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Apresentao

O Curso de Administrao da Faculdade Dom Alberto iniciou sua
trajetria acadmica em 2004, aps a construo de um projeto pautado na
importncia de possibilitar acesso ao ensino superior de qualidade
que, combinado seriedade na execuo de projeto pedaggico,
propiciasse uma formao slida e relacionada s demandas
regionais.

Considerando esses valores, atividades e aes voltadas ao ensino
slido viabilizaram a qualidade acadmica e pedaggica das aulas, bem
como o aprendizado efetivo dos alunos, o que permitiu o
reconhecimento pelo MEC do Curso de Administrao em 2008.

Passados seis anos, o curso mostra crescimento quantitativo e
qualitativo, fortalecimento de sua proposta e de consolidao de
resultados positivos, como a publicao deste Caderno Dom Alberto,
que o produto do trabalho intelectual, pedaggico e instrutivo
desenvolvido pelos professores durante esse perodo. Este material
servir de guia e de apoio para o estudo atento e srio, para a
organizao da pesquisa e para o contato inicial de qualidade com as
disciplinas que estruturam o curso.

A todos os professores que com competncia fomentaram o Caderno
Dom Alberto, veculo de publicao oficial da produo didtico-pedaggica
do corpo docente da Faculdade Dom Alberto, um agradecimento
especial.

Lucas Jost Diretor Geral
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PREFCIO

A arte de ensinar e aprender pressupe um dilogo entre aqueles
que interagem no processo, como alunos e professores. A eles cabe a
tarefa de formao, de construo de valores, habilidades, competncias
necessrias superao dos desafios. Entre estes se encontra a
necessidade de uma formao profissional slida, capaz de suprir as
demandas de mercado, de estabelecer elos entre diversas reas do
saber, de atender s exigncias legais de cada rea de atuao, etc.

Nesse contexto, um dos fatores mais importantes na formao de um
profissional saber discutir diversos temas aos quais se aplicam
conhecimentos especficos de cada rea, dispondo-se de uma variedade
ampla e desafiadora de questes e problemas proporcionada pelas
atuais conjunturas. Para que isso se torne possvel, alm da dedicao
daqueles envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, preciso
haver suporte pedaggico que d subsdios ao aprender e ao ensinar. Um
suporte que supere a tradicional metodologia expositiva e atenda
aos objetivos expressos na proposta pedaggica do curso.

Considerando esses pressupostos, a produo desse Caderno Dom
Alberto parte da proposta pedaggica do curso da Faculdade Dom
Aberto. Com este veculo, elaborado por docentes da instituio, a
faculdade busca apresentar um instrumento de pesquisa, consulta e
aprendizagem terico-prtica, reunindo materiais cuja diversidade de
abordagens atualizada e necessria para a formao profissional
qualificada dos alunos do curso.

Ser um canal de divulgao do material didtico produzido por
professores da instituio motivao para continuar investindo da
formao qualificada e na produo e disseminao do que se discute,
apresenta, reflete, prope e analisa nas aulas do curso. Espera-se
que os leitores apreciem o Caderno Dom Alberto com a mesma satisfao
que a Faculdade tem em elaborar esta coletnea.

Elvis Martins Diretor Acadmico de Ensino
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Misso: "Oferecer oportunidades de educao, contribuindo para a
formao de profissionais conscientes e competentes, comprometidos
com o comportamento tico e visando ao desenvolvimento regional.

Centro de Ensino Superior Dom Alberto

Plano de Ensino

Identificao Curso: Administrao Disciplina: Gesto de Tributos
Carga Horria (horas): 72 Crditos: 4 Semestre: 7

Ementa Noes de Direito Financeiro. Receitas e Despesas Pblicas.
Aspectos legais do direito tributrio. Ilcito tributrio. Impostos
que incidem sobre as negociaes internacionais. Os impostos sobre o
patrimnio e renda. Imposto sobre a produo e circulao. Impostos
especiais. As taxas. As contribuies. Distribuies de receitas
tributrias.

Objetivos Geral: Habilitar o aluno para compreenso do sistema
tributrio nacional, atravs de uma perspectiva histrica e holstica.
Ademais, busca-se fornecer subsdios slidos para uma discusso
conseqente acerca do direito tributrio internacional.

Especficos: Compreender os mecanismos do Sistema Tributrio
Brasileiro.

Inter-relao da Disciplina Horizontal: Elaborao e Anlise de
Projetos.

Vertical: Oramento Empresarial e Mercado de Capitais.

Competncias Gerais Compreender a dinmica do sistema tributrio
nacional, os papis e os resultados esperados referentes ao
planejamento de gesto tributria no contexto organizacional.

Competncias Especficas Pensar estrategicamente a gesto de
tributos para atuar preventivamente no processo de tomada de deciso
referente s questes tributrias. Desenvolver a capacidade de
expresso e comunicao dos administradores, permitindo que o mesmo
compreenda a linguagem utilizada na comunicao com os atores
jurdicos que atuam nesta rea.

Habilidades Gerais Proporcionar a reflexo crtica, a partir da
leitura, exposio, anlise e discusso de aspectos tericos e prticos,
desenvolvendo habilidades que permitam agir frente aos problemas
caractersticos das organizaes visando o aumento de produtividade e
lucratividade.

Habilidades Especficas Desenvolver a capacidade para discutir,
elaborar, implementar e consolidar projetos em organizao.
Desenvolver a capacidade para realizar consultorias em gesto e
administrao.

Contedo Programtico PROGRAMA:

1. Direito Tributrio. Oramentos Pblicos.

2. Aspectos legais do Direito Tributrio. Fundamentos.

3. O Sistema Tributrio Nacional: Autonomia consagrada pelo
ordenamento jurdico brasileiro.

5. O Direito Constitucional Tributrio: Sistema Tributrio
Nacional. Fundamentos: CF/88 e CTN.
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Misso: "Oferecer oportunidades de educao, contribuindo para a
formao de profissionais conscientes e competentes, comprometidos
com o comportamento tico e visando ao desenvolvimento regional.

7. O Poder de Tributar. Poder e Competncia. Pessoas
Competentes.

8. Os princpios jurdicos constitucionais limitadores do poder de
tributar.

9. Tributos: Impostos, Taxas e Contribuies de Melhoria
conceitos, distines, natureza jurdica, fato gerador, base de clculo
e alquotas. Impostos em espcie: da Unio, dos Estados, do DF e dos
Municpios.

10. O Tributo: conceito, natureza jurdica.

11. Legislao tributria: fontes do direito tributrio. Vigncia,
aplicao, interpretao e integrao da legisl. Tributria.

12 Obrigao Tributria. Fato gerador, Sujeito ativo e passivo,
responsabilidade tributria.

13 Crdito Tributrio. Constituio, suspenso, extino e excluso.
Garantias e Privilgios do crdito tributrio.

14 Administrao Tributria. Processo administrativo - Fiscalizao,
notificao, reclamao e recursos. Dvida Ativa e Certides Negativas.
Processo administrativo - Ilcito penal tributrio

Estratgias de Ensino e Aprendizagem (metodologias de sala de
aula) Aulas participativas, aulas expositivas, seminrios,
palestras, visitas a empresas, trabalhos individuais e em grupo,
leituras e discusses de textos.

Avaliao do Processo de Ensino e Aprendizagem A avaliao do
processo de ensino e aprendizagem deve ser realizada de forma
contnua, cumulativa e sistemtica com o objetivo de diagnosticar a
situao da aprendizagem de cada aluno, em relao programao
curricular. Funes bsicas: informar sobre o domnio da aprendizagem,
indicar os efeitos da metodologia utilizada, revelar conseqncias da
atuao docente, informar sobre a adequabilidade de currculos e
programas, realizar feedback dos objetivos e planejamentos
elaborados, etc.

A forma de avaliao ser da seguinte maneira:

1 Avaliao Peso 8,0 (oito): Prova; Peso 2,0 (dois): Trabalho com
questes de mltipla escolha

2 Avaliao - Peso 8,0 (oito): Prova; - Peso 2,0 (dois): referente
ao Sistema de Provas Eletrnicas SPE (maior nota das duas

provas do SPE)

Observao: As provas do SPE devero ser realizadas at o dia
30/09/2010 (1 prova SPE) e at o dia 30/11/2010 (2 prova SPE), sendo
obrigatria a realizao de ao menos uma prova.

Avaliao Somativa A aferio do rendimento escolar de cada
disciplina feita atravs de notas inteiras de zero a dez,
permitindo-se a frao de 5 dcimos. O aproveitamento escolar avaliado
pelo acompanhamento contnuo do aluno e dos resultados por ele
obtidos nas provas, trabalhos, exerccios escolares e outros, e caso
necessrio, nas provas substitutivas. Dentre os trabalhos escolares
de aplicao, h pelo menos uma avaliao escrita em cada disciplina no
bimestre.

O professor pode submeter os alunos a diversas formas de
avaliaes, tais como: projetos, seminrios, pesquisas bibliogrficas e
de campo, relatrios, cujos resultados podem culminar com atribuio
de uma nota representativa de cada avaliao bimestral. Em qualquer
disciplina, os alunos que obtiverem mdia semestral de aprovao igual
ou superior a sete (7,0) e freqncia igual ou superior a setenta e
cinco por cento (75%) so considerados aprovados. Aps cada semestre,
e nos termos do calendrio escolar, o aluno poder requerer junto
Secretaria-Geral, no prazo fixado e a ttulo de recuperao, a
realizao de uma prova substitutiva, por disciplina, a fim de
substituir uma das mdias mensais anteriores, ou a que no tenha sido
avaliado, e no qual obtiverem como mdia final de aprovao igual ou
superior a cinco (5,0).

Sistema de Acompanhamento para a Recuperao da Aprendizagem Pgina
7


	
Misso: "Oferecer oportunidades de educao, contribuindo para a
formao de profissionais conscientes e competentes, comprometidos
com o comportamento tico e visando ao desenvolvimento regional.

Sero utilizados como Sistema de Acompanhamento e Nivelamento da
turma os Plantes Tira-Dvidas que so realizados sempre antes de
iniciar a disciplina, das 18h30min s 18h50min, na sala de aula.

Recursos Necessrios Humanos

Professor. Fsicos

Laboratrios, visitas tcnicas, etc. Materiais

Recursos Multimdia.

Bibliografia Bsica

CASSONE, Vittorio. Direito Tributrio. SP: Atlas, 1991.

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Tributrio e Financeiro.
Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributrio
brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributrio. So Paulo:
Malheiros, 2003.

AMARO, Luciano. Direito tributrio brasileiro. So Paulo:
Malheiros, 2003. Complementar

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito
tributrio. So Paulo: Saraiva, 1999.

BORGES, Jos Souto Maior. Obrigao Tributria: uma introduo
metodolgica. SP: Malheiros, 1998.

CAMPOS, Dejalma. Direito processual tributrio. So Paulo: Atlas,
2004.

ICHIHARA, Yoshiaki. Direito tributrio: uma introduo. So Paulo:
Atlas, 2005.

NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributrio. So Paulo:
Saraiva, 1999. Peridicos

Jornal: Gazeta Mercantil Revistas: RAE, RAE Executivo, Voc S/A,
Exame, HSM Manegement.

Sites para Consulta

Outras Informaes Endereo eletrnico de acesso pgina do PHL para
consulta ao acervo da biblioteca:
http://192.168.1.201/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=phl.xis&cipar=phl8.cip&lang=por
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Misso: "Oferecer oportunidades de educao, contribuindo para a
formao de profissionais conscientes e competentes, comprometidos
com o comportamento tico e visando ao desenvolvimento regional.

Cronograma de Atividades

Aula Consolidao Avaliao Contedo Procedimentos Recursos

1 Introduo da disciplina (apresentao, acordos e cronograma),
Direito Tributrio.

AE QG

2 Conceito e classificao dos tributos. AE QG

3 Limitaes do poder de tributar AE QG

4 Vigncia e aplicao da lei tributria AE QG

5 Interpretao e integrao da lei tributria. AE QG

6 Obrigao tributria. AE QG

7 Fato gerador da obrigao tributria. TI QG

1 Consolidao e Sistematizao dos Contedos da 1a Avaliao. TI
QG

1 Primeira Avaliao. TI

8 Sujeito ativo e passivo da obrigao tributria. AE QG

9 Imposto de renda pessoa fsica e jurdica.

AE QG

10 Imposto predial e territorial urbano - IPTU. IPTU, ISS e
Contribuio de Melhoria. Llegislao do Municpio de Santa Cruz do Sul.
ICMS: noes.

AE QG

11

ICMS Imposto sobre circulao de mercadorias e sobre prestao de
servios de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicao.
Simples e Super simples: Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte. PIS/PASEP e COFINS

SE QG

12 Processo Tributrio AE QG

13 Processo Tributrio SE QG

2 Consolidao e Sistematizao dos Contedos da 1a Avaliao. SE
QG

2 Segunda Avaliao.

3 Avaliao Substitutiva

Legenda Cdigo Descrio Cdigo Descrio Cdigo Descrio AE Aula
expositiva QG Quadro verde e giz LB Laboratrio de informtica TG
Trabalho em grupo RE Retroprojetor PS Projetor de slides TI
Trabalho individual VI Videocassete AP Apostila SE Seminrio DS Data
Show OU Outros PA Palestra FC Flipchart
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PLANO DE AULA N 1

I IDENTIFICAO DA DISCIPLINA 1 Disciplina: Gesto de Tributos 2 -
Turma: 3 - Curso: Administrao. 4 Professor: Bruno Cesar Faller 5
Semestre/Ano: 01/2010 6 Data da Aula: 25/02/2010 II EMENTA Aspectos
legais e fundamentos bsicos do Direito Tributrio: o Estado e sua
atividade financeira; a Constituio e o Direito Tributrio e a relao
do Direito Tributrio com outras disciplinas. III OBJETIVO GERAL
Levar ao aluno, conhecimento terico capaz de sedimentar a base
epistemolgica de entendimento em relao disciplina legal do Direito
Tributrio. IV OBJETIVO ESPECFICO Transmitir ao aluno conhecimentos
que visem o aprofundamento em relao aos fundamentos do Direito
Tributrio. V CONTEDO PROGRAMTICO FAZENDA PBLICA: O Estado e suas
necessidades Pblicas;- A atividade financeira do Estado RECEITAS
PBLICAS:- Receitas originrias;- Receitas derivadas VI METODOLOGIA
Aula expositiva enfatizando a apresentao dos fundamentos da
disciplina do Direito Tributrio. VII REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Bsicas: CASSONE, Vittorio. Direito Tributrio. SP: Atlas, 1991.
Nmero de localizao na biblioteca: 34:336 / C345d TORRES, Ricardo
Lobo. Curso de Direito Tributrio e Financeiro. Rio de Janeiro:
Renovar, 1997. Nmero de localizao na biblioteca: 34:336 / T693c
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito
financeiro e de direito tributrio. So Paulo: Saraiva, 1999. Nmero
de localizao na biblioteca: 34:336 / B327c ICHIHARA, Yoshiaki.
Direito tributrio: uma introduo. So Paulo: Atlas, 2005. Nmero de
localizao na biblioteca:Endereo eletrnico de acesso pgina do PHL
para consulta ao acervo da biblioteca:
http://192.168.1.201/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=phl.xis&cipar=phl8.cip&lang=por

Pgina 10


	
AULA 1

1. DIREITO TRIBUTRIO

O estudo da disciplina Gesto de Tributos pode seguir dois
caminhos: a crtica a voracidade do Estado na busca de receitas
tributrias ou analisar a regulao do Sistema Tributrio Nacional. Por
entendermos que esta disciplina fundamental para que os futuros
bacharis possam compreender os principais aspectos dos impostos de
nosso sistema jurdico-tributrio, optamos por seguir a linha da
anlise do regime tributrio brasileiro.

1.1 O DIREITO TRIBUTRIO NO QUADRO GERAL DO DIREITO

Pblico

Privado

Interno

Externo

Direito ConstitucionalDireito AdministrativoDireito Financeiro
(Direito Tributrio)Direito JudicirioDireito Penal

Direito Internacional

InternoDireito CivilDireito ComercialDireito do Trabalho

Externo Direito Internacional

DIREITO

O direito tributrio parte do direito financeiro. Este ltimo o
conjunto de princpios e normas que rege a arrecadao, a gesto
patrimonial e os dispndios efetuados pelo Estado no desempenho de
sua funo.
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Direito Tributrio parte do direito financeiro que estuda as
relaes jurdicas entre o Estado (fisco) e os particulares
(contribuintes), no que diz respeito a instituio, arrecadao,
fiscalizao e extino do tributo. direito autnomo, pois se rege por
princpios e normas prprias.

Relevante, igualmente, a finalidade do Direito Tributrio. O
Direito, de um modo geral, tem por finalidade promover o equilbrio
nas relaes entre os que tm e os que no tm poder. Ou entre os que tm
mais e os que tm menos poder. Sabido que o Estado a maior expresso
de poder, que se conhece, fcil concluir-se que o Direito Tributrio
tem por finalidade limitar o poder de tributar e proteger o cidado
contra abusos desse poder. Dito isso, possvel conceituar o Direito
Tributrio como o ramo do Direito que se ocupa das relaes entre o
fisco e as pessoas sujeitas a imposies tributrias de qualquer
espcie, limitando o poder de tributar e protegendo o cidado contra
os abusos de poder. A denominao Direito Tributrio, tem predominado
entre ns, entretanto, outras denominaes tm sido utilizadas, tais
como Direito Financeiro, Direito Fiscal, Legislao Tributria.
Direito Financeiro disciplina jurdica diversa que, sob certo
aspecto, pode ser tida como abrangente do Direito Tributrio.
Direito Fiscal denominao utilizada como sinnimo de Direito
Tributrio talvez por influncia do francs Droit Fiscal, e do ingls,
Fiscal Law. Considerando a origem da palavra, parece que fiscal
designa algo mais amplo, abrangendo no apenas os tributos, mas todo
o errio, aproximando-se mais do Financeiro. Legislao Tributria
expresso de abrangncia menor. o conjunto de regras jurdicas a
respeito de tributos e a relao a eles pertinentes. No envolve
estudo da aplicao e da interpretao, nem dos exames dos julgados,
nem o estudo dos princpios jurdicos elaborados pela doutrina.
Legislao Fiscal, alm do defeito apontado relativamente expresso
legislao tributria (algo menor), tem ainda o que se mostrou em
relao ao Direito Fiscal (algo mais amplo). O Direito Tributrio
existe para delimitar o poder de tributar, transformando a relao
tributria, que antigamente foi uma relao simplesmente de poder, em
relao jurdica. A finalidade essencial do Direito Tributrio,
portanto, no a arrecadao do tributo, at porque esta sempre
aconteceu, e acontece, independente daquele. O Direito Tributrio
surgiu para delimitar o poder de tributar e evitar os abusos no
exerccio deste.

2. O ESTADO E SUAS NECESSIDADES PBLICAS

Estado a nao, o povo ou a sociedade, politicamente organizada.
Povo so os habitantes de uma localidade ou regio. Nao um povo
geralmente fixo num territrio, ligado por origem, tradio,
lembranas, costumes, cultura, interesse e aspiraes comuns
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e, em geral, por uma lngua. Sociedade o conjunto de pessoas que
vivem em certas faixas de tempo e espao, unidas pelo sentimento de
conscincia de vida em grupo. O Estado desenvolve atividades
polticas, econmicas, sociais, administrativas, financeiras,
educacionais, policiais, que tem por finalidade regular a vida
humana em sociedade, por isso que a finalidade essencial do Estado
a realizao do bem comum. O Estado a organizao que objetiva
realizar, por meio de seus agentes e rgos, as finalidades que lhe
so determinadas pela Constituio. Para prover as finalidades que lhe
so assinaladas (atividades polticas, econmicas, sociais,
administrativas, financeiras, educacionais, policiais, que visam
regular a vida humana em sociedade) pelo Direito Positivo,
contribuem os particulares com parcelas. Os fins da atividade do
Estado variam no tempo e no espao, segundo as escolhas polticas,
feitas para atender as necessidades pblicas (aquelas de interesse
geral providas pelo regime do servio pblico). Funes do Estado
(modos pelos quais o Estado exerce suas atribuies) - legislativa,
executiva e jurisdicional. - Atividades do Estado - internas e
externas. - Soberania - caracterstica do Estado como ente nacional:
Quando o Estado utiliza seu poder impositivo para editar a norma
jurdica-fiscal tem-se uma relao de soberania. Mas quando a norma
incorpora-se ao Direito o prprio Estado sujeita-se a ela e a relao
jurdica tributria relao obrigacional "ex lege" e no relao de poder.
A distino do tipo de relao est no momento da criao no momento de
atuao da regra jurdica. Para alguns autores a relao tributria no
tem o carter de relao jurdica, mas de relao de poder ou de
soberania. No Estado Federal os Estados-membros no so soberanos. Os
rgos supranacionais vm limitando a soberania.

3. ORAMENTO PBLICO

Tradicionalmente o oramento compreendido como uma pea que contm
apenas a previso das receitas e a fixao das despesas para
determinado perodo, sem preocupao com planos governamentais de
desenvolvimento, tratando-se assim de mera pea contbil -
financeira. Tal conceito no pode mais ser admitido, pois a
interveno estatal na vida da sociedade aumentou de forma acentuada
e com isso o planejamento das aes do Estado imprescindvel. Hoje, o
oramento utilizado como instrumento de planejamento da ao
governamental, possuindo um aspecto dinmico, ao contrrio do
oramento tradicional j superado, que possua carter eminentemente
esttico. Para Aliomar Baleeiro, o oramento pblico o ato pelo qual o
Poder Executivo prev e o Poder Legislativo autoriza, por certo
perodo de tempo, a execuo das despesas destinadas ao funcionamento
dos servios pblicos e outros fins adotados pela poltica econmica ou
geral do pas, assim como a arrecadao das receitas j criadas em lei.
A Constituio oramentria est traada nos seguintes artigos: - Arts.
165 a 169 (Dos oramentos);
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- Arts. 70 a 75 (controle da execuo oramentria); - Art.99
(oramento do Judicirio); - Art. 31 (fiscalizao oramentria dos
Municpios).

4. ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO:

o conjunto de atos que o Estado pratica na obteno, na gesto e na
aplicao dos recursos financeiros de que necessita para atingir seus
fins. O Estado necessita de entradas (dinheiro) suficiente para
custear as despesas. Tais entradas podem se:

a. originrias: pela utilizao dos bens que o estado possui como
qualquer outro sujeito privado:

b. derivadas: prestaes patrimoniais impostas aos cidados.

ENTRADAS OU INGRESSO PBLICOS 1. Movimento de fundos de caixa

a. emprstimos ao tesouro; b.restituies de emprstimo ao tesouro;
c. cauo, fianas, deposito, indenizaes de direito civil etc.

2. Receitas I Originrias ou de Economia Privada, ou direito
Privado, ou Voluntrias: a. a ttulo gratuito a.1 doao pura e
simples;

a.2 bens vacantes, prescrio aquisitiva etc.

II Derivadas, de Economia Pblica, de direito Pblico ou
Coativas

a. tributos: impostos, taxas, contribuies de melhoria e
contribuies parafiscais*;

b. multas, penalidade e confisco; c. reparaes de guerra

b. a ttulo oneroso b.1 doaes e legados sob condies b.2 preos
quase-privados b.3 preos pblicos b.4 preos polticos

* Observamos que esta classificao foi dada na vigncia da CF de
1967/69 Fonte: CASSONE

Pgina 14


	
5. RECEITAS PBLICAS. RECEITAS TRIBUTRIAS.

Receita o ingresso de dinheiro aos cofres pblicos. Todo ingresso
de dinheiro chama-se entrada, entretanto, nem toda entrada compe a
receita do Estado. Temos:

a) entradas provisrias: que no esto destinadas a permanecer nos
cofres pblicos (ex. cauo); b) entradas definitivas: que se realizam
por meio da cobrana de tributos e dos preos pblicos (ex.
tarifas)

MODALIDADES DE RECEITA: Extraordinria - auferidas nas hipteses
de anormalidade (Ex. imposto

extraordinrio), receitas aprovadas e arrecadadas no curso do
exerccio do oramento;

Ordinrias - de entrada regular, peridica, receitas previstas no
oramento; Originria ou facultativa - so oriundas do patrimnio do
Estado e se traduzem

nos preos cobrados; Derivadas ou compulsrias - advm de
constrangimento do patrimnio particular

(ex. cobrana de tributos); Transferidas: repassadas por outro
entre poltico, que as arrecadou, pelo sistema de

cobrana de tributos, preos pblicos ou tarifas; Gratuita: aquela
que o Fisco arrecada sem nenhuma contrapartida (ex. herana

jacente) Contratual: que deriva de um ajuste (ex. compra e
venda) Obrigatria: a arrecadada de forma vinculada,
obrigatoriamente, como na

cobrana dos tributos.

RECEITAS TRIBUTRIAS So obrigatrias, porque o seu pagamento
decorre da lei e no de um contrato, ao qual o particular adere
voluntariamente.

COMPETNCIA A Unio, os Estados, o Distrito Federal e os Municpios
podero instituir os seguintes tributos:

impostos receitas que o Estado cobra tendo em vista, unicamente,
o interesse pblico da atividade desempenhada pelo Governo; os
impostos tero carter pessoal e sero graduados segundo a capacidade
econmica do contribuinte

taxas receitas que o Estado cobra em razo do poder de policia ou
pela utilizao dos servios pblicos, prestados ao contribuinte ou
postos a sua disposio; Ex.: servios de justia, sade pblica,
segurana, prestados pelo Governo. As taxas no podero ter base de
clculo prpria de impostos.

contribuies de melhoria decorrente de obras pblicas e que venham
a valorizar os imveis vizinhos; Ex.: construo de pontes, estradas,
viadutos
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Alm destes tributos, o Estado conta com mais 2 tipos de
receitas:

Preos quase-privados so as receitas cobradas pelo Estado tendo
em vista exclusivamente o interesse dos particulares na atividade
desempenhada pelo Governo, sendo o interesse pblico meramente
acidental. Ex.: explorao de ramo industrial ou comercial pelo
Estado.

Preos Pblicos so as receitas cobradas pelo Estado tendo em vista
principalmente o interesse dos particulares na atividade
desempenhada pelo Poder Pblico, e atendendo existncia de um
interesse geral e coletivo nessa atividade. Ex.: explorao dos
Correios e Telgrafos pela Unio.

Sistema

Tributrio

Nacional

Impostos

PatrimnioeRenda

Produo eCirculao

ITRITBII.Causa Mortis e DoaoIPTUIPVAIRI. Grandes Fortunas

ICMSIPIIOFISS

Taxas de serviode polcia

Contribuies

de melhoria sociais Para a seguridade socialPara a educao e
cultura

de interveno no domnio econmicode interesse de categorias
profissionais (OAB, CRCde interesse de categorias
econmicas(contribuio sindical)

Emprstimos compulsrios
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1. NORMAS TRIBUTRIAS BSICAS DO QUE ESTAREMOS TRATANDO?

Apesar de muito conceitual, esta introduo fundamental para
entender as regras bsicas de tributao. Muitas entrevistas e matrias
nos principais jornais do Pas so realizadas com advogados e
consultores, que utilizam conceitos e regras previstos na
Constituio e em nosso ordenamento jurdico que precisam ser melhor
compreendidos entre os que no militam na rea.

Na ordem econmica brasileira, prevalece a regra da liberdade de
iniciativa, sendo o exerccio da atividade econmica desenvolvido, em
grande parte, pelo setor privado, O Estado, por sua vez, no
desenvolve a atividade econmica no mercado, exceto nos casos
expressamente previstos na Constituio Federal, quando necessrio aos
imperativos da segurana nacional ou diante de relevante interesse
coletivo, conforme definido em lei (art. 173 da Constituio Federal,
de 5 de outubro de 1988).

Para alcanar seus objetivos, o Estado desenvolve a atividade
financeira, compreendida como o conjunto de atos que ele pratica na
obteno, na gesto e na aplicao dos recursos financeiros de que
necessita para atingir seus fins.

O Estado uma entidade soberana, representando a nao em suas
relaes com outras naes, no plano internacional, e governando todos
os indivduos que se encontrem em seu territrio, no plano interno.
No exerccio de sua soberania, o Estado exige que os indivduos lhe
forneam os recursos de que necessita para desenvolver sua atividade
financeira, por meio da instituio de tributos.

importante observar que, nos dias atuais, a relao tributria
entre o Estado e os particulares no uma relao de poder, mas sim uma
relao jurdica que encontra seus limites fixados na Constituio
Federal. Tal poder encontra-se limitado pelos princpios tributrios
gerais e pelas imunidades (art. 150 da Constituio).

2.O QUE TRIBUTO? uma prestao em dinheiro obrigatria, instituda
por lei e cobrada mediante

atividade do Estado. Temos como principais caractersticas de um
tributo que: a) sempre devido a um ente pblico; b) sua arrecadao
fundamenta-se no poder de imprio do Estado; c) visa arrecadao de
recursos financeiros para o Estado realizar suas tarefas; d)
obrigatrio; e) deve ser pago em moeda nacional ou em valor que nele
se exprima; f) deve ser previsto em lei; g) cobrado mediante
atividade administrativa plenamente vinculada.

3. O QUE UM IMPOSTO?
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uma espcie de tributo exigido de acordo com as hipteses de
incidncia previstas em lei, no vinculado diretamente a nenhuma
atividade especfica do Estado em relao ao contribuinte.

Assim, a hiptese de incidncia do imposto ocorre devido a um
comportamento do contribuinte ou a uma situao jurdica na qual ele
se encontra.

4. A REPARTIO DAS RECEITAS TRIBUTRIAS Pelo Sistema Tributrio
Nacional vigente aps a Constituio Federal de 1988,

apesar da inteno de ser uma Carta Magna de cunho distributivo
entre os entes federados, a Unio ainda permanece como a pessoa
poltica que concentra, majoritariamente, a instituio e a arrecadao
de tributos.

Normalmente, a pessoa poltica fica com o produto da arrecadao de
seus tributos como meio de prover a manuteno da mquina
administrativa e atender s necessidades da populao.

Por vezes, porm, a Constituio determina que haja uma partilha
entre os entes pblicos no tocante s receitas tributrias, em nome
daquela inteno distributiva. o que se verifica nos termos dos
artigos 157 a 162, e ainda, no art. 153, pargrafo 5. da Carta
Maior.

Antes de analisarmos os citados dispositivos, vale repetir
algumas consideraes doutrinrias:

1) As reparties no nosso ordenamento jurdico se referem a
impostos;situao, alis, bastante combatida por Estados e Municpios,
j que esses no participam do bolo que a Unio est arrecadando a
ttulo de contribuies sociais (CPMF, CIDE, COFINS, etc.);

2) A partilha se verifica sempre do ente maior para o ente
menor;

3) Classificam-se as reparties em diretas (as previstas nos art.
157 e 158, e ainda, 153, pargrafo 5.) e indiretas, estas quando
viabilizadas mediante fundos de participao (art. 159, I, a, b e c)
ou compensatrios (art. 159, II).

Os artigos 157 e seguintes da Constituio cuidam do sistema
federal de transferncias fiscais.

O Sistema Tributrio da Constituio reserva a Seo VI questo da
repartio das receitas tributrias, ou seja, partilha dos recursos
arrecadados pelas pessoas polticas.
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Existem duas formas de participao de uma pessoa poltica no
produto da arrecadao de outra: a direta e a indireta.

A forma direta impe uma relao simples. Exemplo:Os municpios
fazem jus a 25% (vinte e cinco por cento) do ICMS do estado
arrecadado em seus territrios.

A forma indireta pe uma relao complexa: so formados fundos aos
quais afluem parcelas de receitas de dados impostos. Depois, so
rateados entre os partcipes beneficirios segundo critrios legais
preestabelecidos.

A Constituio de 1988 adotou as duas formas ou frmulas,
estabelecendo um complicado sistema de transferncias fiscais entre
as pessoas polticas que convivem na Federao.

Vale observar que esta questo da repartio de receitas fiscais no
tem absolutamente nenhum nexo com o Direito Tributrio. Em verdade
so relaes intergovernamentais, que de modo algum dizem respeito aos
contribuintes.

4.1 PARTICIPAO DIRETA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL NO
PRODUTO DA ARRECADAO DE IMPOSTOS FEDERAIS O Estado-Membro e o
Distrito Federal tm direito: A) ao imposto de renda federal
arrecadado na fonte sobre os vencimentos e proventos dos seus
funcionrios (administrao direta, autarquias e fundaes) e ao imposto
de renda federal arrecadado na fonte sobre os rendimentos pagos
pelo estado (administrao direta, autarquias e fundaes) a qualquer
ttulo. Certamente, o maior volume de recursos previstos decorrer
dos rendimentos pagos aos tomadores de ttulos pblicos estaduais e
dos pagamentos aos funcionrios. Em suma, o imposto de renda na
fonte sobre rendimentos que couber ao Estado-Membro reter (obrigao
de fazer) a ele pertence;

B) a vinte por cento do produto da arrecadao dos impostos que
vierem a ser cria dos pela Unio com base na competncia residual do
art. 154, I.
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4.2 PARTICIPAO DIRETA DOS MUNICPIOS Aos municpios pertencem:

A) o imposto de renda retido na fonte nas mesmas condies
previstas para o estado

B) cinqenta por cento do ITR federal, relativamente aos imveis
rurais situados em seus territrios;

C) cinqenta por cento do IPVA estadual, relativamente aos
veculos licenciados em seus territrios;

D) vinte e cinco por cento do ICMS estadual arrecadado em seus
territrios, na proporo de trs quartos, no mnimo, e de um quarto
conforme dispuser lei estadual.

1.3. O FUNDO OURO
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Estados e municpios participam, respectivamente, em 30 e 70% do
IOF sobre o ouro quando definido como ativo financeiro conforme a
sua origem, a teor do art. 153, 5, I e II.

4.4. PARTICIPAES INDIRETAS Existem trs fundos: o Fundo de
Participao dos Estados (FPE), o Fundo de

Participao dos Municpios (FPM) e o Fundo para Programas de
Financiamento das Regies Norte (Sudam), Nordeste (Sudene) e
Centro-Oeste (Sudeco).

Estes fundos so formados por recursos provenientes do produto da
arrecadao global dos seguintes impostos federais:

A) Imposto de Renda, excluda a participao direta dos estados e
municpios no mesmo; B) Imposto sobre Produtos Industrializados. A
diviso do bolo fiscal formado por estes impostos se faz na seguinte
proporo: A) vinte e um inteiros e cinco dcimos por cento ao FPE; B)
vinte e dois inteiros e cinco dcimos por cento ao FPM; C) trs por
cento para o FARP (Fundo das Agncias Regionais de Fomento).
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Total dos recursos do IR e do IPI comprometidos com os fundos:
47% (quarenta e sete por cento), ou seja, quase a metade do produto
da arrecadao desses impostos, excludas as participaes diretas dos
estados e municpios no IR federal (por eles retido na fonte).

4.5. O FUNDO COMPENSATRIO Existe um fundo de compensao aos
estados por suas exportaes imunes ao

ICMS. A Unio deve entregar, do produto da arrecadao do IPI, 10%
(dez por cento) aos estados, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportaes. Todavia, nenhum estado poder,
individualmente, receber mais de 20% (vinte por cento) desses 10%
(dez por cento). Alcanado este limite, o restante cabente ao estado
que alcanar o ndice (certamente So Paulo) ser rateado entre os
demais estados, proporcionalmente sua fora exportadora. Mas cada
estado entregar aos respectivos municpios 25% (vinte e cinco por
cento) do que receberem pelo export-drive, isto , do que receberem
por fora do mecanismo previsto no inciso II do art. 159.

4.6. A VEDAO DE NEGOCIAO O art. 160 veda Unio Federal a negociao
poltica na entrega das parcelas

cabentes a estados e municpios, sob as penas da lei, providncia
de resto salutar, pois o Governo Federal sempre usou o processo de
entrega dessas parcelas para obter vantagens polticas e, quem sabe,
econmicas, favorecendo a corrupo, em beneficio de uns poucos.

Todavia, a vedao no impede a Unio de condicionar a entrega dos
recursos ao pagamento dos seus crditos contra estados e municpios
(art. 160, pargrafo nico).

Os artigos 161 e 162 reforam o sistema. Art. 161. Cabe lei
complementar: 1 definir valor adicionado para fins do disposto no
art. 158, pargrafo nico, I; II estabelecer normas sobre a entrega
dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre os
critrios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I,
objetivando promover o equilbrio scio-econmico entre Estados e
entre Municpios; 111 dispor sobre o acompanhamento, pelos
beneficirios, do clculo das quotas e da liberao das participaes
previstas nos arts. 157, 158 e 159. (...) 4.7. O PAPEL DO TRIBUNAL
DE CONTAS

O Tribunal de Contas da Unio efetuar o clculo das quotas
referentes aos fundos de participao, retirando do Executivo Federal
a manipulao da matria. Cabe ao Executivo Federal, apenas, cumprir
as determinaes da Constituio. O sistema de repartio dos impostos e
o sistema de repartio dos produtos quebraram o centralismo fiscal
da Unio Federal, promovendo uma melhor distribuio de recursos entre
as pessoas polticas da Federao e obrigando, de sobredobro, o
Executivo Federal a
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diminuir a sua ingerncia no organismo federativo, que se
agigantara durante os 21 anos da ditadura militar (1964 a 1985), a
mais longa de nossa histria e, queira Deus, a ltima.

5. FONTES DO DIREITO TRIBUTRIO Fontes so os modos de expresso do
Direito. Isso significa que as fontes do Direito brasileiro so as
normas jurdicas, uma vez que por meio delas que o direito se
manifesta

5.1. CLASSIFICAO DAS FONTES:

O direito tributrio possui fontes formais e materiais.

- Fontes materiais: As fontes materiais so os fatos do mundo
real sobre os quais haver a incidncia tributria. So os fatos
geradores da incidncia tributria. Ex: Os produtos industrializados,
as operaes de crdito e etc.

- Fontes formais: As fontes formais so os atos normativos que
introduzem regras tributrias no sistema. As fontes formais so
formadas pelas normas constitucionais, emendas constitucionais,
leis complementares, leis ordinrias, medidas provisrias, leis
delegadas, decretos legislativos e resolues (art 59 da CF). Espcies
de fontes formais:

Fontes formais primrias (principais ou imediatas): So fontes que
modificam o ordenamento jurdico. Ex: Constituio Federal, emenda
constitucional, lei complementar, lei ordinria, lei delegada,
decreto legislativo, resoluo e etc.

Fontes formais secundrias: Diferentemente das fontes primrias,
no modificam o ordenamento jurdico, apenas conferem executividade
aos dispositivos primrios. Ex: Decreto regulamentar, regulamento,
instrues ministeriais, ordens de servio, normas complementares e
etc.

5.1.2 - CONSTITUIO FEDERAL A Constituio contm a estrutura bsica
do Estado, a forma de governo, a sistemtica tributria
principalmente no que concerne s competncias e s Materialidades
impositivas e os direitos e garantias individuais.

5.2.2 - EMENDAS CONSTITUIO A Constituio poder ser modificada
mediante Emendas Constitucionais. Isto ocorre para que a mesma no
se transforme num diploma jurdico esttico e permanente divorciado
da vontade popular. O processo de reforma, todavia, deve observar o
disposto no art. 60 da CF/88. (votao em dois turnos com aprovao de
3/5 dos membros de cada Casa do Congresso Nacional). Algumas
matrias, sequer por Emendas podero ser modificadas. So as
denominadas Clusulas Ptreas, previstas no 4o do art. 60 da
CF/88.

5.2.3 - LEI COMPLEMENTAR A lei complementar objetiva explicitar
a norma constitucional de eficcia limitada, caracterizando-se como
lei nacional, que serve de fundamento a legislao federal,
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estadual e municipal. A lei complementar aprovada pela maioria
absoluta dos membros do Congresso Nacional (art. 69 CF/88). Em
relao ao direito tributrio, a lei complementar trata,
principalmente, das matrias previstas no art. 146, 148, 154, 155
XII e 195 4 da CF/88.

5.2.4 - CDIGO TRIBUTRIO NACIONAL O CTN foi recepcionado pela
Constituio Federal de 1988 como lei complementar, sendo que os
dispositivos nele previstos, que no estavam em consonncia com o
novo texto constitucional promulgado em 05.08.88, no foram
recepcionados. Ex: art. 15, inciso III do CTN.

5.2.5 - LEI ORDINRIA Lei, norma geral e abstrata aprovada pelo
legislativo, a fonte das obrigaes tributrias, sendo que o art. 97
do CTN estabelece que somente lei pode estabelecer a instituio de
tributos ou a sua extino, a majorao ou reduo, a definio do fato
gerador, a fixao da alquota e da base de clculo, observado a exceo
prevista no 1o do art. 153 da CF/88. A lei ordinria aprovada por
maioria simples. Quando a Constituio menciona apenas o termo lei,
entende-se que a matria respectiva possa ser tratada por lei
ordinria.

5.2.6 - MEDIDA PROVISRIA Em caso de relevncia e de urgncia o
Presidente de Repblica poder adotar Medidas Provisrias com fora de
lei (art. 62 da CF/88). As Medidas Provisrias perdero a eficcia,
desde a edio, caso no forem convertidas em lei no prazo de trinta
dias. Todavia, a jurisprudncia tem admitido a reedio de Medidas
Provisrias.

5.2.7 - TRATADOS INTERNACIONAIS So celebrados pelo Presidente da
Repblica, ou seus auxiliares, e esto sujeitas ao referendo do
Congresso Nacional (art. 49, I e 84, VIII da CF/88). Os tratados em
matria tributria, via de regra, dispem sobre a eliminao de direitos
alfandegrios ou visam evitar a bitributao da renda e esto previstos
no art. 98 do CTN.

5.2.8 -DECRETOS LEGISLATIVOS So utilizados para aprovar os
tratados internacionais celebrados pelo nosso pas (art. 49 I).

5.2.9 -CONVNIOS Os Estados tm competncia para celebrar convnios
para dispor sobre concesso de isenes e benefcios fiscais relativos
ao ICMS (art. 155, XII, g da CF/88), nos termos da Lei Complementar
no 24/75.

5.2.10 -DECRETOS, REGULAMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS Estes atos
oriundos do Poder Executivo tm como objetivo regrar a aplicao de
lei a qual institui tributos, de forma especfica, tendo como limite
os estritos termos da lei, dando condies de executoriedade mesma.
Conforme dispe o art. 99 do CTN, o
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contedo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em
funo das quais sejam expedidos.

6. A CONSTITUIO E O DIREITO TRIBUTRIO

Na Constituio encontramos fundamentos bsicos do direito
tributrio: os princpios que norteiam o todo o sistema, as garantias
dos cidados frente o poder de tributar, a diviso da competncia
tributria e a partilha das receitas.

6.1 PRINCPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTRIOS

So normas explcitas ou implcitas na Constituio Federal que
balizam ou limitam o poder de tributar.

6.2 PRINCPIO DA LEGALIDADE

Os tributos no podero ser institudos ou majorados, seno atravs
de lei, nullum tributum sine lege (art. 150 I da CF/88). Este
princpio informado pelos ideais de justia e de segurana jurdica, os
valores que poderiam ser solapados se administrao pblica fosse
permitido, livremente, decidir quando, como e de quem cobrar
tributos. Este princpio multissecular, tendo sido consagrado, na
Inglaterra, na Magna Carta de 1215, do Rei Joo Sem Terra, a quem os
bares ingleses impuseram a necessidade de obteno prvia dos sditos
para a cobrana de tributos (no taxation without
representation).

Tal princpio derivado do princpio geral da legalidade, segundo o
qual ningum obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, seno em
virtude de lei (art. 50, II, da Constituio), sendo, entretanto,
especfico em relao ordem tributria.

Pelo princpio da legalidade tributria, tem-se a garantia de que
nenhum tributo ser institudo ou aumentado a no ser por meio de lei
(art. 150, 1, da Constituio Federal), exceto nas hipteses
ressalvadas pela prpria Constituio.

A lei a manifestao legtima da vontade do povo, por meio de seus
representantes no parlamento, entendendo-se que, ao ser o tributo
institudo por lei, o povo consente que o Estado invada seu
patrimnio para dele retirar os meios indispensveis satisfao das
necessidades coletivas.

Alm disso, tal princpio visa garantir a segurana das relaes
entre particulares (contribuintes) e o Estado (Fisco), que devem
ser inteiramente disciplinadas por lei, obrigando ambas as partes
na relao tributria.

A criao de um tributo significa o estabelecimento de todos os
elementos necessrios a sua existncia vlida, conforme segue:

Fato gerador: concretizao da hiptese de incidncia prevista na
lei, gerando a obrigao tributria; em outras palavras, a situao ou
causa de contedo econmico que, ocorrendo, cria a obrigao de pagar
determinado imposto. um ato ou fato que gera
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uma obrigao tributria. Exemplo: a entrada de produtos importados
para o Imposto de Importao (II); a sada de uma mercadoria da loja
para o Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS);

Base de clculo: valor sobre o qual aplicado um percentual
(alquota) para apurar o valor do tributo apagar. Exemplo: a
totalidade das receitas para a Contribuio Social para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins);

Alquota: percentual definido em lei que, aplicado sobre a base
de clculo, determina o valor do tributo a ser recolhido (pago);
e

Contribuinte: sujeito passivo da obrigao tributria que tem relao
pessoal e direta com o fato gerador.

Como exceo regra, facultado ao Poder Executivo, atendidas as
condies e os limites estabelecidos em lei, alterar as alquotas dos
impostos sobre (art. 153, 1 da Constituio):

a) importao de produtos estrangeiros (Imposto de Importao, II);
b) exportao, para o exterior, de produtos nacionais ou
nacionalizados (Imposto de

Exportao, TE); e) operaes de crdito, cmbio e seguro ou relativas
a ttulos e valores mobilirios

(Imposto sobre Operaes de Crdito, Cmbio e Seguro ou Relativas a
Ttulos e Valores Mobilirios, IOF);

d) produtos industrializados (Imposto sobre Produtos
Industrializados, IPI). Jurisprudncia (decises que formam
precedentes para casos anlogos): Acrdo do Superior Tribunal de
Justia (STJ), Primeira Turma Recurso Especial n 64.3071RJ Deciso:
por unanimidade, dar provimento ao recurso. Data do julgamento:
18/9/1997 Ementa: Tributrio. IPTU. Majorao. Ato do Poder Executivo.
Principio da Legalidade Tributria (art. 97,11, 1 e 2 do Cdigo
Tributrio Nacional (CTN). Vedada a atualizao do valor venal dos
imveis por decreto do Executivo: i) pelo princpio da reserva legal,
a majorao do tributo privativa da lei, formalmente elaborada, ainda
quando esta majorao decorra da modificao da base de clculo; ii) in
casu, era vedado ao Prefeito, por mero decreto, atualizar o valor
venal dos imveis sobre os quais incide o IPTU, com base em uma
tabela (planta de valores), ultrapassando sensivelmente a correo
monetria a que estava autorizado efetivar, por via de ato
administrativo; iii) recurso provido, por unanimidade. Relator:
Ministro Demcrito Reinaldo
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1. PRINCPIO DA ANTERIORIDADE

vedado cobrar tributos no mesmo exerccio financeiro em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (art. 150 III b).
O disposto na letra b, do inciso III, do artigo 150 da Constituio,
que consubstancia o princpio da anterioridade, comporta as excees
previstas no 1 do mesmo artigo 150. Assim que no esto sujeitos ao
princpio da anterioridade da ao exerccio financeiro, podendo ser
cobrados, portanto, no mesmo exerccio financeiro em que for
publicada a lei que os institui ou aumenta, os impostos sobre (a)
importao de produtos estrangeiros; (b) exportao, para o exterior,
de produtos nacionais ou nacionalizados; (c) operaes de crdito,
cmbio e seguro, ou relativas a ttulos e valores mobilirios; (d)
produtos industrializados; (e) o imposto de guerra; (f) o emprstimo
compulsrio destinado a atender a despesas extraordinrias
decorrentes de calamidade pblica, de guerra externa ou sua
iminncia. Sem dvida, o mais importante desta regra atentar para o
fato de que ela no diz respeito vigncia da lei, mas s publicao. Sua
aplicao bem simples: para que uma lei que crie ou aumente tributo
possa ser aplicada (produzir efeitos) em um ano necessrio que ela
tenha sido publicada no ano anterior. Para a observncia da
anterioridade do exerccio financeiro, prevista no art. 150, III, b,
da Constituio, s isso mesmo. Como veremos adiante, a EC 42/2003
instituiu uma exigncia geral de um prazo mnimo de 90 dias entre a
publicao e o incio de produo de efeitos da lei que cria ou aumenta
tributo e essa exigncia, como regra, cumulativa com a anterioridade
do exerccio financeiro. Mas trataremos da noventena (art. 150, III,
c) depois. Vejamos, agora, um tributo sujeito s anterioridade do
exerccio financeiro. O imposto de renda. Imaginemos que uma lei
publicada em 15 de novembro de 2004, vigente a partir dessa data,
aumente as alquotas do IR sobre o ganho de capital das pessoas
fsicas de 15% para 17%. Quando ela comea a produzir efeitos?
Resposta: em 1 de janeiro de 2005. Isso significa que ela alcanar
os fatos geradores ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2005 (o
fato gerador do IR sobre o ganho de capital instantneo e ocorre na
data de alienao do imvel). Para eu saber se foi respeitada a
anterioridade do exerccio
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financeiro basta verificar se a lei foi publicada no ano
anterior (no caso, at 31 de dezembro, porque o IR no est sujeito
noventena). Como a lei foi publicada no ano anterior, o IR a 17%
pode ser cobrado em relao s alienaes realizadas j em 1 de janeiro
de 2005. E s isso mesmo. Lgico que se a lei do nosso exemplo
contivesse um artigo dizendo, por exemplo, esta lei entra em vigor
em 120 dias contados de sua publicao, ela s poderia produzir
efeitos a partir do 120 dia, data do incio de sua vigncia .
Entretanto isso no tem nada a ver com a anterioridade do exerccio
financeiro, mas sim com a regra de vigncia que a prpria lei
estabeleceu para ela mesma. Mas isso no comum. O comum a lei dizer
que entra em vigor na data de sua publicao. Nesse caso, temos a lei
vigente com uma condio suspensiva que impede a produo de seus
efeitos. Que condio essa? O princpio da anterioridade do exerccio
financeiro. Vejam como esse ponto j foi cobrado:
(CESPE/AUDITOR/INSS/2001) Se o Congresso Nacional aprovar lei
instituindo o IR sobre os rendimentos dos Planos Garantidores de
benefcios livres (PGBLs) e essa lei for publicada no Dirio Oficial
do dia 31/12/2001, o imposto incidir sobre os fatos geradores
ocorridos a partir do dia seguinte, 1/1/2002. O gabarito verdadeiro
(V). Exatamente o que acabamos de ver. Uma observao: o princpio da
anterioridade do exerccio financeiro no tem nenhum relao com
exigncia de previso de receita do tributo na lei oramentria. Na
Constituio de 1946 era exigida autorizao na lei de oramento para o
tributo poder ser cobrado no ano seguinte. Esse princpio era
chamado princpio da anualidade e no existe mais no Direito
Tributrio. Vejam esta questo do CESPE: (CESPE/FISCAL/INSS/98) O
princpio da anualidade apresenta ndole marcadamente democrtica, uma
vez que implica a necessidade de autorizao dos representantes do
povo, na lei oramentria anual, para a arrecadao de determinado
tributo; nada obstante, a Constituio Federal em vigor no consagra,
de modo expresso, esse princpio.
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O gabarito verdadeiro (V). Nosso ordenamento, em Direito
Tributrio, s estabelece a exigncia de anterioridade da publicao, no
de anualidade (autorizao expressa da cobrana na lei oramentria
anual). Outra quase igual: (CESPE/PROCURADOR/INSS/99) Considere a
seguinte situao hipottica: O Congresso Nacional aprovou lei criando
determinado tributo, cuja receita, todavia, no foi prevista na lei
oramentria para o exerccio seguinte. Nessa situao a cobrana do
tributo pode ser realizada, mesmo se no houver alterao na lei
oramentria, pois esse quadro no se choca com o princpio da
anterioridade. Gabarito verdadeiro(V), tambm. Para finalizarmos
essas noes gerais, importante observar que o STF j afirmou que o
princpio da anterioridade constitui garantia individual fundamental
e, portanto, clusula ptrea, nos termos do art. 60, 4, IV, da
Constituio. Disso trata a questo abaixo: (CESPE/AUDITOR/INSS/2001)
Suponha que uma emenda Constituio resolva permitir a criao de um
novo tributo, no-previsto na Lei Maior, afastando, com relao a ele,
expressamente, a incidncia do princpio da anterioridade. Nesse
caso, correto afirmar que essa emenda inconstitucional por ferir
uma clusula ptrea. O gabarito verdadeiro (V).

1.2 EXCEES ANTERIORIDADE DO EXERCCIO FINANCEIRO A primeira parte
do art. 150, 1, da Constituio enumera as mais importantes excees ao
princpio da anterioridade. Devemos acrescentar lista, ainda, as
contribuies de seguridade social, previstas no art. 195 da
Constituio. So os seguintes os tributos que excepcionam a
anterioridade do exerccio financeiro: 1) II; 2) IE; 3) IPI; 4) IOF;
5) Emprstimo compulsrio de guerra externa ou calamidade pblica
(art. 148, I); 6) Impostos extraordinrios de guerra (art. 154,
II);
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7) Contribuies de seguridade social (art. 195, 6), includas a
contribuio para o PIS/PASEP, a COFINS e a CPMF. Vejam essa questo:
(CESPE/PROCURADOR/INSS/98) No esto sujeitos ao princpio da
anterioridade da lei tributria os impostos de importao, de
exportao, sobre produtos industrializados, e sobre operaes de
crdito, cmbio, seguros e operaes com ttulos e valores mobilirios,
assim como os emprstimos compulsrios e as contribuies sociais. O
gabarito falso (F), por causa dos emprstimos compulsrios. errado
afirmar, genericamente, que eles so exceo anterioridade. S os
institudos em razo de guerra ou calamidade (art. 148, inciso I) so
exceo. Os outros, de investimento urgente e relevante interesse
nacional (art. 148, inciso II), no so. Alm disso, s as contribuies
de seguridade social so exceo anterioridade, e no todas as
contribuies sociais. A contribuio do salrio-educao (art. 212, 5)
social (mas no de seguridade) e est sujeita anterioridade do
exerccio financeiro. Entendam bem o que significa ser exceo
anterioridade do exerccio financeiro: a lei que institua ou aumente
um desses tributos no precisa ter sido publicada no ano anterior ao
de sua produo de efeitos. Significa s isso, mais, nada. Pergunto:
com a publicao da lei o tributo vai poder ser exigido
imediatamente? Depende. Se ele for, tambm, exceo noventena, poder
ser exigido imediatamente aps a publicao da lei que o instituiu ou
aumentou. Se estiver sujeito noventena ou ao princpio da
anterioridade nonagesimal, s vai poder ser exigido noventa dias aps
a publicao da lei que o instituiu ou aumentou. J adiantando, da
lista acima so excees anterioridade do exerccio financeiro e tambm
noventena o II, o IE, o IOF, o emprstimo compulsrio de guerra
externa ou calamidade pblica e os impostos extraordinrios de
guerra. Esto sujeitos s noventena ou ao princpio da anterioridade
nonagesimal o IPI e as contribuies de seguridade social, includas a
contribuio para o PIS/PASEP, a COFINS e a finada CPMF. A m notcia
que no acabou por aqui. Precisamos, ainda, analisar duas situaes. A
primeira a da CIDE-combustveis. Lembram que, quando falamos em
ressalvas ao princpio da legalidade, dissemos que o constituinte
derivado acrescentou

Pgina 33


	
uma regra ao art. 177, 4, I, b, permitindo que a alquota da
CIDE-combustveis seja reduzida e restabelecida por ato do Poder
Executivo, no se lhe aplicando o disposto no art. 150,III, b. Pois
bem, nesse restabelecimento, a CIDE-combustveis tambm exceo ao
princpio da anterioridade do exerccio financeiro. E s nesse
restabelecimento mesmo. Se a lei institui nova hiptese de incidncia
da CIDE-combustveis, ou aumenta suas alquotas, estar sujeita
anterioridade do exerccio financeiro. Alm disso, em todos os casos,
a instituio ou aumento (includo o restabelecimento das alquotas)
esto sujeitos noventena prevista no art. 150, III, c. Isso porque o
art. 177, 4, I, b, somente afasta a aplicao do art. 150, III, b, no
restabelecimento das alquotas, ou seja, o ato do Poder Executivo
que restabelea uma alquota de CIDE-combustveis s produzir efeitos
em 90 dias, contados de sua publicao. Por ltimo, h tambm uma
previso de exceo anterioridade do exerccio financeiro no art. 155,
4, IV, c. Essa exceo segue a mesma lgica da vista acima para a
CIDE-combustveis e se aplica hiptese especfica do ICMS incidente em
etapa nica sobre combustveis e lubrificantes definidos em lei
complementar, cujas alquotas devem ser fixadas mediante convnios de
ICMS, celebrados no mbito do CONFAZ (como eu disse antes, no acho o
estudo detalhado dessa hiptese til para os concursos da esfera
federal). Em resumo, temos 9 excees anterioridade do exerccio
financeiro: os sete tributos a lista do incio deste tpico, mais a
CIDE-combustveis, no restabelecimento de suas alquotas, e o ICMS
monofsico sobre combustveis definidos em lei complementar, tambm s
no restabelecimento de suas alquotas.

1.3 O PRINCPIO DA NOVENTENA A regra que estudaremos neste tpico
foi introduzida pela EC 42/2003, que originou a chamada reforma
tributria. O objetivo foi, visivelmente, reforar, tornar mais
efetivo, o princpio maior que est por trs do princpio da
anterioridade, conhecido como princpio da no-surpresa.
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Acontece que o STF j havia, h muito, estabelecido que, para
respeitar a anterioridade do exerccio financeiro, basta a lei ser
publicada at 31 de dezembro do ano anterior ao de sua aplicao. Pois
bem, evidente que esse entendimento, em certos casos, transformava
o princpio da anterioridade do exerccio financeiro em mera
formalidade, sem assegurar, efetivamente, uma no-surpresa
relacionada ao aumento de carga tributria. Vale dizer, o princpio
da no-surpresa, cujo objetivo permitir que o contribuinte saiba com
antecedncia e estruture seus negcios para se adaptar a um aumento
de carga tributria, ficava frustrado nesses casos de aumentos por
leis publicadas no final do ano. Assim sendo, a EC 42/2003 passou a
prever, no art. 150, III, c, como regra geral, a exigncia de
aguardar-se um prazo mnimo de 90 dias entre a publicao da lei que
institui ou aumenta tributo e sua exigncia. Essa regra, que pode
ser chamada princpio da anterioridade nonagesimal ou, simplesmente,
noventena deve ser observada cumulativamente com o princpio da
anterioridade do exerccio financeiro, a menos, claro, que o tributo
se enquadre como exceo a um dos princpios ou a ambos. a seguinte a
redao do princpio da noventena, previsto no art. 150, III, c, da
Constituio: vedado Unio, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municpios cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data
em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
Repita-se, essa regra deve ser aplicada sem prejuzo da exigncia de
publicao da lei no ano anterior ao de sua aplicao, a menos, claro,
que o tributo no esteja sujeito anterioridade do exerccio
financeiro. Outro assunto que deve ser observado que essa regra de
noventena do art. 150, III, c, no , literalmente, idntica regra de
anterioridade nonagesimal a que esto sujeitas as contribuies de
seguridade social. A diferena literal que o art. 195, 6, aplicvel s
contribuies de seguridade social, determina sejam aguardados 90
dias contados da publicao da lei que as instituiu ou modificou. O
art. 150, III, c, aplicvel aos tributos em geral, fala em 90 dias
contados da publicao da lei que os instituiu ou aumentou. Vejam
bem, a diferena est s na literalidade, porque o STF j decidiu que a
regra do art. 195, 6, tambm s tem aplicao nos casos de instituio ou
de aumento das contribuies de seguridade social. Portanto, para o
STF, as hipteses de cabimento de
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observncia da noventena (art. 150, III, c) e da anterioridade
nonagesimal (art. 195, 6) so idnticas, s existindo mesmo uma
diferena na literalidade das normas constitucionais que veiculam
essas regras. Para concurso, ficamos com a posio do STF, a menos
que seja uma questo referindo-se expressamente literalidade do
texto constitucional. Vamos finalizar este tpico com um exemplo de
aplicao do art. 150, III, c, da Constituio. Imaginemos que uma lei
que aumentou um tributo foi publicada em 1 de dezembro de 2004. O
aumento no poder ser exigido a partir do primeiro dia do exerccio
seguinte, por causa do princpio da noventena (art. 150, III, c).
Neste exemplo, embora tenha sido cumprido o princpio da
anterioridade do exerccio financeiro (art. 150, III, b), ter que
ser aguardado o prazo de noventa dias, contado da publicao da lei,
para que possa ser feita a cobrana majorada. Diferentemente, se a
mesma lei tivesse sido publicada em 15 de junho de 2004, o tributo
poderia ser cobrado com o aumento em 1 de janeiro de 2005, porque,
nesse caso, j teria sido respeitado o intervalo mnimo de 90 dias
entre a publicao da lei e o incio da produo de seus efeitos.

1.4 EXCEES NOVENTENA A lista de excees nova regra de noventena
criada pela EC 42/2003 est na parte final do 1 do art. 150 da
Constituio, tambm acrescentada pela reforma tributria. So os
seguintes os tributos no sujeitos ao art. 150, III, c, da Carta
Poltica: 1) Imposto de importao; 2) Imposto de exportao; 3) Imposto
sobre operaes financeiras; 4) Imposto sobre a renda; 5) Impostos
extraordinrios de guerra; 6) Emprstimos compulsrios institudos em
caso de guerra externa ou calamidade pblica; 7) Fixao da base de
clculo do imposto sobre propriedade de veculo automotor (IPVA); 8)
Fixao da base de clculo do imposto sobre propriedade territorial
urbana (IPTU).
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Certamente vocs j perceberam que no h coincidncia total entre as
excees ao princpio da anterioridade do exerccio financeiro e o da
noventena. Isso torna difcil a vida de quem est estudando para
concurso. Mas a verdade que no tem jeito mesmo: absolutamente
imprescindvel decorar toas as hipteses de excees a ambos os
princpios. Principalmente nos casos em que no h coincidncia, ou
seja, quando h exceo a um mas no a outro. Que casos so esses? Vamos
enumerar para facilitar o estudo: 1) O IPI exceo anterioridade, mas
no noventena; 2) O IR exceo noventena, mas no anterioridade; 3) O
IPVA integralmente sujeito anterioridade, mas a fixao da sua base
de clculo no est sujeita noventena; 4) O IPTU integralmente sujeito
anterioridade, mas a fixao da sua base de clculo no est sujeita
noventena; 5) O restabelecimento das alquotas da CIDE-combustveis
exceo anterioridade, mas no noventena (art. 177, 4, I, b); 6) O
restabelecimento das alquotas do ICMS incidente em etapa nica sobre
combustveis e lubrificantes definidos em lei complementar exceo
anterioridade, mas no noventena (art. 155, 4, IV, c). No custa
lembrar, ainda para facilitar nosso estudo, que so excees
anterioridade do exerccio financeiro e tambm noventena: 1) II; 2)
IE; 3) IOF; 4) Emprstimos compulsrios de guerra externa ou
calamidade pblica; 5) Impostos extraordinrios de guerra. Vale
fazermos alguns comentrios. Para o IR nada mudou. Ele est e sempre
esteve sujeito anterioridade do exerccio financeiro e a nova regra
de noventena no vale para ele. Portanto, como j era antes da EC
42/2003, a lei que institui nova hiptese de incidncia ou aumenta ou
IR, desde que seja publicada at 31 de dezembro, j pode atingir
fatos geradores ocorridos a partir de 1 de janeiro.
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Para o IPVA e o IPTU a situao ficou bem estranha. Vejam s: Uma
lei que aumente alquotas de IPVA, se for publicada, por exemplo, em
novembro de 2004, no poder alcanar os fatos geradores ocorridos j
em primeiro de janeiro de 2005, pois est sujeita noventena.
Portanto, se a lei estadual dispuser que o fato gerador do IPVA se
considera ocorrido em 1 de janeiro de cada ano, a lei s alcanar o
fato gerador ocorrido em 1 de janeiro de 2006. A majorao no
produzir efeitos em 2005, porque a lei majoradora das alquotas s
pde ser aplicada depois de ocorrido o fato gerador (no nosso
exemplo, a lei estadual considera o fato gerador ocorrido em
01/01/2005). O mesmo raciocnio vale para o IPTU. Diferentemente, se
a mesma lei, em vez de aumentar alquotas, estivesse aumentado as
bases de clculo do IPVA ou do IPTU, poderia produzir efeitos j a
partir de primeiro de janeiro de 2005, contanto que fosse publicada
at 31/12/2004. Por ltimo, lembro que para as contribuies de
seguridade social nada foi alterado. Elas no se sujeitam nem ao
art. 150, III, b, nem ao art. 150, III, c. Aplica-se a elas regra
prpria, prevista no art. 195, 6, da Constituio, conhecida como
anterioridade nonagesimal, que, segundo o texto constitucional,
deve ser observada em caso de instituio ou modificao das
contribuies de seguridade social (includa a CPMF, por fora dos
arts. 74, 75 e 84 do ADCT). Como j vimos, entretanto, o STF entende
que a palavra modificado, usada no 6 do art. 195, deve ser
entendida como aumentado, equiparando, na prtica, a anterioridade
nonagesimal do art. 195, 6, noventena do art. 150, III, c.
Importante perceber que no se exige que a lei que institui ou
aumenta contribuio de seguridade social tenha sido publicada no ano
anterior ao de sua aplicao.

3. PRINCPIO DA IRRETROATIVIDADE

A lei tributria no pode retroagir, isto , no pode ser aplicada
em relao a fatos geradores ocorridos antes do incio de sua vigncia
(art. 150 III, a da CF/88).

Como princpio geral, a Constituio prev a irretroatividade
relativa da lei, ao determinar que esta no pode atingir o direito
adquirido, o ato jurdico perfeito e a
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coisa julgada (art. 5, XXXVI); h, ainda, outras vedaes aplicao
retroativa da lei (de que um exemplo a que decorre do inciso XXXIX,
do mesmo artigo: no h lei sem crime anterior que o defina, nem pena
sem prvia cominao legal). Obedecidas as restries, a lei pode, em
princpio, voltar-se para o passado, se o disser expressamente ou se
isso decorrer da prpria natureza da lei.

A regra a aplicao da lei vigente ao momento da ocorrncia do fato
gerador. Mas nas hipteses previstas no artigo 106 do CTN permite-se
a aplicao retroativa, desde que nos mesmos contornos da
retroatividade do Direito Penal. Isso implica dizer que no direito
tributrio, tal como no direito penal, apenas admite-se a
retroatividade benigna. Nos termos do artigo 106 do CTN: A lei
aplica-se a ato ou fato pretrito: I - em qualquer caso, quando seja
expressamente interpretativa, excluda a aplicao de penalidade
infrao dos dispositivos interpretados; II - tratando-se de ato no
definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como infrao;
b) quando deixe de trat-lo como contrrio a qualquer exigncia de ao
ou omisso, desde que no tenha sido fraudulento e no tenha implicado
em falta de pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prtica.

A lei no est proibida e reduzir ou dispensar o pagamento de
tributos em relao a fatos passados, subtraindo-os dos efeitos
oriundos da lei vigente poca, desde que o faa expressamente.

O aplicador da lei no pode dispensar o tributo (nem reduzi-lo),
em relao a fatos pretritos, a pretexto de que a lei nova extinguiu
ou reduziu o gravame fiscal previsto na lei anterior.

No campo da criao ou aumento de tributo, o princpio inafastvel:
a lei no pode retroagir; aplica-se to-s aos fatos futuros,
propostos cronologicamente ao momento de entrada em vigor da lei de
tributao.

(ESAF/AFRF/2002-2) O princpio da irretroatividade protege de
alteraes a tributao dos lucros apurados no perodo-base a ser
encerrado em data futura.
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Gabarito: falso. Como vimos, o correto exatamente o contrrio. As
alteraes da tributao dos lucros apurados no perodo-base a ser
encerrado em data futura alcanam todo o perodo-base, desde que a
lei que produziu as alteraes esteja vigente na data em que se
considera ocorrido o fato gerador, isto , na data de encerramento
do perodo base.

4. PRINCPIO DA IGUALDADE OU ISONOMIA

A lei no poder instituir tratamento desigual entre contribuintes
que se encontrem em situao equivalente, proibida qualquer distino
em razo de ocupao profissional ou funo exercida (art. 150, II da
CF). Logo, poder tratar diferentemente aos desiguais na exata
proporo das desigualdades observados os seguintes requisitos: a)
razoabilidade da discriminao, baseada em diferenas efetivas; b)
existncia de objetivo que justifique a discriminao c) nexo lgico
entre o objetivo perseguido que permitir alcan-lo.

Para a concretizao deste princpio, imperioso perquirir a
desigualdade que obriga a discriminao, pois o tratamento
diferenciado de situaes que apresentem certo grau de dessemelhana,
sobre o decorrer do prprio princpio da isonomia, pode ser exigido
por outros postulados constitucionais, como se d, no campo dos
tributos, vista do princpio da capacidade contributiva, com o qual
se entrelaa o enunciado constitucional do princpio da igualdade.
Deve ser diferenciado (com isenes ou com incidncia tributria menos
gravosa) o tratamento de situaes que no revelem capacidade
contributiva ou que meream um tratamento fiscal ajustado sua menor
expresso econmica.

Ho de ser tratados, pois, com igualdade, aqueles que tiverem
igual capacidade contributiva, e com desigualdade os que revelem
riquezas diferentes e, portanto, diferentes capacidades de
contribuir.

5. PRINCPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA

Sempre que possvel, os impostos tero carter pessoal e sero
graduados segundo a capacidade econmica do contribuinte. Proporo
entre a capacidade de contribuir e a exigncia fiscal (art. 145,
1).
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Tal preceito orientador do Direito Tributrio Brasileiro moderno
um conceito econmico e de justia social, verdadeiro pressuposto da
lei tributria. Trata-se de um desdobramento do Princpio da
Igualdade, aplicado no mbito da ordem jurdica tributria, na busca
de uma sociedade mais igualitria, menos injusta, impondo uma
tributao mais pesada sobre aqueles que tm mais riqueza.

A Carta Magna Federal prev no texto do art. 145, 1, o Princpio
da Capacidade Contributiva, assim discorrendo:

Sempre que possvel, os impostos tero carter pessoal e sero
graduados segundo a capacidade econmica do contribuinte, facultando
administrao tributria, especialmente para conferir efetividade a
esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e
nos termos da lei, o patrimnio, os rendimentos e as atividades
econmicas do contribuinte.

O Princpio da Capacidade Contributiva o princpio jurdico que
orienta a instituio de tributos impondo a observncia da capacidade
do contribuinte de recolher aos cofres pblicos. Segundo este
princpio, cada pessoa deve contribuir para as despesas da
coletividade de acordo com a sua aptido econmica, ou capacidade
contributiva, origina-se do ideal de justia distributiva.

Com a aplicao deste princpio haver tratamento justo, se o
legislador considerar as diferenas dos cidados, tratando de forma
desigual os desiguais impondo o recolhimento de impostos
considerando a capacidade contributiva de cada cidado em separado.
O tributo justo desde que adequado capacidade econmica da pessoa
que deve suport-lo. No basta que o imposto seja legal, mister se
faz que o mesmo seja legtimo.
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GESTO DE TRIBUTOS Prof. Msc. Bruno Cesar Faller
Aluno(a):_______________________________________________________________________

1 O princpio da anterioridade, em Direito Tributrio, exige que
a) a lei que crie ou aumente um tributo s venha a incidir sobre
fatos ocorridos no exerccio financeiro subsecutivo ao de sua
entrada em vigor. b) a lei que aumente um tributo s pode incidir
sobre fatos ocorridos 366 dias aps sua entrada em vigor. c) a lei
que crie um tributo deve ser sempre anterior aos fatos sobre as
quais incidir. d) s possa haver tributo, posteriormente aprovao do
exerccio financeiro, ou seja com prvia autorizao oramentria
anual.

2 O princpio da legalidade tributria, no que tange CRIAO de
tributo na ordem jurdica brasileira. Assinale a alternativa
correta. a) no sofre exceo; b) est sujeito a excees previstas na
Constituio; c) est sujeito a excees previstas no Cdigo Tributrio
Nacional; d) no vigora em relao a certos tributos indicados em lei
complementar; e) a alternativa 1 e 2 esto corretas.

3 vedado a) Unio cobrar Imposto sobre Produtos Industrializados
antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a
lei que os instituiu ou aumentou. b) aos estados cobrar Imposto
sobre a Propriedade de Veculos Automotores antes de decorridos 90
dias da data em que haja sido publicada a lei que modificar sua
base de clculo. c) Unio cobrar o Imposto sobre a Renda e Proventos
de Qualquer natureza antes de decorridos 90 dias em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou. d) aos municpios
cobrar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a
lei que modificar sua base de clculo. e) n.d.a.

4 A contribuio de melhoria arrecadada: a) de proprietrios de
bens mveis; b) em decorrncia de obras pblicas; c) de proprietrios
de bens semoventes; d) de proprietrios de empresas comerciais; e)
em decorrncia de obras privadas.

5 As taxas: a) podem ter como base do clculo a que foi utilizada
para a cobrana de impostos; b) no podem ter como base do clculo a
que foi utilizada para a cobrana de impostos; c) podem, em certos
casos, ter como base do clculo a que foi utilizado para a cobrana
de impostos; d) a Constituio omissa em tal caso; e) no so
tributos.

6 O emprstimo compulsrio: a) s pode ser institudo pela Unio; b)
pode ser institudo pela Unio e pelos Estados; c) sempre institudo
pelos Estados; d) pode ser institudo pelos Estados,
excepcionalmente; e) contribuio de melhoria.
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7 Em nosso sistema tributrio, correto afirmar que a) o imposto
aumentado em determinado ano pode ser cobrado no mesmo exerccio
financeiro. b) todas as receitas tributrias devem observar o
princpio da legalidade c) os tributos e multas so prestaes
pecunirias compulsrias de carter sancionatrio. d) o principio da
capacidade contributiva inaplicvel s multas fiscais e tarifas e)
alguns impostos federais no precisam observar o princpio da
legalidade para aumento das respectivas alquotas.

8 Podem ter suas alquotas alteradas por ato administrativo,
vigorando o aumento de imediato, sem obedecer ao princpio da
anterioridade: a) o imposto de importao, o de exportao, o IPI e o
ICMS. b) o imposto de renda, o imposto de importao, o de exportao,
o IPI e o IOF. c) o imposto de importao, o de exportao, o ICMS e o
imposto extraordinrio de guerra. d) os emprstimos compulsrios para
investimentos relevantes, o imposto extraordinrio de guerra, IPI e
o ICMS. e) o imposto sobre operaes financeiras, o imposto de
importao e o de exportao.

9 Suponha que uma unidade federativa tenha institudo uma taxa
pela utilizao do servio pblico. Para que essa taxa atenda aos
requisitos constitucionais mnimos, indispensvel que a utilizao
desse servio seja a) efetiva e potencial. b) especfica e divisvel.
c) especfica ou divisvel. d) efetiva ou potencial

10 O imposto um tributo que: a) admite, sendo geral, sua
vinculao a rgo, programa, fundo ou despesa. b) se apresenta
vinculando seu fato gerador a uma atuao estatal em favor do
contribuinte. c) tem por funo arrecadar recursos para custear as
despesas gerais da Administrao em favor da coletividade ou de
grupos sociais especficos. d) tem por fato gerador uma situao
independente de qualquer atividade estatal especfica, relativa ao
contribuinte. e) oferece ao contribuinte, como hiptese de
incidncia, a prestao efetiva ou potencial de servios pblicos,
especficos e divisveis.

11 O princpio constitucional da anterioridade, que veda a
cobrana de tributos no mesmo exerccio financeiro em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, no se aplica aos
impostos: a) sobre importao, sobre exportao, sobre produtos
industrializados, sobre operaes financeiras e aos impostos
extraordinrios por motivo de guerra externa; b) sobre importao,
sobre exportao, sobre produtos industrializados, sobre propriedade
de veculos automotores, sobre operaes financeiras e aos impostos
extraordinrios por motivo de guerra externa; c) sobre importao, aos
impostos extraordinrios por motivo de guerra externa, sobre operaes
relativas circulao de mercadorias e servios, sobre exportao e sobre
produtos industrializados; d) sobre importao, sobre exportao, sobre
produtos industrializados e aos impostos extraordinrios por motivo
de guerra externa, to somente. e) sobre importao, sobre exportao,
sobre produtos industrializados, sobre operaes financeiras e aos
impostos extraordinrios por motivo de guerra externa e grandes
fortunas.

12 Atendendo as condies e os limites da lei, o Poder Executivo
pode alterar as alquotas dos seguintes tributos: a) Imposto sobre
Produtos Industrializados, Imposto sobre Grandes Fortunas, Imposto
sobre Operaes Financeiras e Imposto de Renda;
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b) Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto de Exportao,
Imposto de Importao e Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural; c) Imposto sobre Circulao de Mercadorias e de Prestao de
Servios de Transportes e Comunicaes, Imposto sobre Servios de
Qualquer Natureza, Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana, Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural;
d) Imposto sobre a Propriedade de Veculos Automotores, Imposto
sobre Servios de Qualquer Natureza, Imposto sobre Produtos
Industrializados e Imposto sobre Circulao de Mercadorias e de
Prestao de Servios de Transportes e Comunicaes; e) Imposto sobre
Operaes Financeiras, Imposto de Exportao, Imposto de Importao e
Imposto sobre Produtos Industrializados.

13 O princpio da anterioridade da lei tributria se aplica ao: a)
imposto sobre a propriedade territorial rural; b) imposto sobre
importao de produtos estrangeiros; c) imposto sobre operaes de
crdito, cmbio e seguro, ou relativas a ttulos ou valores
mobilirios; d) imposto sobre produtos industrializados; e)
emprstimo compulsrio institudo para atender a despesas
extraordinrias decorrentes de calamidade pblica.

14 Deve, necessariamente, observar o princpio da anterioridade,
previsto pelo artigo 150, III, b, da Constituio Federal, o imposto
a) sobre Importao de produtos estrangeiros (II). b) sobre Servios
de Qualquer Natureza (ISS). c) sobre Produtos Industrializados
(IPI). d) extraordinrio que vier a ser institudo conforme o artigo
154, II, da Constituio Federal. .

15 Segundo o princpio constitucional vigente da anterioridade da
lei ao incio do exerccio financeiro: a) nenhum tributo poder ser
exigido no mesmo exerccio ao de sua criao; b) apenas os tributos
indiretos podem ser exigidos no mesmo exerccio ao de sua criao; c)
nenhum tributo poder ser cobrado no mesmo exerccio ao de sua criao,
exceto o IPI e IOF; d) alguns tributos podem ser exigidos no mesmo
ano de sua criao ou aumentada a sua base de clculo; e) nenhum
tributo poder ser cobrado ou ter sua base de clculo aumentada no
mesmo exerccio de sua criao, exceto o imposto de exportao e o
IPI.

16 Vigora o princpio da legalidade tambm no Direito Tributrio.
Pode ser dito a seu respeito que: a) os emprstimos compulsrios s
podem ser criados ou aumentados mediante lei ordinria; b) os
impostos contributivos no precisam obedecer ao princpio da
legalidade; c) os impostos da competncia residual da Unio s podem
ser criados por lei ordinria e aumentados, por lei complementar; d)
os tributos da Unio s podem ser criados por lei complementar. e) os
tributos para serem criados ou aumentados precisam de lei

17 No pode ser cobrado no mesmo exerccio financeiro da publicao
da lei que aumentou a sua alquota o: a) imposto sobre produtos
industrializados (IPI); b) imposto sobre importao de produtos
estrangeiros (II); c) imposto sobre operaes de crdito, cmbio e
seguro, ou relativas a ttulos ou valores mobilirios (IOF); d)
imposto sobre renda e provento de qualquer natureza (IR); e)
imposto sobre exportao (IE).
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18 Quanto ao princpio da anterioridade, pode-se dizer que a)
probe que se tributem fatos geradores que ocorreram antes do incio
da vigncia da lei que houver institudo ou aumentado um tributo; b)
no se aplica ao Imposto de Importao, ao Imposto de Exportao, ao
Imposto sobre Operaes Financeiras e s Taxas decorrentes do exerccio
do poder de polcia; c) no se aplica ao Imposto sobre Produtos
Industrializados, ao Imposto de Importao, ao Imposto sobre Operaes
Financeiras, ao Imposto de Exportao; d) se aplica aos emprstimos
compulsrios, qualquer que seja o pressuposto da sua instituio; e)
se aplica s contribuies para seguridade social da mesma forma que s
outras espcies tributrias;

19 O princpio da capacidade contributiva a) constitui limitao do
poder de tributar, somente no que se refere aos impostos a serem
institu-dos pela Unio; b) aplica-se somente aos impostos que a
Constituio da Repblica expressamente enumera; c) tem sua observncia
condicionada aos critrios de convenincia e oportunidade por parte
do legislador ordinrio; d) aplica-se, indistintamente, aos
impostos, s taxas e as contribuies de melhoria; e) aplica-se a
todos os impostos, sempre que a estrutura de cada um deles
permitir.

20 Segundo a Constituio brasileira, no sistema tributrio
nacional: a) os tributos, tarifas e multas devem observar o
princpio da anualidade; b) os impostos, as taxas e as contribuies
de melhoria esto sujeitas ao princpio da legalidade; c) os impostos
extraordinrios esto sujeitos ao princpio da anualidade, mas no ao
da legalidade; d) as contribuies sociais no esto sujeitas aos
princpios da legalidade e da anualidade; e) as isenes de tributos
federais, estaduais e municipais no se sujeitam aos princpios da
legalidade e da anterioridade.

21- A destinao do produto da arrecadao, luz da Carta Magna de
1988, : a) irrelevante. b) relevante, em se tratando de taxas de
poder de polcia. c) relevante, em se tratando de emprstimo
compulsrio. d) relevante, em se tratando de contribuio de melhoria.
e) relevante, em se tratando de tratado supra-nacional.

22- Assinale a alternativa correta: a) em casos excepcionais, os
estados, mediante lei ordinria, podero instituir tributos, desde
que ainda no previstos na Constituio Federal. b) somente a Unio,
mediante lei complementar, poder instituir impostos no previstos na
Constituio Federal. c) a Unio,
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