspondente a execucao orcamentaria. No Brasil coincide com o ano civil. 
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ou perda de bens pertencentes ao contribuinte sem a devida indenizacao em contrapartida; 

7. Da ilimitabilidade do trafego de pessoas ou de bens: prescreve a liberdade de 

locomocao pelo territorio em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, de acordo com a lei, 

entrar, permanecer e dele sair com seus bens; 

8. Da capaeidade contributiva: diz que os tributos serao graduados de acordo com 

a capaeidade economica do contribuinte; 

9. Da razoabilidade: exige proporcionalidade entre os meios empregados pela 

Administracao, no exercicio de suas competencias e os fins por ele almejados, levando, 

sempre em consideracao, a racionalidade; 

10. Da uniformidade: proibe, em regra, que a Uniao institua tributo que nao seja 

uniforme em todo o territorio nacional ou que implique tratamento diferenciado entre os seus 

Membros. Diz em regra porque e licito o procedimento tributario diferenciado quando se 

visa a diminuicao das desigualdades na regiao beneficiada. E o caso da Zona Franca de 

Manaus, onde o Governo concedeu a isengao de impostos para os produtos ali fabricados 

visando desenvolver a regiao. 

Para o Ministro Mello apud Morals (2007, p. 829): 

[...] de modo explicito ou implicito, institui em favor dos contribuintes decisivas 
limitac5es a competencia estatal para impor e exigir, coativamente, as diversas 
especies tributarias existentes. Os principios constitucionais tributarios, assim, 
sobre representarem importante conquistam politico-juridica dos contribuintes [...]. 
Desde que existem para impor limitacoes ao poder de tributar do Estado, esse 
postulado tem por destinatario exclusivo o poder estatal, que se submete a 
imperatividade de suas restricoes. 

Com relacao aos principios, destaca-se que funcionam sim, como limitadores a 

atividade tributante, porem de uma maneira muito abrangente, tendo em vista que as suas 

disposicoes sao facilmente encontradas em outros ramos do direito, sendo apenas amoldadas 

aos ditames tributarios. Um exemplo dessa generalidade e o principio da reserva legal, este e 

um condicionador para todas as atividades sociais, nao so as referentes a Administracao; ja 

que a lei estabelece que ninguem e obrigado a fazer ou deixar fazer alguma coisa senao em 

virtude de lei. 2 5 

Na primorosa licao de Celso Ribeiro Bastos (1999, p. 132): 

Transcricao do artigo 5°, I I da CF/88. 
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Os principios tem um carater generico, amplo, que se volta mais a fixar par&metros 
para a instituicao e cobranca dos demais tributos. Nao inviabiliza de maneira 
absoluta a atividade tributaria. Definem na verdade, circunstancias e criterios que a 
podem tornar inconstitucional. 

Como tambem nas palavras de Costa, apud Morais: "Os principios sao diretrizes 

positivas, norteadoras do adequado exercicio da competencia tributaria". 

Para parcela minoritaria da doutrina, os principios sao, apenas de maneira generica, 

limitagoes ao poder de tributar, considerados sob uma otica muito ampliada. 

As vedacoes autenticas, que, estritamente falando, impedem de maneira absoluta as 

tributacoes sao a nao-incidencia, isencoes e imunidades. Estas, sim, desoneram certas 

atividades e produtos de tributos. E e a esta corrente que se filia este trabalho. 

3 4 1 Nao - Incidencia 

Incidencia quer dizer pesar, refletir sobre pessoas ou objetos alguma obrigacao. 

Portanto, o seu inverso significa nao sujeicao. Nesse caso para a cobranga de tributos que 

recaiam sobre determinadas atividades e produtos. Quando se fala na nao-incidencia o que se 

pretende e expressar que aquelas situagoes nao sofreram incidencia de tributos. Esta e a sua 

acepgao generica, usada para todas as formas de limitagoes, uma vez que todas elas refletem 

uma maneira de se coibir a criagao de tributos. 

Doravante, o que se pretende demonstrar com a nao-incidencia, e tao somente, que nao 

existe, uma lei tributando aquela situagao ou produto. Em outras palavras, a Administragao 

nao considerou que existisse conveniencia politica para sua tributagao. 

Ulhoa Canto apud Bastos (1999, p. 136), define como: "Nao-incidencia, embora seja 

expressao comumente usada com o sentido generico, abrangedor de todos os casos de 

inexigibilidade de tributos, tem a significagao rigorosa de inexistencia de disposigao prevendo 

o fato gerador". 

Encontra-se instituida sua hipotese no artigo 150,1, da CF/88: " [ . . . ] . E vedado a Uniao, 

aos estados, ao Distrito Federal e aos Municipios: I - exigir ou aumentar tributos sem lei que 

o estabelega". 
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Texto, quase literalmente repetido pelo artigo 9°, I do CTN. 2 6 

Devido no Brasil a criacao de tributos se da atraves de decisoes politicas. O fato de 

uma situacao, que pode ser qualquer uma, incluidas dentre aquelas passiveis de tributacao, 

naquele momento, nao ser considerada como passivel de tributacao, nao impede de forma 

defmitiva, que venha a sofrer a incidencia de tributos. Basta para tanto, que a 

discricionariedade27 politica assim o determine, e haja de conformidade com tramites 

exigidos, que esta passara a ser tributada. 

Convem esclarecer que pelo fato de uma situacao passar a ser tributavel nao implica, 

de maneira nenhuma, que as relacoes executadas dantes, fora da incidencia fiscal terao que 

recolher os tributos referentes. Estes serao devidos apenas para as novas situacoes, similares, 

praticadas pelo contribuinte. A lei fiscal nao retroage. 

Graficamente demonstra-se o campo de nao-incidencia tributaria, que e o conjunto de 

fatos praticados na vida em sociedade, que a lei tributaria nao elege como sendo geradores 
« OR 

de obngacoes tributarias . 

Tem-se: 

Campo de incidencia 
•4 

Universo de fatos possiveis 

Campo de nao-incidencia 

Assim temos, que as atividades passiveis de tributacao sao todas aquelas existentes. 

Que poderao sair do campo da nao-incidencia passando a ser considerada como um fato 

gerador de tributos, bastando, para tanto, a discricionariedade politica e uma lei que 

determine a sua criacao. Como tambem, podera ser considerada como uma atividade nao 

Artigo ja transcrito. 
2 7 E a liberdade de escolher a conveniencia daquele ato a Administracao. 
2 8 Na definicao de Kiyoshi Harada: "obrigacao tributaria e uma relacao juridica que decorre da lei descritiva do 
fato pela qual o sujeito ativo impoe ao sujeito passivo uma prestacao consistente no pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniaria, ou a pratica ou abstencao de ato no interesse da arrecadacao ou da fiscalizacao tributaria". 
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merecedora de tributacao, saindo, portanto do campo de incidencia. 

Convem salientar que a atividade tributaria nao esta sujeita ao bel prazer das 

autoridades politicas, o que modifica a situacao de incidencia ou nao e a necessidade real 

apresentada pela Administracao daquela receita para aplicacao em gastos imprescindiveis a 

populagao e o funcionamento Estatal. 

3 4 2 Isencoes Tributarias 

A isencao tributaria e a dispensa, pela autoridade tributante, do pagamento do tributo, 

para determinadas pessoas, em virtude das atividades que desenvolvem serem de interesse 

coletivo. Geralmente essas pessoas atuam em substituicao ou simultaneamente com o Estado, 

desenvolvendo atividades voltadas para a coletividade. 

Na licao de Rui Barbosa Nogueira (1999, p. 320): "E a dispensa do tributo devido 

feita por expressa disposicao de lei". 

Aqui ha a incidencia do tributo, o que ocorre e a dispensa do seu recolhimento. Tal 

dispensa ocorre sempre em virtude de uma lei ordinaria, podendo ser concedida por um prazo 

certo ou indeterminadamente, de maneira condicionada ou incondicionada. 

A sua concessao e ato discricionario do ente federativo competente para a sua criacao 

e aplicavel a todas as especies de tributos. Podendo ser revogada a qualquer tempo29 sem 

criar direito adquirido sobre ela. 

Esclarece Torres apud Nogueira (1999, p. 325): 

Na isencao ocorre a derrogacao da lei de incidSncia fiscal, ou se ja, suspende-se a 
eficacia da norma impositiva. A isencao opera no piano da norma e nao no piano 
fatico [.. .]. Com a isencao o fato abstrato deixa d existir e assim nao pode nascer 
nenhuma obrigacao tributaria. 

De acordo com o artigo 175 do Codigo Tributario Nacional e uma das modalidades 

De acordo com a sumula 544 do STF as isencoes tributarias concedidas, sob condicao onerosa, nao podem ser 
livremente suprimidas. 
3 0 Excluem o credito tributario: I-a isencao; [...]. 
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de exclusao do credito tributario, onde ocorre a dispensa do tributo devido e por este motivo 

excepciona a tributacao. Na isencao, nasce a obrigacao tributaria, contudo nao nasce o credito 

tributario31. 

Para Ives Gandra32: 

Na isencao a obrigacao nascia, mas vazia de credito, porque a pessoa, o tempo ou o 
lugar onde ocorria o fato gerador desfazia o credito [...] 
[...] Desta forma, na isencao nasce a obrigacao tributaria, nao nascendo o credito 
tributario, vale dizer, a obrigacao tributaria existe, mas o Poder Tributante por lei 
concede o favor ao contribuinte de nao converte-la em credito tributario. 

Representa-se essa situacao no esquema grafico da seguinte forma: 

Campo de incidencia 
•4 

Nota-se que a atividade ou produto esta disciplinada por lei como sendo geradora de 

tributos, porem, para determinadas pessoas a sua arrecadacao esta suspensa. 

3 4 3 Imunidades Tributarias 

Por o tema ser o assunto especifico do estudo passara por uma detalhacao minuciosa a 

posteriore. Sendo discutido apenas superficialmente nesse topico. 

Nesta limitacao tributaria, o legislador constitucional, proibe de maneira imperiosa 

qualquer tentativa das entidades politicas de instituirem tributos em relacao aquelas atividades 

3 1 E a expressao monetaria da obrigacao que a corresponde. 
3 2 http://www.sachacalmon.com.br/admin/arq_publica/d806cal 3ca3449af72a 1 ea5aedbed26a.pdf 

http://www.sachacalmon.com.br/admin/arq_publica/d806cal
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por Ela elencado. Nao ha, aqui nenhuma possibilidade de arrecadacao tributaria. O fato 

gerador da obrigacao nao chega nem mesmo a se constituir. 

So e possivel ter imunidade em relacao aos impostos, ja que a sua arrecadacao nao esta 

vinculada a nenhuma atividade estatal; nao sendo possivel sua implementacao para os tributos 

vinculados, uma vez que estes estao condicionados a uma prestacao estatal, e a concessao da 

imunidade sobre eles, seria uma forma de enriquecer ilicitamente, atitude que nao pode ser 

acobertada pela Norma Constitucional. 

Nos dizeres de Alexandre de Morais (2007, p. 836): "Consiste no impedimenta 

constitucional absoluto a incidencia da norma tributaria, pois restringe as dimensoes do 

campo tributario da Uniao, dos estados, do Distrito Federal e dos Municipios". 

No tradicional conceito de Aliomar Baleeiro (1986, p. 84): "Sao vedacoes absolutas ao 

poder de tributar certas pessoas (subjetivas) ou certos bens (objetivos) e, as vezes, uns e 

outras. Imunidades tornam inconstitucionais as leis ordinarias que as desafiam". 

De acordo com o artigo 150, VI, da Constituicao Federal: 

[. . .], e vedado a Uniao, Estados e Municipios, instituir impostos sobre (I) 
patrimonio, renda ou servicos, uns dos outros; (II) templos de qualquer culto; (III) 
patrimonio, renda ou servicos dos partidos politicos, inclusive suas fundac5es, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituicoes de educacao e de assist&ncia 
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisites da Lei; e (IV) livros, jornais, 
periodicos e o papel destinado a sua impressao [. . .] . 

As entidades beneficiadas com a imunidade alem de constarem na Constituicao, como 

detentoras de tal direito, tambem terao que se enquadrarem nas especificacoes das leis que as 

regulamentam. 

Estas limitagoes sao impostas exclusivamente por lei constitucional e a sua supressao 

so e possivel mediante uma reforma a Constituicao que as estabeleceu. Todavia, sao as leis 

infraconstitucionais que as normatizarao. A Carta estabelece, de modo generico, as hipoteses 

de imunidades, mas nao as regulamenta especificamente. 

Um exemplo bastante didatico sao os partidos politicos. A norma constitucional lhes 

garante imunidade sobre os impostos, contudo e a lei eleitoral que estabelece normas para 

tipificar o que sao partidos politicos, bem como rege toda a sua estrutura e funcionamento. 

Deste modo, caso algum imposto seja instituido sobre estas pessoas, coisas ou 

atividades enumeradas no paragrafo anterior, sera inconstitucional, passivel de anulacao. 

E esse o entendimento de Sacha Calmon (1998, p. 350): 
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Toda imunidade e uma limitacao do poder de tributar, e as limitacoes ao poder de 
tributar no sistema da Constituicao vigente sao reguladas por lei complementar. 
Assim era, tambem, na Carta anterior. [...] Sera impertinente, dessarte, toda 
legislacao ordinaria ou regulamentar de qualquer das pessoas politicas que 
acrescente mais anteposto aos requisites da lei complementar tributaria (CTN) 
concernentes a imunidade. 

Contrapondo as especies de limitagoes, essa e a de maior status. E materia disciplinada 

exclusivamente pela Constituicao Federal, nao sendo permitido aos Entes Politicos nenhuma 

acao que tenha por fim suprimir, mesmo que partial ou temporariamente, os dispositivos ali 

tracados. A norma aboliu qualquer possibilidade de discricionariedade por parte daqueles. So 

restando a sua fiel exeeugao. 

Usando os moldes do primeiro grafico para demonstrar como ocorre a imunidade tem-

se a seguinte ilustragao. 

Aqui estas atividades e/ou bens nao chegam, se quer, a fazer parte das situagoes 

passiveis de tributagao. As imunidades atuam em momento anterior ao da composigao 

tributaria, portanto nao cuidam da sua incidencia. 



4 IMUNIDADE TRIBUTARIA 

4 1 Nogoes Preliminares 

Simultaneamente ao surgimento dos tributos houve a implementaeao das imunidades 

tributarias. 

Em seus primordios o instituto da imunidade foi criado com o objetivo de distinguir 

classes e pessoas (clero e nobres), dos demais cidadaos, com a nitida intencao de privilegia-

las. Por muito tempo os religiosos e a nobreza estavam imunes ao pagamento de tributos, e 

nao em virtude das atividades que realizavam terem sentido, ou humanitario ou serem 

voltadas a atender as necessidades da populagao onde as acoes do Estado nao chegavam ou 

eram insuficientes. 

Estas eram imunes simplesmente porque detinham riqueza e prestigio, era uma clara 

concessao de beneficio gratuito. 

Este afastamento fiscal absoluto ao poder do soberano que, primeiramente, foi 

concedido as pessoas ou classes; com o passar dos tempos foi alargado para as cidades, que 

entao se tornaram imunes em relacao ao Poder Central, sendo considerado o marco inicial do 

que modernamente se conhece por imunidade reciproca. 

Etimologicamente o termo imunidade deriva do latim immunitas e quer dizer aquilo 

que e destituido de munus, encargo, obrigagao ou ate mesmo penalidade. Derivou para o 

portugues como imunidade e significa "condicao de nao ser sujeito a algum onus ou 

encargo".1 

Trazendo esta significacao para o Direito Tributario tem-se que aquilo que e imune 

nao e passivel de sofrer nenhuma incidencia tributaria, pois nao faz parte do universo de 

situagoes em que e possivel a cobranga. 

Em sua avaliagao o jurista Hugo de Brito Machado (2005, p. 246) infere que na seara 

tributaria: "o que e imune nao pode ser tributado". 

Significado trazido pelo dicionario Miniaurelio Seculo X X I Escolar. 
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Para Celso Ribeiro Bastos (1999, p. 438): 

Da-se o nome de imunidades tributarias aquelas normas constantes da Constituicao 
que, em vez de conferir competencias positivas para tributar, cifram-se a fazer 
justamente o contrario, isto e, proibir que determinadas situacSes por elas descritas 
sejam colhidas pela forca tributaria do Estado. Pode-se dizer que colaboram para a 
fixacao do campo competencial das pessoas de direito publico com capaeidade 
politica, no que diz respeito a criacao de tributos. 

O professor Paulo de Barros Carvalho2 ensina sobre a imunidade como sendo: 

A classe finita e imediatamente determinavel de normas juridicas, contidas no texto 
da Constituicao Federal, que estabelecem de modo expresso a incompetencia das 
pessoas politicas de direito constitucional interno, para expedir regras instituidoras 
de tributos que alcancem situacoes especificas e suficientemente caracterizadas. 

Encontra-se estas situagoes tipificadas nos artigos 150, 151 e 152 da CF/88, em que 

vedam as Entidades politicas da Federaeao a pratica dos atos ali elencado, caracterizando-os 

como norma imperativa proibitiva, com natureza de direito fundamental dos cidadaos e status 

de clausula petrea, tendo em vista a tamanha repercussao que tais vedagoes incutem nas 

relagoes sociais. 

A definigao dada pela Carta magna foi, praticamente, copiada na sua literalidade 

pelo CTN, em seu artigo 9°, que trata das limitagoes ao poder de tributar. 

Ao se fazer a analise, hodiernamente, do instituto da imunidade tributaria tem-se que 

ser deixada de lado a ideia de ser este um instrumento voltado a concessao de privilegios, na 

acepgao pejorativa do termo, para compreender que a sua razao de ser, ou seja, do porque 

determinadas situag5es ou coisas serem desonerada de uma obrigagao imposta a todos, esta no 

aspecto social destas atividades e bens. 

O Constituinte ao elaborar as materias que deveriam fazer parte da Constituigao sentiu 

que determinadas questoes eram revestidas de um cunho valorativo essencial para o 

desenvolvimento eficaz da sociedade, tendo em vista que contribuiam diretamente para a sua 

formagao socio-economica; e que, por essa razao, estas deveriam receber um tratamento 

diferenciado por parte do Estado. 

Este, por sua vez, instituiu vedagoes tributarias, para que na pratica estas atividades e 

coisas nao se tornassem tao onerosa a ponto de inviabiliza-las. 

2 Citacao retirada da pagina eletrdnica www.sinafresp.org.br. 

http://www.sinafresp.org.br
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•2 

Para o doutor em Direito Economico Fernando Facury Scaff : 

A funcao da imunidade tributaria - bem como a dos demais Principios limitadores 
ao poder de tributar -, e a de permitir que a sociedade exercite a cidadania, segundo 
as normas que ela pr6pria estabeleceu, sem eventuais empecilhos impostos pelo 
Estado (ou melhor, por eventuais grupos que se utilizem do aparato do Estado para 
implementar uma politica diversa daquela estabelecida pela sociedade. 

E assim, nesse ambiente de diminuicao das desigualdades sociais, que se deve 

compreender as imunidades tributarias, pois, na sua visao atual, nao foram criadas para 

estabelecerem um tratamento desigual, o foram para promover cidadania. 

4 2 A Imunidade Tributaria Na Constituicao Federal de 1988 

A Constituicao atual foi elaborada dentro de um prisma sociologico, conferindo 

maior relevancia as causas sociais, onde tudo que contribuisse para o desenvolvimento social 

receberia, por parte desta, especial atencao. E e imbuida nesse contexto que se opera, 

hodiernamente, a imunidade tributaria. Hoje em dia nao cabe mais a anaiise isolada desse 

instituto, esta deve ser elaborada dentro de um contexto politico, economico e social. 

A Constituicao trouxe em seu bojo a normatizacao da imunidade tributaria, 

conferindo-lhes um papel imprescindivel na formacao social. Sob a otica adotada pela Carta 

deve-se entender que estas limitagoes foram instituidas dentro de uma perspectiva de 

garantias e que gozar de imunidade nao e somente ter um privilegio de classe concedido 

unicamente por se enquadrarem em uma disposicao legal, o que foi criado com o unico intuito 

de favorecer a classe mais abastada da populagao, passa agora a ser entendido sob outro 

foco. 

O estudo do estabelecimento da desoneragao de impostos deve ser feito com anaiise, 

nao sob o aspecto do nao pagamento, por parte de alguns a um comando imposto a todos, de 

uma obrigagao, mas sim sob qual e a finalidade perquirida com esse nao adimplemento. 

3 Doutor em Direito Econdmico pela Universidade de Sao Paulo, Professor da Universidade Federal do Para e 
Advogado. 
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Na visao constitucional a imunidade e conferida a instituicoes e/ou bens que 

desempenhem um papel relevante na formacao, tanto da sociedade considerada difusamente, 

quanto no desenvolvimento do individuo tido na sua personalidade. 

Basta uma observacao simplista das disposicdes constitucionais, para se verificar que 

todas as hipoteses de cabimento de imunidades tem um contorno social. A exemplo da 

imunidade conferida aos livros, aos templos religiosos, dentre outras. 

Conforme o artigo 150, VI da CF/884, tem-se: 

Sem prejufzo de ouras garantias asseguradas ao contribuinte, e vedado a Uniao, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios: 
V I - instituir impostos sobre: 
a) Patrimdnio, renda ou servicos uns dos outros; 
b) Templos de qualquer culto; 
c) Patrimdnio, renda ou servicos uns dos partidos politicos, inclusive suas 
fundac6es, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituicoes de educacao e 
de assistencia social, sem fins lucrativos, atendidos os requisites da lei; 
d) Livros, jornais, periodicos e o papel destinado a sua impressio. 

Embora as imunidades sejam tratadas no artigo acima transcrito, estas nao sao 

exaustivas, encontram-se, tambem, varias hipoteses espalhadas ao longo do texto 

constitucional. 

E o caso dos artigos 184, § 5° e 195, § 7°, onde respectivamente, se le5: 

S3o isentas de impostos federals, estaduais e municipals as operac5es de 
transferencia de imoveis desapropriados para fins de reforma agraria. E, Sao isentas 
de contribuicoes para seguridade social as entidades beneficentes de assistencia 
social que atendam as exigencias estabelecidas em lei. 

A Carta Magna de 1988 dotou a imunidade como sendo uma decisao politica, que 

abarca determinadas situacoes e gera uma contraprestacao por parte do beneficiado a 

Administracao Publica, e uma especie de relacao mutua, onde apesar de se revestir como uma 

garantia constitucional as entidades ou bens, estas terao que cumprir seu papel dentro das 

fmalidades essenciais delimitadas; e, cabe, primeiramente, a sociedade valorar quais se 

encontram em situacao de receberem este bonus do Estado e, conseqiientemente, arcar com 

seus respectivos onus. 

Dai, o porque serem tidas como decisoes politicas, uma vez que sofre influencia direta 

4 0 artigo 9°, IV, do CTN tambem disciplina a materia, porem repete, praticamente, a literal idade deste. 
5 Em ambas as situacoes se leem isentas, trata-se de uma linguagem atecnica, quando na verdade se tem uma 
imunidade. 
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do momento politico pelo qual passa a sociedade. O que hoje pode ser tido como essencial, 

amanhajanao o e. 

Modernamente quem e tido como privilegiado e o Estado por se achar na qualidade de 

beneficiario direto dessas acoes. Tal instituto abandonou de vez a macula da sua criacao, 

deixando de ser um garantidor de regalias, tornando-se um instrumento habil a incentivar a 

inclusao socio-economiea. Esse e o entendimento atual do porque das imunidades. 

4 3 Imunidade Reciproca 

Imunidade quer dizer nao sujeito a alguem ou alguma coisa; e reciproca significa 

mutua, entao imunidade reciproca e a nao sujeicao mutua. Para o direito tributario e a nao 

sujeicao mutua, de certas pessoas, a determinados impostos em virtude de um mandamento 

constitucional. Aqui tais atividades sao o patrimonio, a renda e os servicos dos entes 

politicos, ou seja, Uniao, Estados-Membros, Distrito Federal e Municipios. 

Assim, imunidade reciproca e a nao sujeigao mutua do patrimonio, renda e servicos 

dos entes federals a competencia tributaria dos demais. 

Entendido estes como, conforme aduz Baleeiro (1986, p. 86): 

O patrimonio sao todos os bens ou todas as coisas vinculadas a propriedade e 
integrante do servico publico, moveis ou imoveis, corporeas ou nao, inclusive 
complexo de coisas e renda sao todos os rendimentos passiveis de serem auferidos 
pelo ente politico para o exercicio de suas atribuicoes nao comportando limitacoes. 

Por servicos, tem-se que sejam os servigos publicos, que na definigao de Zannella Di 

Pietro (2001, p. 98) e: "Toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerga 

diretamente ou por meio de seus delegados, com objetivo de satisfazer concretamente as 

necessidades coletivas, sob regime juridico total ou partial mente publico". 

Essas sao as situagoes nao prevalentes as atuagoes da tributagao. 

A imunidade reciproca ou intergovernamental e tida como subjetiva, pois reflete 

funcionalmente sobre pessoas e foi contemplada em todas as Constituigoes Brasileiras, tendo 

sua inspiragao no direito norte-americano. 
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Roque Antonio Carrazza fez algumas conclusoes acerca da imunidade tributaria 

reciproca, retiradas da doutrina estadunidense, que acrescida das figuras do Distrito Federal e 

dos Municipios, se enquadra perfeitamente as normas patrias. 

Segundo Carrazza apud Morais (2007, p. 817): 

I - a competencia para tributar envolve a competencia para destruir; I I - nao se 
deseja - e a prdpria Constituicao nao admite - nem que a Uniao destrua os Estados-
membros, nem que estes se destruam mutuamente ou a Uniao; I I I - destarte nem a 
Uniao pode exigir impostos dos estados - Membros, nem Estes da Uniao, ou uns 
dos outros. 

No Brasil, alem da Constituicao, que traz fundamentacao similar ao texto transcrito, 

encontra-se no artigo 9° do CTN a sua normatizacao, onde: "E vedado a Uniao, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municipios": 

[...] 
V I - instituir impostos sobre: 
d) Patrimonio, renda ou servicos uns dos outros; 
[...] 

Na licao do professor Fabretti (1998, p.08): "E uma nao-incidencia qualificada pelo 

fato de so poder ser concedida pela Constituicao [...] Sua finalidade e proteger contra a 

possibilidade de, por meios de tributos, cercear as atividades dos entes federativos [...]". 

O objetivo do legislador constitucional ao abarcar a imunidade reciproca foi propiciar 

a igualdade entre os Membros da Federacao; repelindo com esse instituto uma verdadeira 

disputa fiscal onde, fatalmente o prejudicado, num primeiro piano, seriam os entes menores, 

territorial e economicamente, e em outro piano a populaeao, mormente ser esta a destinataria 

final da acoes daqueles. 

Com isso se instalaria uma atmosfera de hierarquia, tanto estatal como populacional, 

onde uns usufruiriam, de maneira desleal, do trabalho dos outros. 

Muito embora a imunidade reciproca ja esteja disciplinada na lei Maior, e seja um 

principio constitucional, ela e embasada por outros principios de igual importancia. Assim a 

sua principal fundamentacao encontra-se insculpida dentro do proprio texto, nos principios do 

federalismo e da capaeidade contributiva, que dao respaldo, especificamente, ao 

estabelecimento da imunidade reciproca. 
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4 3 1 Do Federalismo 

O federalismo e uma forma de organizacao do Estado onde existe a descentralizaeao 

politico-administrativa e a autonomia financeira entre os entes que a compoe. 

Segundo Celso Ribeiro Bastos (1999, p. 155) "A federaeao e uma forma de Estado pela 

qual se objetiva distribuir o poder, preservando a autonomia dos entes politicos que a 

compoe". 

Ou na consoante licao de Jose Afonso da Silva (1998, p. 101)"E o modo de exercicio 

do poder politico em funeao do territorio [...] e a uniao de coletividades regionais autonomas 

[...]". 

A constituicao assegura ser a Republica Brasileira formada pela uniao indissoluvel de 

seus Membros6, sendo todos autonomos7. Com isso garante, nao so, a igualdade como 

tambem, a nao existencia de uma soberania entre eles. 

Artigo 1° da Constituicao Federal de 1988: "A Republica Federativa do Brasil, 

formada pela uniao indissoluvel dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se 

em Estado Democratico de Direito [...]". 

O principio do federalismo nao cria entidades soberanas, estas nao sao independentes 

umas das outras, sao autonomas. O que significa que independem da autorga das demais para 

gerir sua Administracao. Todas possuem competencia propria para desenvolver, nos limites 

de seu territorio, as funcoes publicas intrinsecas ao Estado da maneira que lhes seja 

conveniente8. 

Com o federalismo se busca a integracao harmonica dos membros politicos entre si, 

dai a pertinencia na instituicao da imunidade tributaria reciproca, uma vez que esta procura 

equilibrar as relagoes economicas entre os mesmo. 

Outro ponto de relevancia para a implementacao da imunidade reciproca esta na 

finalidade da cobranga dos impostos. Destinam-se a arrecadar receitas para os cofres publicos, 

6 Paragrafo 1° da CF/88. 
7 Paragrafo 18 da CF/88. 
8Para o Direito Administrativo um ato e tido como conveniente quando se faz oportuna a sua realizacao, 
atendendo aos interesses da populaeao e da Administracao Publica. 
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e, uma vez ja recolhidas, sera de todo desneeessario a nova arrecadacao de uma receita que ja 

pertence ao poder publico. 

No Brasil ha Membros, visivelmente, mais desenvolvidos do que outros, o que 

implica dizer que estes recorreriam aqueles mais frequentemente, para satisfazerem as suas 

necessidades. Como a aquisicao de mercadorias. Entao, a tributacao de impostos, nesse caso, 

subjugaria um ente federal mediante o outro, levando a uma inviavel disputa fiscal. 

4 3 2 Da Capaeidade Contributiva 

Um das premissas em torno da cobranga de impostos e que esta deve ser feita sobre o 

patrimonio particular do contribuinte, sua instituigao se concebe em virtude da retirada de 

parcela da riqueza gerada. Estatui a Lei Constitucional que esta deve ser feita de acordo com a 

capaeidade patrimonial deste. 

Na defmicao precisa de Celso Bastos (1999, p. 128) "A capaeidade contributiva e a 

possibilidade economica de pagar tributos". 

A CF/88, em seu artigo 145, § 1°, aduz expressamente: "Sempre que possivel, os 

impostos terao carater pessoal e serao graduados segundo a capaeidade economica do 

contribuinte (...)". 

Conclui-se que para haver a cobranga do imposto faz-se necessario sua incidencia 

sobre o patrimonio particular em conformidade com a condigao economica deste. Nao 

cabendo a cobranga sobre um ente que nao possui patrimonio proprio. 

As entidades politicas nao detem patrimonio particular, funcionam apenas como 

gestoras de recursos destinados a prestagao de servigos publicos sob sua competencia. Nao 

agem para si na produgao de riquezas, desempenham sua fungao no interesse publico, 

portanto, lhes falta capaeidade contributiva. 

Para Luciano Amaro: "A imposigao de cobranga de impostos de um ente federativo a 

outro implicaria uma subversao a ordem natural das coisas. Haveria instituigao de impostos 

onde nao houvesse riqueza". 

Seguido por Regina Helena Costa: "Ha ausencia de capaeidade contributiva por parte 

das pessoas politicas que compoem a Federagao, uma vez que seus recursos destinam-se a 

prestagao dos servigos publicos encarregados a elas". 
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Tal principle-, juntamente com a forma federal do Estado, e primordial para 

fundamentar a imunidade tributaria reciproca. Uma vez que, principalmente, a anaiise desses 

institutos provou ser incompativel a incidencia de impostos sobre as pessoas politicas. 

O seu pagamento por estas desconfiguraria toda a ideia de organizacao estatal adotada 

pela Constituicao, indo de encontro ao objetivo perquirido, qual seja, a integracao das 

diferentes regioes, a convivencia harmonica entre e os cidadaos e a diminuicao das 

desigualdades sociais. 

4 3 3 Tributos Alcancados Pela Imunidade Reciproca 

Estao acobertados pela imunidade somente os tributos que nao necessitam de uma 

contraprestacao do Estado para a sua arrecadagao. Funcionam como uma atividade que 

beneficia a sociedade difusamente, sem carecer da figura do beneficiado direto com uma 

prestagao por parte da Administragao. E esses tributos sao os impostos. 

Cabe, portanto, a imunidade somente aos impostos, uma vez que a sua cobranga 

pressupoe a soberania de quem cobra em face de quem paga. 

Na ligao de Aires Barreto: "A exigencia de impostos postula a superioridade de quem 

os exige, supoe o exercicio de um poder derivado da soberania, exercitavel sobre os suditos 

do detentor desse poder". 

Ja e consenso que nao ha superioridade de um ente em detrimento de outro e que sao 

os impostos a unica especie de tributos albergada pelo instituto da imunidade reciproca; resta 

agora a celeuma, saber se os impostos especiais ditos impostos indiretos, tambem contam com 

a abrangencia da imunidade. 

Nesse passo, seguem topicos especificos a fim de solucionar a pendencia que se 

mostra como objeto principal desse estudo. 
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4 4 Impostos Indiretos 

Os impostos indiretos sao assim denominados em virtude de recairem nao para aquele 

que ensejou o fato gerador, mas para terceiro. 

Para uma melhor compreensao tem-se que os impostos diretos sao aqueles devidos de 

direito, pela mesma pessoa que os deve de fato, ou seja, a mesma pessoa que deu origem ao 

fato gerador e a mesma responsavel pelo seu pagamento; ja nos impostos indiretos estes sao 

devidos de direito por uma pessoa (dita contribuinte de direito) e suportada por outra (dita 

contribuinte de fato), isto e, um recolhe o tributo e repassa para que a outra pague. 

Ha a chamada repercussao economica, consistindo na transferencia do encargo para o 

sujeito que ocupa a fase seguinte da cadeia, ou seja, o consumidor final9. Sao exemplos de 

impostos indiretos o ISS, o ICMS, o IPI, dentre outros. 

Nas palavras de Kiyoshi Harada: "Imposto indireto seria aquele em que o onus 

fmanceiro do tributo e transferido ao consumidor final, por meio do fenomeno da repercussao 

economica". 

Consagrando a referida especie o CTN, em seu artigo 166, dispos: 

A restituicao de tributos que comportem, por sua natureza, transferencia do 
respectivo encargo fmanceiro somente sera feita a quem prove haver assumido 
referido encargo, ou, no caso de te-lo transferido a terceiro, estar por este 
expressamente autorizado a recebe-la. 

De acordo com o CTN o sujeito passivo, ou seja, o devedor da obrigagao tributaria e a 

pessoa compelida a efetuar o pagamento desta, seja da parte principal ou da acessoria. Este 

por sua vez pode apresentar em duas modalidades: contribuinte, quando tem relacao direta e 

pessoal com a constituicao do fato gerador; e, responsavel, e uma terceira pessoa que nao tem 

relacao direta com o fato gerador, mas se acha vinculado a este por uma imposicao legal. 

Encontra-se tipificado no artigo 121 do CTN: 

Sujeito passivo da obrigacao principal e a pessoa obrigada ao pagamento de tributo 

9 Para o CDC, artigo 2°: "Consumidor e toda pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza produto ou servico 
como destinatario final". 
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ou penalidade pecuniaria". 
Paragrafo unico. O sujeito passivo da obrigacao principal diz-se: 
I -contribuinte, quando tenha relacao pessoal e direta coma relacao que constitua o 
respectivo fato gerador; 
I I -responsavel, quando, sem revestir a condicao de contribuinte, sua obrigacao 
decorra de disposicao expressa de lei. 

Com isso tem-se que, no caso dos impostos indiretos, os responsaveis pelo seu 

pagamento sao tereeiros que nao concorreram diretamente para a geracao do tributo, suportam 

esse onus por uma imposicao legal. Convem salientar que o terceiro nao esta totalmente 

afastado da relacao. Tal imposicao nao recai sobre quem nao tenha de nenhuma maneira 

participado da relacao tributaria, este apenas nao provocou, pessoalmente, a coneretizacao do 

fato gerador. 

Um exemplo bastante didatico e o da cobranga do ICMS1 0. 

Um lojista realiza uma compra de produtos para seu estabelecimento, houve nesse 

momento a coneretizacao da situagao hipotetica definida em lei como suficiente para gerar a 

cobranga do imposto, fato gerador, qual seja, a circulagao de mercadorias, haja vista a sua 

saida da fabrica e entrada na loja. Aqui o fornecedor e o contribuinte, isto e, arrecada aos 

cofres publicos o ICMS, porem, o responsavel pelo seu pagamento e o consumidor final; o 

cliente da loja, uma vez que o valor arrecadado sera repassado ao prego final do produto. 

Entao, o cliente, que em um primeiro momento, nao contribuiu diretamente para a 

movimentagao da mercadoria e o responsavel pelo adimplemento do imposto gerado. 

Essa e a sistematica dos impostos indiretos, que caminha ao reverso da regra geral, 

onde o responsavel pelo tributo e quem deu ensejo a realizagao do fato gerador. 

Com as implementagoes das figuras do imposto indireto e do sujeito passivo, na figura 

do responsavel, houve a geneses da grande controversia acerca dos impostos. Esta dispensado 

o pagamento do imposto indireto pelos entes federals quando atuarem no polo passivo da 

relagao tributaria? Ou seja, e devido ou nao tal tributo quando as pessoas politicas flgurarem 

como consumidor final, uma vez que estes sao imunes a incidencia dos impostos de qualquer 

natureza? Nao. 

Imposto sobre a circulacao de mercadorias e a prestacao de servicos. 
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4 5 A Imunidade Tributaria Reciproca e os Impostos Indiretos 

A grande controversia, que divide a doutrina e os tribunais, acerca do cabimento da 

imunidade reciproca sobre os impostos indiretos esta relacionada a situagao juridica do sujeito 

passivo. 

De um lado, parte da doutrina pugna pela nao aplicacao da imunidade reciproca 

quando a pessoa politica ocupar a posigao de contribuinte de fato. Estes defendem que seja 

desconsiderado o instituto da repercussao economica, onde o onus do encargo e transferido a 

terceiro. 

Para essa parcela da doutrina a lei considera contribuinte a pessoa que deu origem ao 

fato gerador, no caso o contribuinte de direito, sendo, portanto, a relacao tributaria formada 

entre esta e a entidade tributante, de modo que o membro federal, tido como contribuinte de 

fato, nao faz parte da relacao estabelecida e que acatar a regra imunizante seria favorecer 

terceiros nao contemplados pela sua eficacia. 

Entende-se que quando a Administracao publica aparecer como consumidora final 

numa relagao economica a parcela que desembolsa nao e tributo, seria o prego pago pelo 

servigo ou mercadoria, validamente contratados. 

Defendia essa posigao o Ministro Bilac Pinto: 

Para a legislagao os entes federativos sao imunes a tributagao quando esta decorrer de 

atividade nao vinculada a atuagao estatal, ou seja, sao imunes as cobrangas de impostos; e 

que contribuinte e aquele que figurar no polo passivo da relagao tributaria. 

A corrente contraria a esse posicionamento entende que a imunidade reciproca e 

perfeitamente cablvel aos impostos indiretos, uma vez que o CTN, em seu artigo 121, 

reconheee a figura do contribuinte de fato, sem fazer ressalvas as pessoas que podem se-lo e 

nao acolhe nenhuma excegao a aplicabilidade da regra imunizante, tendo concedido-a na sua 

inteireza. Portanto, nao se tem porque falar em desconsideragao do contribuinte de fato 

quando este for um ente publico. 

Uma das fundamentagoes do porque sobre os entes federals nao incidiria imposto e a 

falta de patrimonio particular, isto e, capaeidade contributiva, um dos requisitos para o 

estabelecimento deste tributo. Caso se consinta na tributagao dos entes publicos, quando 
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ocuparem a condigao de contribuinte de fato, nas relacoes envolvendo os impostos indiretos, 

este sera efetivamente atingido pela exacao, acarretando com isso a ofensa aos preceitos 

constitucional informadores da imunidade tributaria reciproca. 

Esse argumento reehaca a ideia de que a natureza juridica dessa relagao tem carater de 

negocio juridico, pertencendo as financas ptiblicas, onde a Administragao compoe a relagao 

contratual apenas na condigao de consumidor final realizando despesas para o funcionamento 

da maquina estatal. 

Pela interpretagao a Constituigao nao cabe seja tratada a materia como afeita as 

finangas publicas. Ao avaliar a imunidade reciproca sobre os impostos indiretos tem que ser 

analisado quem efetivamente sera atingido pela cobranga, motivo pelo qual nao pode ser 

desqualificada a repercussao economica. 

A teoria de que o contribuinte de fato e uma pessoa estranha a relagao tributaria nao 

encontra respaldo legal, uma vez que compete a ele o pagamento da obrigagao, nao podendo 

ser tido como terceiro desinteressado. Compoe, sim, a relagao tributaria formada. 

Quando se instituiu a imunidade reciproca o que se procurava proteger era a 

organizagao federativa e a evasao de divisas de um ente para outro atraves do pagamento de 

impostos, coibindo com isso disputas fiscais e o inevitavel locupletamento de uns em 

detrimento dos outros. 

Pois, quando um ente se ver forgado a custear diretamente os impostos presentes sobre 

as atividades que desenvolve assume a condigao de contribuinte, quando por uma norma 

constitucional nao poderia, sequer, figurar dentro das situagSes passiveis de tributagao. 

E o que acontece com a incidencia indevida dos impostos indiretos nas situagoes que 

tais entes aparecem como contribuinte de fato, pois arcam integralmente com os tributos, 

tendo a sua condigao de pessoa politica completamente descaracterizada. 

Muito embora nao seja uma questao unanime nem na doutrina nem na jurisprudencia e 

se achar distante de um posicionamento uniforme e inconteste. 

Diante do exposto flea evidente que o posicionamento mais abalizado esta com a 

corrente contraria a desconsideragao da pessoa politica quando contribuinte de fato, uma vez 

que carece de profundidade os argumentos utilizados pela primeira corrente, ficando 

sobremaneira provada a plena efetividade do raciocinio dos que defendem a aplicabilidade da 

imunidade reciproca aos impostos indiretos por se enquadrarem perfeitamente aos ditames 

constitucionais. 



5 POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) 

A questao acerca da possibilidade de gozar os Entes politicos de imunidade tributaria 

quando aparecem na relagao juridica tributaria como contribuinte de fato nunca foi pacifica, 

sempre encontrou acaloradas discussoes sobre sua possibilidade ter sido ou nao almejada pela 

CF/88 como tambem pelas demais normas tributarias. 

Uns alegam que nesse caso a lei disse mais do que ela queria e sua interpretacao deve 

ser feita de maneira restritiva; para a outra corrente nao e caso de interpretacao nem restritiva, 

nem carece seja interpretada extensivamente, pois para estes a norma e bastante clara, uma 

vez que reconhece a figura do contribuinte de fato. Todavia seu entendimento nao e tao 

simples. 

Ate inicio da decada de 70 o posicionamento dominante sobre o tema estava na 

possibilidade de imunizar as relacoes dessa natureza. A Corte Suprema, embalada pelas 

ideias do Ministro Aliomar Baleeiro considerava que os Membros Federals usufruiam da 

imunidade reciproca lhes dispensada pelo artigo 150, IV, alinea a, da CF/88, ainda que 

aparecessem na relagao tributaria como contribuintes de fato, pois o que a norma 

constitucional proibia era a invasao do patrimonio, renda e servigos mediante cobranga a de 

impostos. 

O que sem duvida ocorreria, tendo em vista, que ao arcar com o pagamento dos 

impostos incidentes na relagao, estaria sendo afetada, negativamente, no montante patrimonio 

que administra. 

Imimeros acordaos foram proferidos com esse entendimento, porem nunca de forma 

unanime. Dentre eles as magistraveis decisoes colocadas por Baleeiro, o principal defensor 

dessa tese. 

Tal posicionamento pode ser depreendido, por exemplo, da ementa dos seguintes 

acordaos1: 

Caixas Economicas Federais. Sendo o imposto de consumo eminentemente direto, 
que recai, afinal, sobre o comprador, de seu pagamento, estao isentas as caixas 
economicas, que gozam de imunidade tributaria, face ao art. 31, v, a, da 
constituicao - de 1946 e leis posteriores. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 

1 Todos os acordaos citados foram extraidos do site www.stf.gov.br. 

http://www.stf.gov.br
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Recurso extraordinario conhecido e provide (stf, pleno, re-68538/sp, rei. min. 
barros monteiro. dju. 18/09/1970). 

Imunidade reciproca as unidades administrativas, imunes a tributacao, e as 
empresas beneficiadas por isencao de todos os impostos federals podem, atraves de 
mandado de seguranca ou outro remedio judicial iddneo, opor-se ao pagamento do 
imposto de consumo, exigido de fabricantes ou outros contribuintes de iure pelos 
fornecimentos que lhes facam. (stf, 1 t , re 68450/sp, rei. min. aliomar baleeiro. dju 
29/12/1969). 

Embora fosse a decisao tida pela maioria como aquela que refletia a vontade legal, nao 

contava com unanimidade, nem tao pouco eram tomadas de maneira pacifica. Tanto e que 

pouco tempo depois, final da decada de 60 e inicio da decada de 70, ouve uma mudanca 

diametralmente oposta aquela que ate em tao era tida como certa, e isso so foi possivel diante 

da falta de consenso que revestia, ou melhor, ainda reveste o tema. 

Por volta de 1970 ha uma mudanca na composicao do Plenario do Tribunal. Na 

mesma epoca toma posse como Ministro do STF o jurista Olavo Bilac Pinto, que veio a ser, 

depois, considerado o maior opositor da teoria defendida pelo Ministro Baleeiro. 

Diante dessa reestruturagao o posicionamento do pretorio Excelso mudou. Passou a 

considerar a posigao do Ministro Bilac Pinto como sendo aquela mais adequada ao 

ordenamento vigente. 

Bilac pinto defendia que, na condigao de consumidor final, os entes politicos nao 

figuravam na relagao juridico-tributaria, uma vez que esta se dava entre o produtor/fornecedor 

e o Estado; portanto nao ha o que questionar quanto a validade da cobranga dos impostos. No 

caso em questao o contribuinte de direito sera pessoa estranha, isto e, nao contemplada, pela 

norma instituidora da imunidade reciproca. 

Esse posicionamento pode ser conferido em decisoes dos julgados desse Tribunal. 

Imposto de consumo. Servico funerario da municipalidade de Sao Paulo, 
imunidade: inocorrencia. I I - ainda que figure como compradora a entidade publica 
em questao, esta ela sujeita ao pagamento do imposto de consumo. Motivacao. 
Embargos conhecidos e recebidos. Votos vencidos. (stf, pleno, re-embargos 
68215/sp. rei. min. thompson flores. dju. 16/04/1971). 

Imunidade fiscal reciproca. Nao tem aplicacao na cobranca do imposto sobre 
produtos industrializados. O contribuinte de iure e o industrial ou produtor. Nio 6 
possivel opor a forma juridica a realidade economica para excluir uma obrigacao 
fiscal precisamente definida na lei. O contribuinte de fato e estranho a relacao 
tributaria e nSo pode alegar a seu favor, a imunidade reciproca. (stf, 2 t , re 
68741/sp, rei. min. bilac pinto, dju 23/10/1970). 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
TRIBUTARIO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA 
ILUMINACAO PUBLICA. ICMS. IMUNIDADE INVOCADA PELO 
MUNICIPIO. IMPOSSIBILIDADE. 2. A jurisprudSncia do Supremo firmou-se no 
sentido de que a imunidade de que trata o artigo 150, V I , a, da CB/88, somente se 
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aplica a imposto incidente sobre servico, patrimonio ou renda do proprio 
Municipio. 3. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o 
municipio nao e contribuinte de direito do ICMS, descabendo 
confundi-lo com a figura do contribuinte de fato e a imunidade 
reciproca nao beneficia o contribuinte de fato. Agravo regimental a 
que se nega provimento. A Turma, por votacao unanime, negou provimento ao 
recurso de agravo, nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, neste 
julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. (2 a Turma, 01.04.2008). 

Diante do novo posicionamento a Suprema Corte modificou me maneira taxativa o seu 

entendimento sobre a questao. Contudo permaneceu a mesma celeuma a respeito da sua 

validade. O que ocorreu foi somente a inversao do posicionamento tido como o correto, 

porem os Ministros Bilac Pinto e Baleeiro protagonizaram contendas emeritas, para ambos, 

sobre o tema. Cada qual tendo defendido o deu posicionamento sagazmente. 

E uma questao tao controvertida que, hodiernamente, a jurisprudencia caminha na 

direcao de aceitacao da teoria derrogada, dando claro sinais que esta modificando, novamente 

o seu posicionamento e recepcionando a teoria de Aliomar Baleeiro como a mais acertada. 

Questao se faz mister e saber ate quando, visto ser esta uma peleja longe de seu termino. 

Verifica-se um possivel redirecionamento dos tribunals nessa decisao proferida pelo 

Tribunal Regional Federal da 4a regiao2. 

TRIBUTARIO. ICMS. IMPOSTO INDIRETO. CONTRIBUINTE DE FATO. 
AUTARQUIA FEDERAL. IMUNIDADE DO ART. 150, V I , A. EXISTENCIA. 
Comprovado que e a autarquia federal quem area com o onus do ICMS, vez que os 
valores devidos sao incluidos nas faturas mensais, tem ela direito de repetir o que 
indevidamente pagou, pois goza do beneficio da imunidade tributaria reciproca 
constante do texto constitucional. (TRF4, 2 T, AC 97.04.23659-0/SC, rei. Juiz 
Fernando Quadras da Silva. DJ. 11/05/2000). 

Embora as decisoes do STF continuem no mesmo sentido, nao reconhecendo validade 

a imunidade reciproca, nas hipoteses supra, esta ja encontra resistencia nos tribunals 

inferiores, demonstrando que a teoria defendida ainda nao foi aceita, vale nao olvidar de 

mencionar que e perfeitamente possivel um novo posicionamento do Tribunal Supremo nesse 

sentido. 

2 Decisao encontrada no site www. Jf.gov.br 

http://Jf.gov.br


CONSIDERACOES FINAIS 

Na abordagem feita acerca dos tributos, a quem compete institui-lo e, mais ainda se e 

em todas as hipoteses que a lei confere imunidade tributaria reciproca aos Membros da 

Federacao, foi visto que o debate, principalmente em relagao a esse ultimo topico, e intenso, 

apresentando cada um as suas justificativas em favor dos seus principios. 

A Constituicao Federal de 1988, buscando conceder a seus Membros, tambem, 

autonomia financeira, outorgou-lhes a possibilidade, desde que esses achassem conveniente, 

de instituirem a cobranga de tributos, para, com isso, arrecadarem receitas que custeassem a 

Administragao. 

Mais ainda, visando preservar o equilibrio entre os seus Membros manda que estes nao 

poderao tributar as relagoes uns dos outros, em que estes configurem como parte integrante, 

ou seja, numa situagao onde era perfeitamente normal a cobranga de impostos, se uma das 

partes envolvidas for um ente publico, esta nao mais podera ser tributada. 

Estas sao, basicamente, as ideias explanadas nos primeiro e segundo capitulos, 

respectivamente. 

Ja no terceiro e quarto capitulos, tem-se, naquele, que parte da doutrina restringe a 

aplicagao da norma por entender que esta nao se aplica aos entes federals quando estiveram na 

condigao de contribuinte de fato, aquele que nao da causa ao fato gerador mais area com o 

pagamento dos impostos, em uma relagao tributaria; estando assim afastado da hipotese de 

cabimento do comando legal. 

Para a outra parcela este posicionamento fere as Normas Constitucionais, uma vez que 

esta apenas se refere a contribuinte e reconheee a figura do contribuinte de fato. Aqui a 

posigao defendida e que e perfeitamente cabivel o afastamento ao tributo uma vez que o que e 

protegido e a nao saida dos cofres publicos de patrimonio, sobre a administragao de um ente 

para ingresso nos cofres de outro, em situagoes que funcione como parte diretamente 

prejudicada. 

No ultimo capitulo se tem as decisoes do Pretorio Excelso a respeito da contenda. O 

que pode ser analisado foi que ali tambem nao existe um consenso a esse respeito. Ora se 



60 

posiciona contra, ora a favor. O que vai decidir se ocorre a mudanca do posicionamento e a 

constituicao da mesma. 

Debates acalorados tem sidos travados naquela Corte e, apesar de hodiernamente o seu 

posicionamento de contrario ao cabimento da imunidade reciproca nos impostos indiretos; 

esse nao o pensamento do judiciario de maneira geral. Sinalizando uma possivel mudanca em 

breve do seu entendimento. 

As repercussoes desse debate podem ser vistas em situacoes praticas da, repercussoes, 

estas, que exigem um posicionamento urgente por parte das autoridades uma vez que decisoes 

tem sido tomadas favoraveis aos dois lados da contenda. Causando com isso uma enorme 

inseguranca juridica sobre aquele ao qual deveria pairar um ar de confianca, credibilidade e 

seguranga quanto a sua funcao primordial, decidir sobre o direito da sociedade como um todo, 

e nao exalar a sensagao de perdimento em relagao a uma norma legal. 

Sendo assim, conclui-se diante do exposto, levando em consideragao tanto a doutrina 

como a jurisprudencia, que e inadmissivel a cobranga de impostos diretamente de um ente 

sobre o patrimonio, a renda e os servigos que administram. Tal atitude se reveste de 

inconstitucional, uma afronta direta a um dos preceitos petreos da Norma Fundamental. 
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