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RESUMO 

A tributagao brasileira e complexa, pois existe uma grande quantidade de normas que 

conduzem o sistema tributario. Ass im, o poder de tributar faz-se necessario ao Estado 

Federado, por possibilitar a redistribuicao da arrecadacao tributaria nos entes federados. 

Observa-se que o Federaiismo e uma forma de estado adotada pela Republica Federativa 

do Brasil. sendo caracterizado pela existencia de diversas instancjas poiit icas, as quais 

devem possuir uma adequada distribuicao dos recursos nacionais para que a 

sustentabil idade do Estado mantenha-se garantida. Nesse sentido, essa pesquisa teve 

como objetivo geral o de analisar sob a perspectiva dos discentes a importancia da 

reparticao das receitas tributarias para a manutencao da forma federativa do Estado 

Brasileiro, ao garantir as autonomias polit ics e f inanceira dos entes federados. O tema 

mostra-se relevante pelo fato de que a tributacao federativa e uma das maiores fontes de 

recursos financeiros para que o govemo possa atender adequadamente as necessidades da 

populacao. Foi apl icado urn questionario junto aos discentes do curso de Ciencias Contabeis 

da UFCG - campus Sousa-PB, usando a mefodologia descrit iva, qualitativa e bibliografica, 

no intuito de alcancar os objetivos da pesquisa. Pode-se observar nos resultados da analise 

quanto a percepgao dos discentes que estao cursando entre o 1° e o 4° periodos, que estes 

responderam corretamente sobre temas como o Estado Federado e suas caracteristicas e 

sobre a correta classiftcacao dos tr ibutos e m impostos, taxas e contr ibuicoes. A pesquisa 

revelou ainda que os alunos que estao cursando entre o 7° e 9° per iodos apresentaram urn 

maior conhecimento do assunto, principalmente sobre temas que exigem urn conhecimento 

mais aprofundado, como a definicao de taxas e sobre as competencies dos entes 

federativos. Com relagao ao tema abordado, entende-se, que o objetivo principal da 

descentral izacao e de buscar autonomia dos seus entes de forma que cada urn exerca sua 

funcao socioeconomica de forma consciente e eficaz ao aplicar corretamente seus recursos, 

no intuito de atender da melhor forma possivel as necessidades da populacao, atraves de 

urn o controle social como tambem dos gastos publicos. Entende-se que acoes como essas, 

alem de responder aos anseios dos cidadaos, valorizam a administracao publica e reduzem 

a desigualdade social. 

Palavras C h a v e : Federai ismo; Autonomia Entes Federat ivos; Percepcao Discentes. 



ABSTRACT 

The Brazilian taxation is complex because there is a lot of rules that lead the tax system. 

Thus, the power io tax is necessary to the federal state, by al lowing the redistribution tax 

revenue in counties. It is noticed that the Federalism is the form of state adopted by the 

Federative Republic of Brasil, being characterized by the existence of several political 

persistence, which must have an appropriate distribution of the national resources so that the 

sustentabil idade of the State remains guaranteed. In this sense, this inquiry took as a 

general objective it to analyse under the perspective of the pupils the importance of the 

distribution of the tax receipts for the maintenance of the federative form of the Brazilian 

State, while guaranteeing the political and financial autonomies of the federate beings. The 

theme appears to be relevant by the fact that the federal tax is a major source of funds for 

the government can adequately meet the needs of the population. W e administered a 

questionnaire to students from the Accounting Sciences UFCG - campus Sousa-PB, using 

the methodology descriptive and qualitative literature, in order to achieve the research 

objectives. It can be observed in the results of the analysis regarding the perception of 

students who are enrolled between the 1st and 4th periods, they answered correctly on 

topics such as federal state and its characteristics and on the correct classification of taxes 

on taxes, fees and contributions. The survey also revealed that students who are enrolled 

between the 7th and 9th periods had a greater knowledge of the subject, especially on 

issues that require a deeper knowledge, such as setting rates and on the powers of federal 

entities. With respect to the subject matter, it is understood that the main objective of 

decentralization is to seek autonomy for their loved so that each carries its socioeconomic 

function consciously and effectively to properly apply its resources in order to meet the best 

possible to the needs of the population, through a social control of public spending as wel l . It 

is understood that actions like these, in addition to responding to the desires of citizens who 

value the public administration and reduce social inequality. 

K e y w o r d s : Federal ism, Autonomy Federated loved; Perception students. 
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11NTRODUQAO 

1.1 TemazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Problematica 

A autonomia federativa e urn concerto retevante para o Estado concebvdo e m uma forma 

federativa como o Brasil, pelo fato de compreender as capacidades de auto-organizagao, 

autogoverno, autolegislacao e auto-administracao dos entes federativos. Mas vale salientar 

que, a autonomia federativa e organizada e dettm'rtada pela Constituicao Federa l 

A tributacao brasileira e complexa, pois existe uma grande quantidade de normas que 

conduzem o sistema tributario originario dos tres entes tr ibutantes: Uniao, Estados e 

Municipios. Sendo assim, o poder de tributar faz-se necessario ao Estado Federado, por 

possibilitar a redistribuicao da arrecadacao tributaria nos tres entes federados. 

O Federaiismo e uma forma de estado adotada pela Republica Federat iva do Brasil, sendo 

caracterizado pela existencia de diversas instancias polit icas, que deve possuir uma 

adequada distribuicao dos recursos nacionais para que a sustentabil idade do Estado 

mantenha-se garantida. 

Segundo Mora e Varsano (2001 apud ARRUDA; FROTA; NOVAES, 2007) o federaiismo 

brasileiro foi pautado por periodos de maior ou menor descentral izacao fiscal, de acordo 

com o regime de govemo no poder. Sendo reforcada pela Constituicao Federal de 1988, 

ocorrendo com a municipalizacao de alguns tributos. 

A Const i tu ic io Cidada de 1988 teve a preocupacao de proteger o federaiismo politico e 

fiscal, inclusive elegendo-o ao status de clausula petrea, ao permitir a partilha da receita 

tributaria entre a Uniao, Estados, DF e Municipios, traduzindo a propensao federalista de 

atendimento as necessidades dos cidadaos. 

Muitos estados-membros e muitos municipios nao seriam viaveis senao no ambito de urn 

Estado Federado, como o Brasil, por nao possuirem recursos financeiros suficientes a 

manutencao de suas atividades, pois nao basta a possibilidade de auto-organizacao, e mais 

que necessario ter e manter a autonomia f inanceira. 
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A reparticao das receitas tributarias extste como garantia de repasse de recursos 

econdmicos e financeiros aos entes federativos, para que possam viabilizar educacao, 

saude, seguranca, moradia, entre outros direitos a populacao, para que esta possa viver 

com dignidade. 

Caso essa partilha nao existisse, os entes com menor capacidade tributaria seriam menos 

desenvolvidos e assim iriam permanecer, pois a maior parte dos tributos e de competencia 

da Uniao, destarte, a tecnica de reparticao do produto da arrecadagao tributaria contribui 

efetivamente para a autonomia dos entes federativos. 

Diante do exposto, essa pesquisa busca responder a seguinte problematica: Qual a 

percepcao dos discentes do Curso de Ci§ncias Contabeis da UFCG na cidade de Sousa/PB 

sobre a importancia da reparticao das receitas tributarias para a manutengao da forma 

federativa do Estado Brasileiro, ao garanfir as autonomias politica e f inanceira dos entes 

federados? 

1.2 Justificativa 

As atividades governamentais possuem encargos tributaries que variam em funcao da 

intensidade de suas atribuicoes e responsabil idades as quais sao definidas pela sociedade. 

E atraves dos tributos, que o Estado Federativo consegue extrair recursos da sociedade para 

f inanciar suas acdes, estas por sua vez, sao definidas pela prdpria sociedade atraves de 

seus legit imos representantes e formatadas atraves do orcamento publico 

(VASCONCELOS, 2002). 

Ass im, com a influ§ncia que os tributos representam nos resultados econ6micos, toma-se 

indispensavel direcionar valores de forma a identificar atitudes relacionadas com o nivel de 

tributacao no Brasil. Uma vez que, o equilibrio f inanceiro nas diferentes formas de govemo 

somente e possivel, devido o sistema de reparticao das receitas tributarias, somado as 

transferencias intergovemamentais em geral. 

Vasconcelos (2002), afirma que existem dots tipos de transferdncias intergovemamentais, 

entre elas, tern as constitucionais e as nao constitucionais. A primeira e praticada 

automaticamente sempre quando se arrecada o recurso, partindo do govemo federal, para 

os de mveis inferiores, estaduais e municipals, sendo reconhecida ainda como transferencia 
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direta. Ja a segunda depende de convenvos ou ate mesmo d a vontade entre os govemos 

mediante a formacao de fundos, chamada tambem como transferencias indiretas. 

Nesse sentido, e de grande importancia o estudo da tr ibutacao para a sustentabii idade do 

Estado, em sua forma federativa, sendo que a partilha da arrecadacao tributaria e que 

ocasiona a independencia financeira e, conseqi ientemente poli t ica, dos entes federados, 

pois a partilria da competencia tributaria apenas descentraiiza o poder polit ico, mas nao 

minimiza as desigualdades. 

No Brasil, segundo Barbosa (2003), o pacto federative vem sendo desrespeitado diante de 

tantas desigualdades sociais oriundas da ma distribuicao da renda. Com isso, o federaiismo 

deveria, em tese, exterminar as diferencas economicas entre os estados e promover o equilibrio 

financeiro das regioes. 

Ass im, essa pesquisa se justifica pela importancia do tema no contexto federativo, ja que a 

solucao encontrada pefo legislador constitucional foi a reparticao das receitas tributarias. A 

pesquisa tern como objetivo o de mostrar as opinioes sobre a tematica dos discentes, a fim 

de proporcionar informacoes que venham a contribuir para uma melhor compreensao da 

garantia da autonomia federativa. 

Nesse sentido, a abordagem do tema mostra-se relevante pelo fato de que a tributacao 

federativa e uma das maiores fontes de recursos financeiros utilizada peio governo para 

atender adequadamente as necessidades da populacao, que serao distribuidos entre os 

Estados e os Municipios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Gera! 

Analisar sob a perspectiva dos discentes a importancia da reparticao das receitas tributarias 

para a manutencao da forma federativa do Estado Brasileiro, ao garantir as autonomias 

politica e financeira dos entes federados. 
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1.3.2 Especlficos 

s Mostrar o perfil dos discentes e o seu nivel de conhecimento com relacao ao tema 

em estudo; 

/ Conhecer o federai ismo fiscal e politico do Estado Brasileiro; 

S Identificar os diversos tipos de tributos e competencias dos entes federativos; 

/ Entender a necessidade da reparticao das receitas tributarias para a autonomia 

politica e financeira dos entes federativos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Metodologia 

A pesquisa em pauta e classrficada como cientif ica, pois conforme Vergara (2006), quanto a 

natureza trata-se de pesquisa fundamentada em trabalhos mais avancados, publicados por 

autoridades no assunto, e que nao se limita a simples copia das ideias. Quanto aos 

objetivos ela e do tipo descrit iva, pois os fatos s§o observados, registrados, anal isados, 

classif icados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles. Com relaccio aos 

procedimentos sera uma pesquisa de campo, pois baseia-se na observacao dos fatos tal 

qual como ocorrem na realidade; seja quanto ao objeto de estudo, ja que coleta dados onde 

ocorrem espontaneamente os fenomenos. 

Diante disso, iniciou-se o estudo atraves de uma pesquisa bibliografica, por meio de 

consultas a livros especial izados e peribdicos que tratam da questao tributaria no Brasil, 

bem como consultas a leis, doutrinas e ju r isprudences sobre o assunto. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser considerada como descrit iva, porque busca 

descrever as caracteristicas de determinada populacao, ou seja, preocupa-se em observar 

os fatos, registra-los, analisa-los, classifica-los e interpreta-los, como afirma Vergara (2006). 

Com base na problematica abordada, utilizou-se uma pesquisa qualitative explicativa 

visando apurar os dados e descreve-los atraves da complexidade de urn determinado 

problema, analisando a influencia mutua de certas variaveis ou determinados grupos sociais 

estudados. 
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1.4.1 Universe* da Pesquisa e Coleta de Dados 

O universe- desse estudo sera os discentes do Curso de CiSncias Contabeis da UFCG -

campus Sousa-PB. Marconi e Lakatos (2002, p. 41) classificam a populacao ou universo 

como o "conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma 

caracteristica em comum". Ass im, a amostra, obtida por criterio de conveni^ncia, se 

restringe a 60 discentes, compreendidos entre o 1° e o 9° periodos, de urn universo de 285 

alunos ativos em 2013 na UFCG. 

Para a coleta de dados do presente estudo, sera aplicado urn questionable semi-estruturado 

contendo 22 questoes, com perguntas objetivas e subjetivas, visando verificar o 

conhecimento do assunto, como tambem saber a opiniao sobre a tematica por parte desses 

discentes. 

O tratamento utilizado para a apuracao dos resultados obtidos sera uma analise descrit iva, 

verif icadas com a utilizaccSo de tecnicas estatist icas como a porcentagem, com o auxil io do 

software Excel. 
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2.1 Processo Histbrico na Formagao do Estado 

No seculo X!X aconteceu a transformacao do Brasil de coldnia portuguesa a Estado 

independente, ocasionadas por varias mudancas de ordem politica, economica e social. 

Tendo como objetivo a formaccio de urn novo Estado, no intuito de comprovar como um 

grupo economico obteria seu valor politico dominante na politica nat iona l . 

De acordo com Carvalho (2007) o modelo de Estado adotado no Imperio foi resultado das 

caracteristicas poffticas existentes na epoca, que eram derivadas da burocracia estatal. O 

autor ainda entende que por este morjvo a decisao de fazer a independencia com a 

monarquia representative, de manter unida a ex-colonia, de evitar o predominio militar e de 

centralizar rendas publicas, foi uma opccio politica entre outras possiveis da epoca. 

Entende-se que no Seculo XIX aconteceram varias mudancas principalmente na economia 

da epoca, tomando-se uma opc3o politica a centralizacao das rendas e a u n i i o da ex-

colonia, evitando ainda a dominacao militar, gerando assim a independSncia do Estado. 

Andrade (2010) menciona que a constituicao do Estado se deu atraves da classe senhorial, 

quer era formada por uma ampla gama de sujeitos l igados as mais variadas atividades 

economicas e, unida por interesses economicos relacionados com a agricultura escravista 

de exportagao. Sabia-se que o Estado nSo era dominado pelos donos de terras, mas sim, 

pelos interesses de um grupo politico. 

Ainda o autor comenta que existiram grandes her6is que f izeram a Independencia e o 

Estado Nacional, entre eles esta Dom Pedro I, Jose Bonifacio de Andrada e Tiradentes, este 

por sua vez foi o heroi da Inconfidencia Mineira. 

Segundo Pimenta (1998), no seculo XIX, o Estado era caracterizado como patrimonialista, 

pois uma cultura de apropriacao daquilo que e publico pelo privado. Pimenta (1998) e 

Andrade (2010) explicam ainda como aconteceu o processo para o desenvolvimento do 

Estado Nacional, conforme evidenciado no Quadra 1. 
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Quadro 1 - Q processo para o desenvotvtmento do Estado Maaoaal 

ANO ACONTECIMENTOS 

1808 
Nesse periodo ocorreu o fenomeno ligado ao enraizamento de interesses 
economicos da Corte portuguesa no Centro-Sul do Brasil e que permitiu o 

inicio do processo de constituicao de um Estado Centralizado. 

1822 

O Estado Centralizado transformou-se em Estado Nacional. Em meio a 

este processo a classe senhorai se expandiu a partir da agricultura de 

subsistencia logo transformada em fomecedora da Corte instalada no Rio 

de Janeiro. 

1826 

Antes 1826 existiam apenas interesses economicos, logo depois foram se 

transformando em interesses politicos decorrente da participacao politica 

iniciada com a criacao do Estado Representative especialmente com a 

abertura da Assembleia-Geral. 

1831 

Aconteceu a Renuncia de Dom Pedro I, gerando com isso o poder do 

grupo socio economico denominado liberal-moderado, sendo formados por 

padres, burocratas, magistrados, fazendeiros. 

1889 

Ocorreu o inicio da Republics, com mudancas significativas no processo 
politico de detencao do poder, que deixou de ser centralizado por um 
imperador e passou a ser d\spu\ado petes oUgarquias locais. 

1930 

Houve o processo de industrializacao brasileira, quando o Estado 

passou por uma transformacao profunda, surgindo como um Estado 

intervencionista, ou seja, um govemo onde o ato do poder central destina-

se a impor medidas necessarias a manter a integridade da Uniao. 

Fonte: Adaptado Pimenta (1998) e Andrade (2010). 

Diante do exposto, observa-se que em 1808 houve interesses economicos da Corte 

portuguesa com o Brasil gerando o Estado Central izado. Este, por sua vez, transformou-se 

em Estado Nacional em 1822, atraves da classe senhorai, crescendo com isso, a agricultura 

no pais. Porem, a renuncia de Dom Pedro I ocorreu em 1831 , ocasionado com isso grupos 

socioeconomicos. 

No entanto, em 1889 houve o inicio da Republica, com mudancas significativas no processo 

politico relacionado ao poder. Em 1930 iniciou-se o processo de industrializacao brasileira e, 

com isso surgiu um Estado no qua! o poder central destinava-se a impor medidas 

necessarias a manter a integridade da Uniao. 
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O grupo Uberal-moderado t inha uma relagao direta com a atuacao poUtica de seus 

representantes, alem de estar ligado a agricultura de exportacao e comerciantes 

(CARVALHO, 2007). Com o inicio do predominio do setor cafeeiro uma nova forca politica 

se constituiu em tomo do projeto polit ico. O autor acrescenta que a expansao do cafe no sul 

do pais trouxe problemas forcando a concil iacao social dominante em busca de um 

equilibrio de poder. 

Entre 1979 e 1994 o Brasil v iveu um periodo de estagnacSo da renda per capita e de alta 

inflacao sem precedentes. S6 depois foram estabeiecidos os precos atraves do Piano Real, 

criando-se as condicoes para a retomada do crescimento. 

Nesse contexto, verifica-se que o processo de emancipacao politica foi estabelecido por 

diversos grupos que tinham interesses politicos e economicos, muitas vezes contradit6rios, 

mas que construiram a Independencia e o Estado Nacional Brasileiro. No entanto, o Estado 

liberal do seculo XIX deu definit ivamente lugar ao grande Estado social e econ6mico do 

seculo XX. 

2.2 Administracao Publica e seus Objetivos 

A administracao publica burocratica ciassica foi adotada porque era uma alternative muito 

superior a administracao patrimonialista do Estado, no qual o patrimonio publico era 

confundido com o privado, sendo entendido como propriedade do rei, ja que a monarquia 

era absoluta. 

De acordo com Guimaraes (2000), era necessario estabelecer uma administracao publica 

burocratica, direcionada sob os criterios de etica publica, de profissionalismo e eficacia. 

Buscou-se desenvolver uma administracao que separasse o politico e o administrador 

publico, pois s6 assim a democracia poderia existir, quando a sociedade fosse diferenciada 

do Estado e ao mesmo tempo o controlasse. 

Entende-se que as organizacoes publicas tern como objetivo principal o de prestar servicos 

para a sociedade, como tambem o de facilitar que a economia nacional se torne 

intemacionalmente competit iva, de forma que suas atividades estejam relacionadas com o 

poder de legislar e tributar, incluindo na execucSo desse poder, a policia, as forcas armadas, 
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o s orgaos de fiscatizacao e d e regulamentacao, o s orgaos responsaveis pelas 

transferencias de recursos, entre outros (BRESSER PEREIRA, 1996). 

Nesse sentido. a administracao publica, nos utt imos anos. se deparou com a necessidade 

de mudancas tanto em aspectos administrativos quanto polit icos. Por existir um excesso no 

controle dos metodos util izados na administracao, alem do autoritarismo e da centralizagao 

do processo decisorio na estrutura hierarquica. 

Guimaraes (2000, p. 127) explica que essa mudanga so sera possivel quando ocorrer uma 

legitimagao da burocracia perante as demandas da cidadania e, afirma que: 

No setor publico, o desafio que se coloca para a nova administracao publica 
e como transformar estruturas burocraticas, hierarquizadas e que tendem a 
um processo de insulamento em organizacoes flexiveis e empreendedoras. 

0 objetivo geral da reforma administrativa sera; o de modif icar a administragao publica 

burocratica para a gerencial (BRESSER PEREIRA, 1996). O autor complementa a 

afirmagao explicando que essa reforma deve ser executada em tres dimens6es, a primeira 

esta relacionada a mudancas nas leis e se cr iam ou modif icam instituigdes. A segunda 

refere-se a dimensao cultural, baseada na mudanga dos valores burocraticos para os 

gerendais. 

Ja a terceira d i m e n s i o destina-se a uma nova gest^o publica, baseada no setor privado. 

Buscando colocar em pratica novas ideias gerenciais no intuito de oferecer um servigo de 

qualidade com o apoio do Ministerio da Administragao Federal e da Reforma do Estado 

(BRESSER PEREIRA, 1996). 

Diante do exposto, verifica-se que houve a necessidade do setor publico de possuir um novo 

modelo de desenvolvimento com perspectivas de relagoes mais equil ibradas com o cidadao. 

Alem de buscar uma administracao menos burocratica atraves da descentralizagao e 

ef ic ienda,com o intuito de controlar os resultados da economia brasileira. 
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2.2.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sistema Tributario Brasileiro - STB 

Em 1966 com a Lei 5.172/66 foram criadas as normas gerais do Direito Tributario e os tipos 

de tributos estabelecidos em territorio brasileiro atraves do Codigo Tributario Nacional 

(CTN), sendo assegurados ate os dias atuais por meio da Constituicao Federal fundada em 

1988, como pode serv is to no art. 34 da ADCT/CF 88: 

Art. 34. O sistema tributario nacional entrara em vigor a partir do primeiro 
dia do quinto mes seguinte ao da promulgacao da Constituicao, mantido ate 
entao, o da Constituicao de 1967 [...] 

§ 3° Promulgada a Constituicao, a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municipios poderao editar leis necessarias a aplicacao do sistema tributario 
nacional nela previsto. [...} 

§ 5° Vigente ao novo sistema tributario nacional, fica assegurada a 
aplicacao da legislacao anterior, no que nao seja incompativel com ele e 
com a legislacao referida nos § § 3° e4° 

No entanto, houve varias modif icacoes no STB com o Codigo Tributario, desde 1988 ate 

2011 foram geradas 15 reformas tributarias que criaram varios tributos, alem da incidencia 

dos mesmos e que geraram tambem a limitagao do poder de tributar e a distribuicao das 

receitas tributarias arrecadadas. 

O Ministerio da Fazenda criou a extensSo de seu programa de f inanciamento extemo para 

os govemos locais: o Programa Nacional de Apoio a Administracao Fiscal para os 

Municipios Brasileiros (PNAFM), com o objetivo de melhorar a eficiencia administrativa e a 

transpar£ncia na g e s t i o da receita e do gasto publico municipal (AFONSO et a/, 2002). 

A capacidade tributaria propria dos govemos estaduais e municipais foi estabelecida pela 

CF/88, atraves de um processo orcamentario democratico no qual so pode ser gasto o valor 

que estiver estimado e aprovado no legis lat ive 

Foi criado o Programa Nacional de Apoio a Administragao Fiscal para os Estados Brasileiros 

(PNAFE), com o objetivo de assegurar a modemizacao das a d m i n i s t r a t e s fiscais dos 

estados, para que assegurem a racionalidade e transparencia no manejo dos recursos 

publicos por parte dos estados brasileiros. 
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Messes aspectos, a meihorva da admu\istragao fazendaria tambem importa para uma 

mudanca na responsabil idade e controle social de um govemo. No entanto, segundo 

Guimaraes (2000) a arrecadacao ainda e bastante concentrada nas capital's dos estados e 

nas maiores cidades do pais, especialmente nas regioes mais desenvotvidas. 

2.2.1.1 Competencias tributarias e especies de tributos 

A Constituicao estipulou os tributos a serem cobrados por cada nivel de govemo, assim, 

aumentou o repasse aos estados e municipios por meio do sistema de transferencias 

intergovemamentais. Tributo e definido pelo CTN, em seu art. 3°, como: 

Tribute e toda prestacao pecuniaria compuisoria., 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. 

Os tributos podem ser divididos em impostos, taxas e contribuigSes de melhoria. Os 

impostos decorrem de situagao geradora independente da contraprestacao do Estado e, 

dividem-se em: impostos federais, estaduais e municipals. Esses impostos sao evidenciados 

no Ouadro 2 de acordo com os entes federativos responsaveis por cada um deles, conforme 

CTN, entre os arts. 19 a 76. 

O imposto e o tributo que nao esta ligado a uma contraprestagao direta a quern o esta 

pagando e as receitas geradas por esses impostos sao utilizadas para custear as despesas 

gerais do Estado, visando p romovero bem comum da sociedade. 

Quadro 2 - Especies de tributos para cada ente federative zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MEMBROS 

FEDERATIVOS 
IMPOSTOS 

FEDERAIS 

II - Imposto sobre a importacao de produtos estrangeiros 

IE - Imposto sobre a exporiaoao de produtos nacionais ou nacionaiizados. 

IR - Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza 

IPI - Imposto sobre produtos industrializados 

IOF - Imposto sobre operacoes financesras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
YVR - imposto territorial rural 

IGF - Imposto sobre grandes fortunas 

ESTADUAIS 
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(CMS - Imposto de circulagao de mercadonas e servicos 

IPVA - Imposto sobre propriedade de veicuios automotores 

ITCMD - Imposto sobre a transmissaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA causa mortis e doagao 

MUNICIPAiS 

IPTU - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

1TBI - Imposto sobre transmissao inter vivos de bens e imoveis e de direitos 

reais relativos 

ISS - Impostos sobre servigos de qualquer natureza. 

Fonte: CF, arts. 153, 155 e 156 e CTN arts. 19 a 76 

Outra especie de tributos sSo as taxas que estHo vincufadas a utilizacao efetiva ou potencial 

por parte do contribuinte, de servigos publicos especif icos e divisiveis (OLIVEIRA ET AL, 

2005). O art. 77 do CTN explica que as taxas tern como fato gerador" [ . . . ] o exercicio regular 

do poder de poticia, ou a utilizacao de service publico especif ico e divisive!, prestado ao 

contribuinte ou posto a sua disposigao". 

As taxas tomam-se um pagamento pela utifizagao de um servigo, como os servigos de lixo, 

agua e esgoto. Sendo tributos vinculados, e quando a cobranca e em razao do poder, o 

Estado fomece em geral um documento cuja exigencia esta prevista em lei, podendo ser um 

afvara de funcionamento de um estabelecimento ou ainda pode ser a prestacao de um 

servigo como a coleta de lixo urbano. 

A contrlbuigao de melhoria e cobrada quando o beneficio e trazido atraves de obras publicas 

ao contribuinte. Observa-se que a contribuicao de melhoria, tambem 6 um tributo vinculado, 

pois depende de uma agao estatal especif ica para ser cobrada, ou uma contraprestagao ao 

contribuinte. Segundo art. 81 do CTN: 

A contribuicao de melhoria cobrada pela Uniao, pelos Estados, pelo Distnto 

Federal ou peios Municipios, no ambito de suas respectivas atribuigoes, e 

instituida para fazer face ao custo de obras publicas de que decorra 

valorizagao imobiliaria, tendo como limite total a despesa realizada e como 

limite individual o acrescimo de valor que da obra resultar para cada imovel 

beneficiado. 

As taxas e contribuigoes de melhoria tern pouco significado ao montante arrecadado e ao 

impacto causado no contribuinte. Mas, os impostos representam o instrumento do qual o 

Estado dispoe tanto para alcangar recursos para a Administracao Publica, como tambem, 

permitir Investimenfos em obras publicas e direcionar o comportamento da economia 

(OLIVEIRA ET AL., 2005). 
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2.3 A Reparticao das Receitas Tributarias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Autonomia Federativa 

O regime federative tern o objetivo de garantir o equilibrio entre a reparticao de 

competencias e a autonomia financeira dos entes federados. Sendo que as receitas 

derivadas das transferencias constitucionais podem ser gastas de forma autonoma pelos 

entes federativos. 

A Federacao adota elevados indices de participacao dos govemos Estaduais e Municipals 

na geragao da receita tributaria e na realizagao da despesa n io- f inancei ra. De forma que, 

esses govemos exercem ampla autonomia para tributar, contratar pessoal, servicos e obras, 

montar autarquias e empresas, conceder a exploracao de servicos publicos, dentre outras 

coisas (AFONSO et al, 2002). 

A autonomia dos estados-membros caracteriza-se pela capacidade de normatizacao propria 

e auto-administracao, atraves da exfstencia de recursos financeiros, obfidos pela sua prdpria 

competencia tributaria. 0 Brasil e um pais federativo, com ampla autonomia dos estados-

membros, mas de dimensoes continentals e profundas desigualdades regionais. 

Conforme Meirefles (2007), a Carta Magna define o Brasil como um Estado Federal 

caracterizado pela reparticao de competencias, sendo formado pela Uniao, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municipios, todos autonomos entre si e seguindo suas atividades de 

acordo com os principios constitucionais, podendo escoiher seus govemantes e 

legisladores. 

Embora seja compfexo definir o conceito de autonomia e diferencia-la do institute da 

soberania, entende-se que existem tres tipos de autonomia, quais sejam: 

i) autonomia administratlva; 

ii) autonomia polit ica; 

iii) autonomia financeira. 
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Conti (2000) entende que a autonomia administrativa trata da capacidade que a Constituicao 

Federal confere as entidades descentral izadas de se auto-organizarem, ou seja, 

estabelecendo os orgaos, meios e formas pelas quais se encarregarao de cumprir as tarefas 

que Ihes fo ram atr ibuidas pela Constituicao. 

A autonomia politica e a propria competencia para legislar, e a competencia para normatizar 

materias circunstanciadas na Constituicao Federal. 

A autonomia financeira e o poder de arrecadar tributos, receitas outras que possuem as 

entidades federativas, alem do poder de admin is t ra tes e utifiza-las. Esta autonomia objetiva 

promover uma independencia f inanceira dos entes subnacionais em relacao a Uniao, sendo 

que e por meio dela que se efetivam as autonomias politica e administrativa. 

Fundamentando este posicionamento, Conti (2000, p. 16) entende que as entidades 

descentralizadas que, unidas, compoem a federacao tern, necessariamente, que dispor de 

recursos suficientes para se manter, o que implica em fontes de arrecadacao que 

independem da interferSncia do poder central, constituindo esta uma caracteristica 

fundamental do Estado Federal. Em geral, ha duas formas de assegurar a autonomia 

financeira: a primeira e a atribuicao de competencia para a instituicao de tributos; a outra 

trata das transferencias intergovemamentais asseguradas pelo texto constitucional, com 

clausulas que assegurem o fiel cumprimento deste dispositivo. 

Conforme Chagas (2006, pp.82-83), a existencia de receitas proprias que possibil i tam uma 

atuacSo independentemente do auxil io-financeiro de outros estados federados e elemento 

essencial na formacao da autonomia dos Estados-membros. A existencia de rendas proprias 

e pressuposto para o desempenho das competencias titularizadas pelos Estados-membros. 

Nesse contexto, entende-se que as receitas decom'das das transferencias constitucionais 

podem ser gastas de forma autonoma pelos entes federativos conforme os principios 

constitucionais. Ass im, a Uniao, os Estados, os Municipios podem exercer autonomia para 

tributar e liberar exploracao de servicos publicos, por exemplo. 

Desse modo, pode-se afirmar que a autonomia dos entes federativos esta relacionada com 

a capacidade de normatizacao propria, atraves de recursos financeiros adquiridos pela sua 

competencia tributaria. Ja que o Brasil e um Estado federal caracterizado pela reparticao de 

competencies e, seus entes sao todos autdnomos entre si. 
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A autonomia dos entes federativos, relativa a s capacidades de auto-organizagao, 

autogoverno, auto-legislacao e auto-administracao e o meio pelo qual os estados, 

municipios e o Distrito Federal podem cumprir suas obrigacoes e realizar atividades 

independentemente do Governo Federal, uma vez que as relacoes existentes entre tais 

entes sao caracterizadas pela independencia, mantendo-se em harmonia. A autonomia 

federativa permite ainda que cada ente politico mantenha suas caracteristicas peculiares, 

conforme as suas realidades. 

No mesmo sentido, verifica-se que a competencia tributaria nao pode ser il imitada, e a 

CF/88 que a determina. No entanto, os Estados e Municipios possuem independencia para 

adotarem sua agenda social de acordo com suas devidas competencias. 

O principk) da autonomia federativa esta apHcado na CF/88, como pode ser evkJenciado no 

art. 18, no qual a organizacao polit ico-administrativa permite autonomia a Uniao, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios. Desta forma, os Estados podem aliar-se, 

subdividir-se ou desmembrar-se entre si, para se formarem novos Estados ou Territories 

Federais, atraves de plebiscite e por lei complementar (CF/88, art. 18 § 3°), sendo de 

competencia de cada ente o equilibrio do desenvolvimento e do bem-estar da sociedade, 

conforme art. 23 da CF/88: 

Art. 23. E competencia comum da Uni§o, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municipios: 

I - zelar pela guarda da Constituicao, das leis e das instituicoes 

democraticas e conservar o patrimonio publico; 

II - cuidar da saude e assistencia publica, da protecao e garantia das 

pessoas portadoras de deficiencia; [...] 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluicao em qualquer de suas 

formas; [...] 

Paragrafo unfeo. Leis complementares fixarao normas para a cooperacao 

entre a Uniao e os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, tendo em 

vista o equilibrio do desenvolvimento e do bem-estar em ambito nacional. 

(Redacao dada pela Emenda Constitudonal n° 53, de 2006). 

Observa-se que atraves do principio da autonomia, os entes federativos adquirem 

independencia, mas submetida a uma lei constitucional, na qual sao estabeleddas suas 

competendas nos poderes executivo, legislative e judiciario. 
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2,3.2 DescenfratfzacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fiscal 

A descentral izacao fiscal e um fato que caracteriza-se pela participacao mais notoria das 

ent idades subnacionais de govemo, como os estados e municipios tanto no f inanciamento 

como nos gastos govemamentais. 

A descentral izacao dos recursos tributaries foi um movlmento de municipaiizacao da receita. 

Desde o pos-guerra, o Brasil nunca apresentou uma situacao como a atual, combinando um 

elevado grau de descentralizacao fiscal. Segundo Arretche (2004) o pais possuiu nos 

ultimos anos um piano macroecondmico produtivo e sucedido em termos de reducao e 

controle da inflacao. 

Exists u m eiemerrto que afeta as decisoes sobre a descentral izacao f iscal que e a 

capacidade administrativa, caso a administracao nao seja eficiente, a arrecadagao dos 

impostos passa a ser apenas centralizada, evitando com isso, a perda de qualidade (ESAF, 

2000). 

Segundo Afonso et a/(2002), a descentral izacao fiscal foi iniciada atraves da crise polit ica, 

economica e social, de modo a atenuar os custos esperados no periodo de transicao. 

2.3.3 Transferencias Diretas e Indiretas 

£ possivel identificar um desequilibrio na reparticao de competencia efetivada pelo 

legislador constituinte brasileiro quando da atribuicao de competencia tributaria propria aos 

entes federativos, pois ha uma notoria concentracao de renda nos cofres publicos federals e 

uma subestimada concentragao em niveis Estaduai e Municipal. 

Em relacao aos impostos, esse contraste e ainda mais visivel, pois dos treze impostos 

previstos na Constituicao Federal, sete s i o de competencia privativa da Uniao (CF, art. 

153), tres sao de competencia dos Estados (CF, art. 155) e tres estao na competencia dos 

Municipios (CF, art.156). Ao Distrito Federal cabe cumuiat ivamente, as competencias 

tributaries estaduais e municipals, ou seja, podendo c r ia ros seis impostos respectivos. 
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Foi por este motivo que se decktiu pela t rans ference de receitas arrecadadas aos entes 

menores, receitas estas decorrentes apenas de impostos e da CIDE (contribuicao de 

intervencao no dominio economico), uma vez que nao faria sentido, a Uniao e os Estados 

transferirem receitas provenientes de tr ibutos vincutados, como as provenientes de taxas e 

contribuigoes, pois estes sao destinados exclusivamente a determinadas atividades. 

Compreende-se que e atraves da autonomia Federafista que se deve buscar o 

desenvolvimento do Brasil e a redugao das desigualdades sociais. Para isso, existem as 

transferencias diretas e indiretas dos recursos publicos, por meio das quais, os tributos 

f icam na competencia de um ente federativo, este estabelecido pela CF 88, que arrecada e 

comparti lha com outros uma fracao do montante arrecadado, para que estes possam 

realocar tais recursos de forma que sejam melhor util izados. 

Conforme Silveira e Scaff (2009, p.2), essas transferencias s i o obrigat6rias, uma vez que, 

derivam de norma expressa na Constituicao, independentemente das relacoes polit icas 

entre os govemos das referidas unidades federativas. 

As transferencias de recursos entre as entidades federativas podem ocorrer de forma direta 

ou indireta. As transferencias diretas ocorrem quando um ente recebe a receita tributaria 

diretamente do outro ente, sem haver qualquer fundo constitucional ou intermediario. Como 

example, podemos citar a transfereneia de parcelas de IPVA que os Estados fazem aos 

Municipios cujos veiculos automotores sejam licenciados em seu territorio 

As transferencias indiretas se efetivam por meio de fundos de participacao ou 

compensatorios, legais ou constitucionais, cujas receitas tributarias sao repartidas entre os 

pa r t i c i pa tes . E o caso dos Fundos de Participacao dos Estados (FPE) e dos Fundos de 

Participacao dos Municipios (FPM). 

Entende-se com isso, que a transfereneia direta e um direito adquirido por determinado ente, 

ja que a disfr ibuigio de determinados impostos Ihe pertence por determinagao 

Constitucional, ja as indiretas est§o relacionadas com as determinagoes da Uni2o, e n3o 

sao determinadas pela Constituicao, sendo formadas por fundos especiais, que quando 

arrecadados devem ser distribuidos na forma de rateio entre todos os municipios do Pais. 

A reparticao de receitas tributarias entre os entes federativos busca corrigir os desequil ibrios 

verticals e horizontais em materia tributaria, existentes em qualquer federagao. A Secretaria 

da Receita Federal (2006,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Faculdade online UVB, 2006) explica que: 
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Os desequilibrios verticals sao descompassos entre a capaoidade de 

tributar e as responsabilidades por gastos publicos por parte do governo. 

Alguns tributos sao mais bem administrados quando centralizados, 

enquanto outros gastos sao mais bem administrados em nivel local. 

Os desequilibrios horizontal's refletem as diferengas inter-regionais de 

renda. RegiSes mais ricas e com uma base econdmica mais desenvolvida 

tern maior arrecadacao, devendo ser parcialmente repassada para regioes 

com menor desenvolvimento economico. 

Ass im, entende-se que as distribuigoes dos recursos oriundos de receitas arrecadadas 

buscam equilibrar a atual transfereneia entre os entes federativos, no intuito de modificar 

possiveis desequil ibrios, considerados como verticals e horizontals. Estes, por sua vez, 

devem ser administrados conforme as necessidades de cada ente, refietindo as diferengas 

regionais relacionadas a sua renda, assim regioes mais ricas devem repassar parcialmente 

seus recursos para regioes menos desenvolvidas. 

Figura 1 - Caracterssticas das Transferencias Diretas e indiretas. 

Pertence a o s E s t a d o s e a o s Municipios o total da a r recadacao do Imposto de 

R e n d a Retido na Fonte, sobre rendimentos p a g o s a qualquer tftulo, por e les , 

s u a s autarquias e pe las fundacoes que insfltulrem e mantiverem; 

Per tencem a o s Municipios: 5 0 % d a a r r e c a d a c a o do imposto Territorial Rural , 

relativo a o s imoveis ne les situados; e 5 0 % d a a r r e c a d a c a o do Imposto sobre 

Propriedade de Ve icu los Automotores l icenciados em s e u s territorios; 2 5 % da 

arrecadagao do Imposto sobre Circulac§o de Mercadorias (3/4, no mlnimo, na 

proporcao do valor a d i a o n a d o n a s o p e r a c o e s rea l i zadas e m s e u s territbrios e 

ate 1/4 d e acordo com a L e i Es tadua l ) ; 

Transferencias 

Indiretas 

F P E x - Fundo de C o m p e n s a c S o de Exportacbes: constituldo por 1 0 % d a 

a r r e c a d a c a o total dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SPS disbibuido aos E s t a d o s . S u a distTibuicao e 

proporcionai ao valor d a s exportacbes d e produtos industrializados, nao 

podendo ul trapassar 20%; 

F P E - F u n d o d e Part ic ipacao dos E s t a d o s e do Distrito Federal : 2 1 , 5 % d a 

ar recadacao do IPI e do IR, distribuidos de acordo c o m a populacao e a 

superficie e inversamente proporcionai a renda per capita d a unidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lederatiYa", 

F P M - F u n d o de Part ic ipacao d o s Municipios: composto por 2 2 , 5 % d a 

ar recadacao do IPI e do IR, com uma distribuicao proporcionai a populacao 

de cada unidade, sendo 1 0 % do fundo reservados para os Municipios das 

Capitals; 

F u n d o s Regionais: pa ra o f inanciamento d e projetos na regiao Norte e 

;entro-Oeste - 1.2% d a a r r e c a d a c a o tota) d o I P !zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e do !R, respect ivamente. 

P a r a o f inanciamento d a regiao Nordeste - 1 , 8 % d a m e s m a base . 

Fonte: Portal Faculdade Online UVB (2006, http://arquivos.unama.br/) 

http://arquivos.unama.br/
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A Figura 1 evidencia conforme or ientacdes da Secretaria d a Receita Federal a s 

caracteristicas das transferencias diretas e indiretas entre os entes federativos. Verif ica-se 

que as Transferencias Diretas estao determinadas conforme a Constituicao, distribuindo os 

tr ibutos para cada ente federat ive de acordo com a populacao e a renda per capita. As 

Transferencias Indiretas estao relacionadas com os fundos de participacao, sendo os 

mesmos divididos em Fundos de Exportacao, de Participacao dos Estados e do Distrito 

Federal , de Part icipacao Municipal e os Fundos Regionais. 

2.3.3.1 Casos de Reparticoes Diretas previstos na Constituicao Federal 

As repartiedes diretas sao aquelas que se efetivam por meio de dispositivo constitucional ou 

legal, sem que haja qualquer fundo constitucional ou intermediario. Os casos de reparticao 

direta previstos na Constituicao Federal sao. 

a) IOF: quando o ouro for definido em lei como ativo financeira ou instrument© cambial , a 

Uniao entrega integralmente ao Distrito Federal (100%), ou 30 % do IOF incidente aos 

Estados e 70 % aos Municipios; 

b) IR - pertencem aos Estados, Distrito Federal e Municipios o produfo da arrecadacao do 

imposto federal sobre os rendimentos pagos, a qualquer titulo, por eles, suas autarquias e 

fundacoes que instituirem ou mantiverem; 

c) ITR - deve ser repassado aos Municipios, reiativamente aos im6veis neles si tuados, 50 % 

do produto da arrecadacao do imposto sobre a propriedade territorial rural; 

d) IPVA - os Estados devem repassar aos Municipios 5 0 % do produto arrecadado do 

imposto sobre a propriedade de veiculos automotores l icenciados em seus respectivos 

territorios; 

e) ICMS - 2 5 % da arrecadacao do Imposto sobre CirculagSo de Mercadorias s e r i o 

repassados aos Municipios nas seguintes proporcoes e condicoes: 3/4, no min imo, na 

proporcao do valor adicionado nas operacoes realizadas em seus territorios e ate 1/4 de 

acordo com a Lei Estadual); 
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2.3.3.2 Casos de Reparticoes Indiretas previstos na Constituicao Federal 

Os casos de reparticao indireta das receitas dos impostos se efet ivam por meio de fundos 

da esfera federal para fundos estaduais, municipals e distrital, e conforme dispositivo 

constitucional, sao eles: 

a) FPEx - Fundo de Compensacao de Exportacoes: consfftuido por 10% da arrecadacao 

total do IPI distribuido aos Estados. Sua distribuicao e proporcionai ao valor das exportacoes 

de produtos industrializados, nao podendo ultrapassar 20%; 

b) FPE - Fundo de Participacao dos Estados e do Distrito Federal: 21 ,5% da arrecadacao 

do IPI e do IR, distr ibuidos de acordo com a populacao e a superf icie e inversamente 

proporcionai a renda per capita da unidade federativa; 

c) FPM - Fundo de Participacao dos Municipios: composto por 22 ,5% da arrecadacao do IPI 

e do IR, com uma distribuicao proporcionai a populacao de cada unidade, sendo 10% do 

fundo reservados para os Municipios das Capitals; 

d) Fundos Regionais: para o f inanciamento de projetos na regiao Norte e Centro-Oeste -

1,2% da arrecadacao total do IPI e do IR, respectivamente. Para o f inanciamento da regiao 

Nordeste - 1 , 8 % da mesma base. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Pacto Federative - Nova Divisao doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Royalties do Petroteo 

Conforme Baptista (2013), o pacto federative envolve temas como a divisao da receita dos 

impostos entre estados, municipios e Uniao; a unificacao das al iquotas do Imposto sobre 

Circulacao de Mercadorias e Servicos ( ICMS); a divida dos estados e o Fundo de 

Participacao dos Estados (FPE). 
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Entre os principals projetos relackmados ao pacto federa t i ve destaca-se a reforma tributaria 

relacionada com a base de calculo do Imposto sobre Circulacao de Mercadorias (ICMS), e 

os que tratam dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA royalties como os do petroleo e da mineracao, afirma Massalli (2013). 

O autor comenfa ainda que, em Janeiro de 2013, o ministro do Supremo Tribunal Federal -

STF (Ricardo Lewandowski) concedeu liminar para que o calculo atual dos impostos sejam 

mantido por 150 dias para garantir a distribuicao das cotas dos estados e para que o 

Congresso tenha tempo de aprovar a nova legislacao sobre o assunto. 

No entanto, em 18 de marco deste ano corrente, a ministra do STF Carmen Lucia, concedeu 

uma medida provis6ria que suspende a nova r e d i s t r i b u t e dos royalties do petroleo, 

conforme lei promulgada pela presidente Dilma Rousseff. Com isso, impedindo uma 

distribuicao igualitaria dos tributos arrecadados tanto de blocos em operacao quanto para 

futuras areas de praducao (PELLEGRINO, 2013). 

Pelo regimento do STF, a decisao agora precisara ser referendada pelo plenario do Tribunal 

no qual, pela nova Lei dos Royalties, os estados perderiam receitas ja neste ano de 2013 

para estados nao produtores de petroleo, comenta Pellegrino (2013). 

Conforme o autor entende-se por royalties os tributos pagos ao governo federal pelas 

empresas produtoras de petrdleo, tributos estes que compensam possiveis danos 

ambientais causados pela extracao do produto. 

O Estado do Rio de Janeiro argumenta em relatorio que a nova distribuicao das receitas 

esta contraria aos principios constitucionais, relacionados ao direito adquirido (que trata 

das mudancas nos contratos em vigor) e a seguranga juridica (que prejudica as receitas ja 

comprometidas), alem de ferir o ato jurfdico perfeito (contratos assinados com base na 

previsao de recebimentos dos recursos originados dos royalties), e da responsabil idade 

fiscal (ocasionando um desequilibrio orcamentario). 

Pellegrino (2013) menciona que no processo enviado ao Supremo, o Rio afirma que a 

mudanca mesmo nos contratos futuros e inconstitucional porque adiciona os estados que 

nao sofrem os impactos e os riscos associados a exploracao de petroleo, deixando de 

ficar no centra das preocupacoes os entes produtores do produto, como determine a 

Constituicao Federal de 1988. 
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Como consequencia dessas mudancas, o s Estados produtores acredftam que podem 

baixar a qualidade dos servicos publicos prestados ocasionados pela reducao das 

receitas. Compreende-se que o grande problema em discussao esta na redistribuicao 

desses tributos, que conforme a nova Lei doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Royalties, aumentara o percentua! dos 

tributos recebidos pelos estados e municipios que nao sao produtos do petroleo, e com 

isso, ira diminuir a parcela destinada aos estados e municipios onde existe extracao. 

Con fo rme Pellegrino (2013), antes dessa nova lei, era destinado aos estados e 

municipios nao produtores o percentual de 7% e 1, 75% respectivamente. Ja com a nova 

lei sera designado o equivalente 2 1 % para ambas os entes federativos. Aumentando essa 

parcela para 27% em 2020. Nesse caso, os estados produtores ficariam apenas com 20% 

(reduzindo 6% dos 2 6 % que recebem atualmente), e os municipios que contem a 

extracao do petroleo passariam de 26,25% para 15% e, chegando em 2020 a apenas 4 % . 

Verif ica-se que atualmente essa receita e dividida entre Uniao, Estado produtor e 

Municipio produtor, em 50%, 4 0 % e 10% respectivamente. Com a nova lei, a 

redistribuicao da receita ficaria reduzida a uma parcela 3 2 % destinada a Estados 

produtores, em 2013, e para 20%, em 2020. 
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3 ANALISE DOS DADOS 

A presente pesquisa foi realizada na cidade de S o u s a - P B , com os discentes do curso de 

Ciencta Contabeis da U F C G , a f i m d e avafiar o grau de entendimento dos mesmos sobre o 

assunto em analise. A amostra totafizou em 60 discentes, cursando entre o 1° e o 9° 

periodo. O s dados foram cole tad os atraves de questionario, estruturado com perguntas 

abertas e fechadas, entre os meses de Janeiro e fevereiro de 2013. Sendo dtvidido em 4 

partes, sao elas: P A R T E I - PerfB dos Discentes; P A R T E II - O Federaiismo Fiscal e Politico 

do Estado Brasileiro; P A R T E IIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — A Necessidade da Reparticao das Receitas Tributarias 

para a Autonomia Politica e Financeira dos Entes Federativos e a destinacao que fries e 

dada; Parte IV - O s Diversos Tipos de Tributos e Competencias dos Entes Federativos. 

3.1 Parte I - Perfil dos Discentes 

Observa-se na analise que dos 60 discentes, 33 do sexo masculino (55%) enquanto que 27 

sao do sexo feminino (45%), demonstrando certa predominancia do publico masculino 

conforme evidenda o Grafico 1. 

• Feminino 

•Masculino 

Grafico 1 - Genero dos Discentes 

Fonte: Dados da Pesquisa 2013 

No Grafico 2, pode-se observar que 6 5 % d e s s e s discentes tern entre 21 e 30 anos, seguido 

de 30% com ate 20 anos e, 5% entre 31 e 40 anos, o que reveta que a maioria dos 

respondentes tern um perfil bastante jovem. 
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• A t e 20 anos 

• Do 21 a 30 anos 

• Oc 31 a 40 anos 

Grafico 2 — Faixa Etaria 

Fonte: Dados da Pesquisa 2013 

Foi identrficado que 2 5 % dos discentes estao cursando entre o 3° e 4° periodo de contabeis, 

30% entre 7° a 9° periodo (entre os condudentes), 2 3 % entre o 5° e 6° periodo e, 2 2 % sao 

iniciantes, cursando entre o 1° ou 2° periodo (Grafico 3). 

• 1-2 penodo 

• 3-4 penodo 

w 5-6 penodo 

• 7-9 periodo 

Grafico 3 - Periodo do Curso Contabeis 

Fonte: Dados da Pesquisa 2013 

Pode-se observar no Grafico 4, que 6 5 % dos discentes ja cursaram a discipiina de Direito 

Tributario e Financeira no curso de Ciencias Contabeis. 



Grafico 4 - Disdpfina Direrto Tributario e Financeiro 

Fonte: Dados da Pesquisa 2013 

Assim, e s s e resultado confirm a que apenas a minoria (35%) ainda nao tern conhecimento 

de Direrto Tributario adquirido atraves d a unrversidade, fato este que tafvez expiique o nao-

conhecimento sobre determinados assuntos a etes questjonados. 

3.2 Parte II - O Federaiismo Fiscal e Politico do Estado Brasileiro 

Foi questjonado aos discentes, s e os mesmos concordam que o Estado e uma organizacao 

juridica do poder de todos os s e u s elementos consttuuvos entre etes a populacao, territorio 

e govemo soberano. Obtendo como resposta, conforme Grafico 5, que 91% concordam, 

apenas 7% discordam e, 2 % nao responderam a afrmabva. E s t e resultado evidencia que a 

maior parte dos discentes entende e conhece o concerto e a formacao de Estado. 

Verifica-se que destes 9% dos discentes que discordaram ou nao responderam, 7% cursam 

entre 7° ao 9° periodo e ja cursaram a disapJina de Direrto Tributario e Financeiro, 

mostrando, assim, fa ta de atencao dos mesmos com retacao ao questjonamento. uma vez 

que o assunto foi abordado na disdpfina. 
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No Grafico 6, esta evidenciado que 9 3 % dos lespondentes concordam com a afirmatrva de 

que o Federaiismo e uma forma de organizacao de Estado, que baseada na uniao de 

determinadas entidades poiiticas dotadas de autonomia, da origem ao Estado Federado. 

Destarte, percebeu-se que, mesmo uma parte daquetes que nao cursaram ainda a disciplina 

de Direito Tributario e F i n a n c e d s a b e o que signinca o Federaiismo. forma de Estado 

caractenzada peta existencia de diversos interesses potfrjcos. 

as™zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* o 

Grafico 6 - Estado Federado 
Fonte: Dados da Pesquisa 2013 

Foi questjonado ainda, com retacao ao Federafemo, que e detegado a cada ente federativo 

a competencia para aJocar a s receitas recebtdas onde for mais adequado ou necessario, 

uma vez que, isso, ajudaria no desenvohnmento efkaente do pontes deflcrtanos de cada 

regiao. Verificando-se na analise que 7 5 % dos respondentes concordam com a afirmatrva. 

Verifica-se tambem que 4 % dos 2 5 % que discordaram, estao cursando entre 7° ao 9° 

periodo e ja cursaram a disciplina de Direito Tributario e Financeiro, mostrando novamente 
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com esse resultado, a falta de atencao ou de conhecimento sobre o tema. 

A autonomia dos estados-membros caracteriza-se peia capacidade de legislacao e 

organizacao proprias por meio da existencia de recursos financeiros, obtidos pela sua 

propria competencia tributaria e por meio das transferencias de recursos entre os entes, 

tomando possivel cada ente suprir as necessidades de sua regiao. 

Observa-se na Tabela 1, que 7 5 % dos discentes afirmaram corretamente o significado de 

Federaiismo, sendo formado por entes federativos, como a Uniao, os Estados, O Distrito 

Federal e os Municipios. No entanto, 2 1 % af irmam que o federaiismo e formado apenas 

pela Uniao, Estados e Municipios e, 4 % acham que e formado pelos Estados, Distrito 

Federal e Municipios. Esse resultado mostra que ainda e relevante o numero de discentes a 

nivel de graduacao que nao conhecem a constituicao da Republica Federativa do Brasil, 

uma vez que esse conhecimento e adquirido desde os niveis de ensino fundamental e 

medio. 

Tabela 1- Entes Federativos 

Entes Federativos Frequencia dos 

Respondentes 

Percentual 

Uniao, Estados, Distrito 

Federal e Municipios 
45 75% 

Uniao, Estados e Municipios 12 2 1 % 

Estados, Distrito Federal e 

Municipios 
3 4% 

TOTAL 
60 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 2013 

Com relacao ao aperfeicoamento do Estado Federal, verifica-se na analise que 100% dos 

discentes t iveram conhecimento de que o seu caminho e a descentralizacao e a 

competencia entre os entes federativos. No entanto, mais da metade destes discentes 

(51%) af irmaram erroneamente que o Estado Federal nao e dotado de soberania, 

evidenciando assim, que nao ha conhecimento sobre esse fundamento da Republica 

Federativa do Brasil 
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Observa-se na analise que desses 5 1 % que responderam negativamente, 4 7 % estao 

cursando entre o 1° e 4° periodo. Nesse sentido, entende-se o resultado, ja que os mesmos 

ainda nao cursaram a disciplina de Direito Tributario e Financeiro, como tambem nao 

buscaram outras formas de obterem conhecimentos sobre o assunto. 

Os entes federados sao aut6nomos entre si, ou seja, possuem determinadas capacidades e 

competencias proprias, que sao independentes entre si e por isso, possuem harmonia. Ja a 

soberania e fundamento da Republica Federativa do Brasil, que compreende a uniao 

indissoiuvel da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos da Constituicao 

Federal de 1988. 

Mora e Varsano (2001zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ARRUDA; FROTA; NOVAES, 2007) comentam que o Estado 

Federal possui soberania e personalidade juridica de Direito Intemacional, cuja organizacao 

e formada com base nas competencias entre o govemo nacionat e os govemos estaduais, 

sendo a Uniao superior aos estados-membros e, estes por sua vez, sao dotados apenas de 

autonomia constitucional diante da Uniao. 

A soberania, na visao de Lopes (2010, p.12), esta relacionada com o "poder de organizar-se 

juridicamente e de fazer valer dentro do seu territdrio a universalidade de suas decisoes nos 

limites dos fins eticos de conv'rvencia emanado da vontade geral da nacao". 

Dessa forma, pelo entendimento dos autores, o Estado Federal e formado de comunidades 

autonomas, que se reiacionam entre si conforme orientacao central. Com a funcao de 

exercer a soberania da Federacao. Ass im, o Estado Federal pode e deve ser dotado de 

soberania e, os seus membros-federativos so tern autonomia, apesar de serem tambem 

pessoas jur idicas. 

Pode-se observar na Tabela 2, os pontos positivos relacionados a forma Federativa, sendo 

considerados pelos respondentes que: 5 8 % informaram que tais pontos positivos esta 

direcionado com a Democracia, pois assegura maior aproximacao entre govemantes e 

govemados ; 3 0 % acham que a forma de Federai ismo evita a concentracao do Poder. 

E 12% afirmam posit ivamente que o Federaiismo promove a integracao ente os poderes 

como tambem preserva as caracteristicas locais. Nesse sentido, com a integracao, e 

possivel transformar oposicoes dos territorios federados em solidariedade e, reservando 

uma esfera de acao autonoma a cada unidade federada. O resultado obtido demonstra, 

apesar da nao convergence de opinioes, que os discentes entendem o porque da existencia 
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de um Estado Federado e conseguem visualizar suas mais diversas conseqi iencias. 

Tabela 2 - Pontos Positivos da forma Federativa 

Pontos Positivos Frequencia dos 
Respondentes 

Percentual 

Democracia 35 58% 

Evita a Concentracao de 
Poder 18 30% 

Promove integracao entre 

os poderes e Preserva as 

caracteristicas locais 

7 12% 

TOTAL 60 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 2013 

Ja na Tabela 3, verif ica-se os pontos negativos relacionados a forma Federativa, que na 

visao de 4 4 % dos respondentes, pode haver conflitos jur idicos e politicos ocasionados pela 

coexistencia de muitas esferas autonomas. 2 5 % acham que a descentralizacao exigiu um 

Govemo Central mais forte. 19% acreditam que podem haver dif iculdades direcionadas a 

planificacao de acoes, ja que, o poder central nao tern como obrigar um poder regional a 

seguir seus pianos, caso este nao deseje colaborar. Apenas 12% dos discentes nao 

encontraram pontos negativos na forma de Federacao. 

Tabela 3 - Pontos Negativos da forma Federativa 

Pontos Negativos 
Frequencia dos 

Respondentes 
Percentual 

Conflitos juridicos e 

politicos 
26 44% 

Exige um Govemo central 

mais forte 15 25% 

Dificulta a planificacao de 

acoes 

Nao existem pontos 

negativos 

12 

7 

19% 

12% 

TOTAL 60 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 20' 3 
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No entanto, observa-se, conforme os dados da analise, que apesar dos discentes (44%) 

terem afirmado como ponto negativo os conflitos polit icos e jur idicos, esse resultado 

contradiz com outro quest ionamento, no qual, 6 0 % dos discentes af irmaram nao haver 

conflitos ou anulagao entres tais poderes: o Estado e a Uniao. Essa resposta foi obtida 

quando questionado sobre as fontes de poder noimat ivo, entre eles a Uniao e o Estado. 

Nesse sentido, foi perguntado se diante desse fato, se esses dois poderes podem anular-se 

ou entrar em conflito. 

Alguns discentes fizeram comentarios relacionados a esse quest ionamento, ja que na visao 

dos mesmos os poderes nao podem anular-se nem entrar em conflitos, explicando que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s 0 ente maior e a Uniao, assim os Estados devem seguir os padroes repassados pela 

Uniao; 

s Nao deve haver conflitos porque a Uniao prevalece acima de tudo; 

S Existem mecanismos juridicos que norteiam o poder de cada esfera governamental; 

s A Uniao possui soberania legislativa sobre os Estados-membros; 

V Existem interesses polit icos entre esses poderes; 

S Cada um deve manter-se na sua propria competencia especif ica; 

Verif ica-se ainda na analise dos dados, que 4 0 % responderam posit'rvamente ao 

questionamento, podendo, na visao dos mesmos, haver conflitos entre os poderes. Estes, 

af irmam que tais conflitos podem ser gerados pela busca do poder ou devido a situacoes 

diferentes a que estejam sujeitas, ambas as partes, Uniao e Estado. 

3.3 PARTE III - A Necessidade da Reparticao das Receitas Tributarias para a 

Autonomia Politica e Financeira dos Entes Federativos e a destinacao que 

Ihes e dada. 

A autonomia dos Estados-membros pode ser entendida como uma descentral izagao 

administrativa e politica, na qual os Estados-membros sao responsaveis diretos pela 

formacao de orgaos proprios e pela elaboracao e execucao de suas leis (afirmam 6 5 % dos 

discentes); como um poder subordinado ou condicionado a qualquer outro (4%) ; ou como 

um sistema federativo que se manrfesta atraves da previsao constitucional que permite que 

o poder seja concentrado em um unico ente ( 3 1 % dos discentes), conforme evidenciado no 

Grafico 7. Nesse sentido, percebe-se pelo resultado obtido, que uma parte (10%) dos 
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discentes que ja cursaram a drsopftna de Direito Tributario e Financeiro nao soube 

res ponder o signrncado de autonomia federativa. 

•Dewcntratixatao 

administrauva e politico 

•Poder subordmado 

• Poder em um umco Cnte 

Grafico 7 - Autonomia dos Estados-Membros 

Fonte: Dados da Pesquisa 2013 

Quanto questjonados sobre a utilidade da autonomia dos Estados-membros, 77% dos 

respondentes afirmam que e s s a autonomia constitui uma das formas de oferecer uma 

melhor prestacao de servicos publicos, com o direito de eiaborar o s e u proprio orcamento. 

J a 19% acham que constitui um conjunto de cx>mpetencias ou prerTogatrvas garantJdas pela 

constituicao, mas que podem ser aboidas ou alteradas de modo unilateral peto govemo 

central. 4 % dos discentes nao questjonaram (Grafico 8). 

•MeVwr forma de preslor 

servicos publtcos 

•Compelencus que podem 

serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atxM * s ou alteradas 

HNaorespoderam 

Grafico 8 - o que Constitui a Autonomia 

Fonte: Dados da Pesquisa 2013 
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O resultado d e s s e questjonado mostra que apesar de apenas 6 5 % (grafico 7) conhecerem o 

significado de autonomia federativa, 77 % dos discentes demonstram saber a utilidade de tat 

instituto. 

No ponto de vista de 6 3 % dos discentes, com reiacao a distribuicao de receitas tributarias, 

existe a possibilidade de varies Estados membros receberem uma maior parcela de renda e 

outros uma menor parcela, n e s s e sentido, e s s e fato pode gerar para os demais Estados 

membros, um impedimento de s e desenvotverem por problem as da ma distribuicao de 

recursos tributaries. 35% afirmam que a ma distribuicao de renda entre os Estados nao os 

impedem de s e desenvorver-se. 

Foi questjonado aos discentes s e os govemos estaduais e municipals podem exercer 

autonomia para tributar, contratar pessoal, servicos e obras, como tambem m on tar 

autarquias e empresas, entre outros. Obtendo como resposta que 7 5 % afirmaram que sim e, 

2 3 % que nao. 2 % nao questjonaram sobre o assunto. 

Sabe-se que no Federaiismo, deve haver uma adequada distribuicao dos recursos nactbnais 

para que a sustentabilidade do Estado mantenha-se garantida De acordo com Mora e 

Varsano (2001zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ARRUDA; F R O T A ; N O V A E S , 2007) o federaiismo brasileiro foi pautado 

por periodos de maior ou menor descentralizacao fiscal, de acordo com o regime de 

govemo no poder. Sendo reforcada pela Constituicao Federal de 1988, ocorrendo a 

municipalizacao de alguns tributos, no intuito aumentar a arrecadacao local e atender 

melhor as necessidades de cada ente. 

3.4 Parte IV - Os Diversos Tipos de Tributos e Competencias dos Entes 

Federativos 

Verifica-se, de acordo com a analise dos dados, que 100% dos discentes obtem 

conhecimentos reiacionados aos tipos de tributos, afirmando que os mesmos s e classrficarn 

em impostos, taxas e contribuicoes de melhoria. Afirmando ainda, que os impostos 

municipals s e ctassificam em: IPTU- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana; ITBI _ Imposto sobre a Transmissao de Bens Imoveis e I S S - Imposto sobre 

servicos de Qualquer Natureza. 

Percebe-se ainda os conhecimentos d e s s e s respondentes reiacionados a definicao de cada 

tributo, sendo evidenciado no Grafico 9, que 77% dos mesmos definem corretamente que as 
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taxas sao pagamento pela utilizacao de um servico, como os servicos de iixo. agua e 

esgoto. J a a s contribuicoes de mefhoria s o podem ser cobradas quando o beneficio e 

trazido atraves de obras publicas ao contribuinte. Pode-se deduzir pelo resultado obtido 

quanto a e s s e questionamento que a definicao correta d e s s e s tributos foi adquirida pelos 

conhecimentos adquiridos na faculdade. visto que a porcentagem de 77% aproxima-se 

bastante da quantkjade de discentes que j a cursaram a disciplina de Direrto Tributario e 

Financeiro, qual se ja , 65%. 

aSim aNao 

Grafico 9 - Definicao de taxas e contribuicoes de melhoria 

Fonte: Dados da Pesquisa 2013 

Com retacao a competencia comum entre a Uniao, os Estados, os Municipios e o Distrito 

Federal, foi afirmado que cabe a todos os entes o dever de zelar pela guarda da 

Constituicao, das leis e das iristrtuicoes democraticas, como tambem de conservar o 

patrimonio publico. Verificando que 7 7 % concordam, 19% discordam e , 4 % nao 

responderam (Grafico 10). 

i S m SNao a Nao Responderam 

Grafico 10 - Competencia dos Entes 

Fonte: Dados da Pesquisa 2013 
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Assim como no questionamento anterior, pode-se deduzir pelo resultado obtido que as 

af irmacoes corretas devem-se aos conhecimentos adquiridos na faculdade, visto que a 

porcentagem de 7 7 % aproxima-se bastante da quantidade de discentes que ja cursaram a 

disciplina de Direito Tributario e Financeiro, qual seja, 75%. 

Competindo ainda a Uniao, Distrito Federal e aos Estados legislar concorrentemente sobre a 

previdencia social, protecao e defesa da saude, no qua! 4 7 % responderam que s im, 4 9 % 

disseram que nao e, 4 % nao quest ionaram. Apesar de a maioria dos discentes ter 

discordado da af irmacao, ela esta correta. Destarte, pode-se perceber que ainda e bastante 

cons iderate! o numero de discentes que desconhecem as competencias dos entes 

federados, instituidas pela Constituicao Federal de 1988. 
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4 CONSIDER ACOES FINA1S 

Esse estudo teve o objetivo de analisar sob a perspect'rva dos discentes a importancia da 

reparticao das receitas tributarias para a manutencao da forma federativa do Estado 

Brasileiro, ao garantir as autonomias politica e f inanceira dos entes federados. 

Em resposta aos objetivos espedf icos, verifica-se que 5 5 % dos discentes sao do sexo 

masculino, o que demonstra certa predominancia do publico masculino e, com um perfil 

bastante jovem, no qual 6 5 % desses discentes tern entre 21 e 30 anos. No entanto, apenas 

3 0 % deles estao cursando entrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7° a 9° per iodo, bem proximos de concluirem o curso de 

Ciencias Contabeis. 

U m dos objetivos da pesquisa to) o de conrtecer o federai ismo do estado brasileiro, podendo 

ser identificado no estudo bibliografico que o Federai ismo e um modelo de descentral izacao 

estatal. Ou seja, e uma forma de Estado adotada pela Republica Federativa do Brasil e 

caracterizada pela existencia de diversos interesses polit icos. Verif icou-se ainda no estudo 

que, a preocupacao de proteger o federai ismo politico e f iscal, inclusive elegendo-o ao 

status de clausula petrea, foi originada da CF-88. E, a partir disso, foi permitida a 

distribuicao da receita tributaria entre a Uni§o, Estados, DF e Municipios, criando assim, a 

capacidade federalista de cada ente de atender as necessidades dos cidadaos. 

Nesse sentido, observa-se que o regime federative tern o objetivo de garantir o equilibrio 

entre a reparticao de competencias e a autonomia financeira dos entes federados, com uma 

maior participacao na geracao da receita tributaria dos govemos Estaduais e Municipals. 

Estes, por sua vez, exercem ampla autonomia para tributar, contratar pessoal, servigos e 

obras, dentre outras coisas. 

Ass im, o Estado Federal e "formado pela uni§o de varios Estados, que perdem a soberania 

em favor do poder central da Uniao Federal, que possui soberania e personalidade juridica 

de Direito Intemacional" (LOPES, p.22). Sua organizacao e formada sob a base de uma 

reparticao de competencias entre o governo nacional e os govemos estaduais e municipal's, 

tendo os entes federativos autonomia constitucional em face da Uni§o. 

Com relagao a necessidade da reparticao das receitas tributarias para a efetivacao das 

autonomias politica e f inanceira dos entes federativos, verifica-se que, o Estado Federal 

deve possuir uma adequada distribuicao dos recursos nacionais para que a sustentabil idade 



do Estado mantenha-se garantida, uma vez que , mui tos estados-membros nao seriam 

viaveis senao no £mbito de um Estado Federado, por nao possui rem recursos financeiros 

suficientes para a sustentacao de suas atividades. 

Nesse sentido, a reparticao das receitas tributarias existe como garantia de repasse de 

recursos econ6micos e financeiros aos entes federativos, para que possam repassar tais 

recursos para a educacao, saude, seguranca, moradia, entre outros direitos e necessidades 

da sociedade, buscando, com isso, que a populacao viva com dignidade. Sendo que as 

receitas derivadas das transferencias constitucionais podem ser gastas de forma autdnoma 

por cada ente federativo, conforme suas necessidades locais. 

QuantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a percepcSo dos discentes que estSo cursando entre o 1° e o 4° per iodos, 

observamos que estes responderam corretamente sobre temas como o Estado Federado e 

suas caracteristicas e sobre a correta classificacao dos tributos em impostos, taxas e 

contribuicoes, mesmo sem ainda possuirem conhecimento do assunto adquirido na 

universidade, mas n3o mostraram clareza sobre temas como a definicao de taxas e 

contribuicoes de melhoria e sobre as competencias comuns dos entes federativos. 

A pesquisa ainda revefou que os demais discentes, cursando entre o 7° e 9° periodos 

apresentaram um maior conhecimento do assunto, principalmente sobre temas que exigem 

um conhecimento mais aprofundado, como a definicao de taxas e sobre as competencias 

dos entes federativos, como pode ser observado por meio dos graficos 9 e 10, talvez por a 

terem cursado a disciplina de Direito Tributario e Financeiro. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que ainda existe a necessidade de uma maior clareza 

dos respondentes relacionada a assuntos da funcao do Estado e de seus entes, por haver 

conflitos nas suas respostas. Com relacao ao tema abordado, entende-se, que o objetivo 

principal da descentralizacao e de buscar a autonomia dos seus entes de forma que cada 

um exerca sua funcao socioeconomica de forma consciente e eficaz, aplicando 

corretamente seus recursos, no intuito de atender da melhor forma possivel a s 

necessidades da populacao, atraves de um o controfe social como tambem dos gastos 

publicos. Entende-se que acoes como essas, alem de responder aos anseios dos cidadaos, 

valorizam a administracao publica e reduzem a desigualdade social. 
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APENDfCE - Questionario apHcado aos Discentes 

Unh/ersidade Federal de Campina Grande - UFCG «_ 

Centre de Ciencias Juridicas e Socials - CCJS < L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj L > 

Unidade Academica de Ciencias Contabeis - U ACC c S 

Bacharelado em Ciencias Contabeis 

Pesquisa: GARANTIA DA AUTONOMIA FEDERATIVA: 

Um estudo sob a percepcao dos discentes da UFCG na cidade de Sousa-PB 

Questionario - Discentes 

PARTE I - Perfil dos Discentes 

1. Genero: 

( ) Feminino ( ) Masculino 

2. Idade: 

( ) Ate 20 anos 

( ) De 21 a 30 anos 

( ) De 31 a 40 anos 

( ) Aci m a de 40 anos 

3. Qual penodo esta cursando: 

( ) 1-2 periodo 

( ) 3-4 periodo 

( ) 5-6 periodo 

( ) 7-9 periodo 

4. J a cursou a disciplina de Direito Tributario e Financeiro ? 

( ) S i m ( )Nao 

PARTE II - O Federaiismo Fiscal e Politico do Estado Brasileiro 

U F C C 
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5. Voce concorda que o Estado e uma organizacao juridica do poder de todos os seus 

elementos constitutivos entre eles a populacao, territorio e govemo soberano? 

( ) S i m ( ) N a o 

6. Pode-se afirmar que o federaiismo e forma de organizacao de Estado, que baseada na 

uniao de determinadas entidades polit icas dotadas de autonomia constitucional, da origem a 

Federacao ou Estado Federado? 

( ) S i m ( ) N a o 

7. Pode-se afirmar ainda que o Federai ismo delega a cada ente federativo a competencia 

para aiocar as receitas recebidas onde entende ser mais adequado, o que facititaria o 

desenvolvimento eficiente dos pontos deficitarios de cada regiao? 

( ) S i m ( ) N a o 

8. O federaiismo e formado por entes federativos, eles s i o : 

( ) A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios 

( ) A Uniao, os Estados e os Municipios 

( ) Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios 

9. O caminho para o aperfeicoamento do Estado Federal e sempre: 

( ) 0 da descentralizacao e de competencias entre os entes 

( ) 0 de a regimes ditatoriais e antidemocraticos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10. Uma caracteristica do federai ismo e que somente o Estado Federal e dotado de 

soberania e os entes-membros d ispoem apenas de autonomia, na sua opiniao, essa 

afirmativa esta correta? 

( ) S i m ( ) N a o 

11. Na sua opiniao, dos itens abaixo, quais os pontos que voce considera posit ivos com 

relacao a forma federativa adotada pelo Estado e seus ente federados? 

( ) Democracia, pois assegura maior aproximacao entre govemantes e govemados. 

( } Evita a concentragao de poder. 

( ) Promove maior integracao, transformando oposicoes dos territorios federados em 

solidariedade. 
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( ) Favorece a preservacao das caracterist icas locals e reserva uma esfera de acao 

autonoma a cada unidade federada 

12. Ainda com relagao a forma federativa adotada pelo Estado e seus entes federados, dos 

itens abaixo, marques os pontos que considera negativos: 

( ) Gera uma forma de Estado menos central izada, o que pode exigir um govemo central 

mais forte. 

( ) Dificulta a planificacao das acoes: o poder central nao tern como obrigar um poder 

regional a seguir seus pianos caso este nao deseje colaborar. 

( ) Pode gerar conflitos jur idicos e polit icos pela coexistencia de mu'rtas esferas autonomas 

( ) Nao existem pontos negativos 

13. No Estado Federal existem duas fontes de poder normativo: a Uniao e os Estados. 

Essas duas ordens legais incidem sobre o mesmo territorio e sobre as mesmas pessoas. Na 

sua opiniao, diante desse fato, esses poderes podem anular-se ou entrar em conflito? 

( ) S i m ( ) N a o 

Por que? 

P A R T E III - A Necess idade d a Repart icao d a s Rece i tas Tributarias para a 

Autonomia Politica e Financeira dos Entes Federativos e a dest inacao que Ihes 

e dada. 

14. A autonomia dos Estados-membros pode ser entendida como: 

( ) Uma descentralizacao administrativa e polit ica, na qual os Estados-membros sao 

responsaveis diretos pela formacao de orgaos proprios e pela elaboracao e execucao de 

suas leis 

( ) Um poder subordinado ou condicionado a qualquer outro 

( ) Sistema federativo que se manifesta atraves da previsao constitucional que permite que 

o poder seja concerrtrado em um unico Ente. 

15. Para que serve a autonomia dos Estados-membros: 

( ) Constitui uma das formas de oferecer uma melhor prestacao de servigos publicos, com 

o direito de e laboraro seu prdprio orgamento. 
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( ) Constitui u m conjunto de competencias ou prerrogativas garant idas pela constituicao 

mas que podem ser abolidas ou alteradas de modo unilateral pelo govemo central. 

16. Com reiacao a distribuicao de receitas tributarias, existe a possibil idade de varios 

estados membros receberem uma maior parcela de renda, e outros membros receberem 

uma parcela restrita da titularidade de impostos. 0 fato de ter uma arrecadacao baixissima 

de impostos, esses membros federativos pode estar impedidos de desenvolver-se por 

problemas da m a distribuicao de recursos tributarios? 

( ) S i m ( ) N a o 

17. A Federag io adota elevados indices de participacao dos govemos Estaduais e 

Municipals na geragao da receita tributaria e na realizacao da despesa nao-flnanceira, 

afirma AFONSOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2002). Nesse sentido, voce acha que esses govemos podem exercer 

autonomia para tributar, contratar pessoal, servicos e obras, montar autarquias e empresas, 

dentre outras coisas? 

( ) S i m ( ) N a o 

Parte IVzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Os P i verso 6 T ipos de T r ibu tos e Compe tenc ias dos Entes Federat ivos 

18. Na sua opiniao, os tr ibutos podem ser classrficados em impostos, taxas e contribuicoes 

de melhoria? 

( ) S i m ( ) N a o 

19. Entende-se que os impostos decorrem de situacao geradora independente da 

contraprestacao do Estado e, dividem-se em: impostos federais, estaduais e municipais. 

Nesse sentido, dos itens citados, quais sao os impostos que se classificam como 

municipais: 

( ) IPI - Imposto sobre Produtos Industrial izados; IOF - Imposto sobre Operacoes 

Financeiras; ITR - Imposto Territorial Rural. 

( ) ICMS - Imposto de Circulacao de Mercadorias e Servicos; IPVA - Imposto sobre 

Propriedade de Veiculos Automotores; fFCMD - Imposto Transrmssoes Causa Mortis e 

Doacoes de Qualquer Bem ou Direito. 

( ) IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana; ITBI - Imposto sobre 

Transmissao de Bens Imoveis; I S S - Impostos sobre Servicos de Qualquer Natureza, 

20. As taxas tomam-se um pagamento pela util izacao de um servico, como os servicos de 

lixo, agua e esgoto. Ja as c o n t r i b u t e s de melhoria sao cobradas quando o beneficio e 

trazido atraves de obras publicas ao contribuinte Voce concorda com isso? 
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( ) S i mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA { ) N a o 

2 1 . Compete a Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal iegislar concorrentemente sobre 

previdencia social, protegao e defesa da saude? 

( ) S i m ( ) N a o 

22. E competencia comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios zelar 

pela guarda da Constituicao, das leis e das instituigoes democrat icas e conservar o 

patrimonio publico? 

( ) S i m ( ) N a o 


