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AULA 00 

Caro OABeiro! 

É uma imensa alegria trazer para você esta nova edição do nosso curso de Direito 
Tributário para a 1ª Fase do XXIX Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Este curso foi pensado e desenvolvido com um único propósito: contribuir para a sua 
tão sonhada aprovação na OAB!   

Nós sabemos o tamanho do desafio, principalmente porque a FGV vem intensificando 
o grau de dificuldade a cada prova.  

Mas nós também sabemos, de outro lado, que não tem segredo!  

H=à ┌ﾏ;à aﾗヴﾏ;à さゲｷﾏヮﾉWゲざà Wà ﾃ=à IﾗﾐｴWIｷS;à ヮﾗヴà デﾗSos para superar qualquer desafio: 
preparar-se!  

Se você se preparar corretamente, irá passar! Não tem erro!  

E nossa função é justamente essa: ajudar você a se preparar MUITO BEM, com foco e 
objetivo, trazendo em nosso material (livro digital ou PDF, videoaulas, simulados etc.) tudo 
aquilo que é essencial à sua aprovação! 

Mas o nosso curso vai muito além deste livro digital (ou PDF).   

Por isso, preste muita atenção que irei explicar a seguir: vou comentar como foi 
pensado, construído e o que compõe o nosso curso.  

Em seguida, faremos a exposição do conteúdo.  

Vamos conferir:   

LIVRO DIGITAL (OU PDF) 

É o nosso principal material de estudo. É por meio dele que apresentamos para você, 
de forma resumida e simplificada, toda a teoria do direito material e processual tributário, 
destacando, ainda, as principais decisões dos Tribunais Superiores, principalmente as 
sumuladas, pois, como sabemos, a FGV vem exigindo muito conhecimento de 
jurisprudência.  

Éà┌ﾏàﾏ;デWヴｷ;ﾉàさWﾐ┝┌デﾗざàWàﾗHﾃWデｷ┗ﾗがàヮﾗヴYﾏがàsem deixar de ser completo. 

De fato, com base em levantamentos estatísticos realizados a partir das provas 
anteriores, desenvolvemos nosso material com foco naquilo que é essencial para a sua 
aprovação, razão pela qual に você perceberá に alguns temas são abordados de forma mais 
aprofundada que outros. 

Nós sabemos に e muito bem に que o tempo é curto, que a matéria é extensa e que 
você tem outras disciplinas para estudar! 
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Por isso, deixaremos para nos aprofundarmos mais na matéria no nosso curso para a 
2ª fase ok? 

O nosso objetivo, nesse momento, é a tua aprovação na 1ª fase do Exame de ordem 
(OAB)! 

Então: leia os livros digitais! É o teu principal material!  

Leia este e os outros livros digitais do curso, até mesmo porque a leitura exercita a 
さﾏ┌ゲI┌ﾉ;デ┌ヴ;ざàSﾗàIYヴWHヴﾗがàSWｷ┝;ﾐSﾗà┗ﾗIê mais preparado para a maratona no dia da prova!  

De fato, a prova da 1ª fase do Exame de Ordem é extensa, exigindo um grande nível 
de concentração ao longo das suas 5 horas de duração.  

“Wà┗ﾗIZàWゲデｷ┗WヴàさデヴWｷﾐ;Sﾗざàヮ;ヴ;àWゲゲ;àﾏ;ヴ;デﾗﾐ;àSWàﾉWｷデ┌ヴ;àWàヴ;IｷﾗIｹﾐｷﾗがàﾐ?ﾗàｷヴ=àさI;ﾐゲ;ヴざà
e nem se dispersar!  

Pois bem. Além de aprender estudando, é preciso aplicar o que você aprendeu, isto é, 
aprender fazendo!  

Principalmente porque a FGV tem um estilo bastante peculiar de cobrar as matérias: 
as questões são apresentadas na forma de casos práticos, que exigem, portanto, além do 
conhecimento teórico e/ou jurisprudencial, uma adequada interpretação voltada à 
aplicação prática dos conceitos.  

E isso só se aprende fazendo!  

Por isso, além de todo o conteúdo teórico e jurisprudencial já destacados, nós 
também trazemos, nos nossos livros digitais, todas as questões até hoje cobradas pela 
OAB/FGV nos Exames de Ordem anteriores!  

Mas não só essas!  

Considerando que a resolução de questões é um fator importante para o aprendizado, 
também trazemos questões de exames anteriores à elaboração da prova pela FGV.   

Ao ヴWゲヮﾗﾐSWヴà;ゲàケ┌WゲデﾛWゲàS;àOáBっFGVà┗ﾗIZà ｷヴ=àさIﾗﾐｴWIWヴざà;àH;ﾐI;àW┝;ﾏｷﾐ;Sﾗヴ;がàﾗà
ケ┌Wà さｪﾗゲデ;ﾏざà SWà IﾗHヴ;ヴがà ゲW┌à Wゲデｷﾉﾗがà ゲ┌;ゲà さヮWｪ;Sｷﾐｴ;ゲざà WデIくà Sem dizer que o treino lhe 
deixará muito mais tranquilo para o dia da prova!   

VIDEOAULAS 

Oゲà ﾉｷ┗ヴﾗゲà Sｷｪｷデ;ｷゲà ふﾗ┌à PDFげゲぶà ゲ?ﾗà IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;Sﾗゲà ヮﾗヴà ┗ｷSWﾗ;┌ﾉ;ゲがà ﾐ;ゲà ケ┌;ｷゲà ;à ﾐﾗゲゲ;à
matéria é didaticamente exposta numa verdadeira AULA!  

Além da exposição dos principais aspectos de tudo o que foi abordado nos livros 
digitais, também trazemos, em cada videoaula, questões do Exame de Ordem para 
SWﾏﾗﾐゲデヴ;ヴàIﾗﾏﾗàﾗゲà;ゲゲ┌ﾐデﾗゲà┗ZﾏàゲWﾐSﾗàさIﾗHヴ;SﾗゲざàヮWﾉ;àOáBっFGVくà 

áゲà┗ｷSWﾗ;┌ﾉ;ゲàS?ﾗà┌ﾏ;à ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWà さデ┌ヴHｷﾐ;S;ざàﾐﾗゲà ゲW┌ゲàWゲデ┌Sﾗゲがàﾏ;ゲàYà ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWà
que você leia, principalmente, os livros digitais! Lembre-se: eles são o principal material! 
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さAULÃOざ DE QUESTÕES 

Nosso material também é complementado com さAulãoざ de Questões, por meio das 
quais resolvemos, de forma analítica e comentada, todas as questões de direito tributário 
dos anteriores Exames de Ordem.  

Não há Livro Digital ヮ;ヴ;à WゲゲWà さ;┌ﾉãoざくà “?ﾗà ┗ｷSWﾗ;┌ﾉ;ゲà ﾐ;ゲà ケ┌;ｷゲà IﾗﾏWﾐデ;ﾏﾗゲà ;ゲà
questões da OAB. 

Não é só uma correção!  

Éà┌ﾏ;àW┝ヮﾉｷI;N?ﾗàSﾗàさヮﾗヴケ┌ZざàSﾗàｪ;H;ヴｷデﾗàSWàI;S;àケ┌Wゲデ?ﾗぁ 

Isso permite compreender, ainda mais, como os temas de direito tributário vêm sendo 
exigidos pela banca.  

Assim, em cada aula você terá disponível, além do livro digital (PDF), a respectiva 
videoaula e também outro vídeo com o Aulão de Questões da matéria estudada.   

FÓRUM DE DÚVIDAS 

Como até mesmo aqueles alunos mais preparados ainda ficam com algumas dúvidas, 
você poderá entrar em contato diretamente comigo a qualquer momento por meio do 
nosso portal, no Fórum de Dúvidas, para esclarecê-las, pedir dicas, orientações etc.  

SIMULADOS 

Ao longo do curso você também participará de simulados com questões inéditas de 
todas as matérias, incluindo, assim, a nossa disciplina de direito tributário, elaboradas com 
base nos mesmos critérios e grau de dificuldade utilizados pela FGV.  

CRONOGRAMA DAS AULAS 

Agora que você já conhece o nosso curso, confira abaixo o cronograma de 
disponibilização das aulas: 

 

AULA CONTEÚDO DATA DE PUBLICAÇÃO  

Aula 00  

1) Atividade financeira do Estado  

18/03/2019 

2) Introdução ao Direito Tributário 

3) Fontes do Direito Tributário  

4) Definição legal de tributo 

5) Espécies tributárias 

Aula 01 
6) Competência tributária 

28/03/2019 
7) Princípios gerais de Direito Tributário 
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8) Imunidades tributárias 

Aula 02 

9) Obrigação tributária  

07/04/2019 

10) Crédito tributário  

11) Sujeição ativa tributária 

12) Sujeição passiva e responsabilidade tributária 

13) Domicílio tributário 

Aula 03 

14) Suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

17/04/2019 

15) Extinção do crédito tributário 

16) Exclusão do crédito tributário  

17) Garantias e privilégios do crédito tributário 

18) Administração tributária 

Aula 04 19) Impostos e principais contribuições federais 27/04/2019 

Aula 05 
20) Impostos e contribuições estaduais  

07/05/2019 
21) Impostos e contribuições municipais 

Aula 06 

22) SIMPLES Nacional 

17/05/2019 23) Repartição de receitas tributárias 

24) Principais aspectos de direito processual tributário 

DESTAQUE DOS ASSUNTOS MAIS IMPORTANTES 

Uma das nossas preocupações refere-se à quantidade de matérias que você tem para 
estudar.  

Nﾙゲàﾐ?ﾗàゲ;HWﾏﾗゲがàIﾗﾏàW┝;デｷS?ﾗがàﾗàケ┌WàゲWヴ=àヮヴWIｷゲ;ﾏWﾐデWàさヮWヴｪ┌ﾐデ;Sﾗざàﾐ;àヮヴﾙ┝ｷﾏ;à
prova, mas nós sabemos, de outro lado, o que o examinador mais gosta de cobrar.  

Por isso destacaremos, nos sumários de cada aula, os assuntos mais importantes, de 
modo a orientá-lo em seus estudos: 

 

NÍVEL DE 
IMPORTÂNCIA 

ORIENTAÇÃO IDENTIFICAÇÃO 

ESTUDO 
OBRIGATÓRIO 

A) Temas que você deve necessariamente estudar, pela alta 
probabilidade de serem cobrados em prova.  
B) Além da leitura do Livro Digital, é fundamental assistir as 
videoaulas e resolver questões. 
C) Conteúdo de revisão obrigatória (você deverá fazer revisão do 
conteúdo) durante o período de preparação. 

 

CONTEÚDO 
IMPORTANTE 

A) Temas relevantes a serem estudados, porém, somente após o 
estudo dos tópicos obrigatórios. 
B) Na impossibilidade de estudá-los por completo (incluindo, 
portanto, a leitura do Livro Digital), você deverá pelo menos assistir 
as videoaulas e resolver questões.  

 

ESTUDO 
OPCIONAL 

A) Temas menos importantes.  
B) Sugere-se ao aluno estudá-los, alternativamente, por meio da 
leitura do texto normativo, pelos resumos, por meio das videoaulas 
ou pela resolução de questões, podendo utilizar o Livro Digital como 
material de consulta. 
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APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR 

Agora, por fim, deixe que eu me apresente: meu nome é RODRIGO MARTINS. Sou 
Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP - Pontifícia Universidade de São Paulo, 
especialista em Direito Tributário e Processual Tributário pela EPD - Escola Paulista de 
Direito e tenho MBA em Administração Pública pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI, órgão de apoio institucional da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo - FEA/USP. Fui fiscal 
de tributos municipais do Município de São Bernardo do Campo/SP no período 
compreendido entre os anos de 2006 e 2014, quando também desempenhei a função de 
Juiz do Conselho de Tributos e Multas (órgão de julgamento, em 2ª instância administrativa, 
de recursos interpostos por contribuintes e que versam sobre questões fiscais e tributárias). 
Já fui Assessor na Secretaria de Finanças do referido Município e também já atuei como 
advogado e consultor jurídico na área de Direito Tributário. No momento sou Chefe da 
Fiscalização Tributária de ISS do já citado Município de São Bernardo do Campo. Sou 
professor de Direito Material Tributário, Direito Processual Tributário e de Prática Jurídica 
Tributária em alguns cursos de graduação, pós-graduação ("lato sensu") e preparatório para 
concursos públicos. Também sou avaliador em bancas de concurso público para a disciplina 
de Direito Tributário. 

 
Muito prazer em conhecê-lo(a)! 
 
Tenho a mais absoluta certeza de que faremos um excelente trabalho juntos!  
 
Deixarei abaixo os meus contatos para quaisquer dúvidas ou sugestões. 
 
Prof. Rodrigo Martins 
 

 

 
rodrigodireitotributario@gmail.com 

 

 

 
@professorrodrigomartins 

  

 
Fórum de Dúvidas do Portal do Aluno 
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1 に ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO 

A todos nós do Direito é ensinado, nos bancos da faculdade, que o Estado existe para 
a consecução do bem comum, isto é, para atender aos interesses coletivos, promovendo, 
no atual estágio, a justiça social. 

Eゲゲ;à aｷﾐ;ﾉｷS;SWà Sﾗà Eゲデ;Sﾗà さゲ;ﾉデ;à ;ﾗゲà ﾗﾉｴﾗゲざがà ｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗Wがà ﾉﾗｪﾗà Wﾏà ┌ﾏà Sﾗゲà ヮヴｷﾏWｷヴﾗゲà
dispositivos da Constituição Federal:  

CF/88: Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 

Ao mesmo tempo em que o Constituinte estipulou tais objetivos, também estipulou a 
forma de custeio das atividades dos quais devem ser implementados.  

De fato, como o Estado (em sentido amplo, isto é, União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios) construirá uma sociedade livre, justa e solidária, garantirá o desenvolvimento 
nacional, erradicará a pobreza e a marginalização, reduzirá as desigualdades sociais e 
regionais e promoverá o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação, sem dinheiro? 

Portanto, o Estado precisa de dinheiro para cumprir tais objetivos.  

Pois bem. A doutrina de Direito Financeiro ensina que há duas formas de o Estado 
conseguir o dinheiro: através das chamadas receitas originárias ou através das chamadas 
receitas derivadas. 

As receitas originárias são auferidas, em síntese, com base na exploração do 
patrimônio do Estado. São receitas originárias, assim, por exemplo, a renda advinda de 
aluguéis, da atividade de empresas estatais etc.  

De outro lado, as receitas derivadas têm origem no patrimônio do particular e entram 
nos cofres públicos por meio de coação に lícita に ao indivíduo. A lei determina, nesse caso, a 
transferência de patrimônio do particular para o Estado.  

O Estado pode exigir essa transferência patrimonial, portanto, com base no poder de 
império que lhe é conferido pelo próprio povo (todo Poder emana do povo).  

Pois bem. Dentre outras, os tributos são espécies de receitas derivadas, pois, 
efetivamente, constituem transferência lícita に posto que prevista em lei に de patrimônio 
de particular para o Estado sob a égide do regime jurídico de direito público.  

O Direito Financeiro é, portanto, sistematizador de toda essa atividade financeira do 
Estado. 
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O Direito Tributário já esteve incluído no Direito Financeiro, isto é, já foi uma 
subdivisão do Direito Financeiro, já que na atividade financeira do Estado inclui-se a 
tributação como fonte de receitas públicas, conforme acima visto. 

2 に INTRODUÇÃO AO DIREITO TRIBUTÁRIO 

A partir da década de 60 ocorreu, no Brasil, um acentuado desenvolvimento da 
SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;à;デｷﾐWﾐデWà;ﾗゲàデヴｷH┌デﾗゲがàSWàﾏﾗSﾗàケ┌WàﾗàDｷヴWｷデﾗàTヴｷH┌デ=ヴｷﾗàゲWàさSWゲIﾗﾉﾗ┌ざàSﾗàSｷヴWｷデﾗà
financeiro, ganhando, assim, autonomia. 

Contudo, essa autonomia é relativa, posto que meramente didática, científica e 
legislativa, já que に sabemos に inexiste ramo do Direito totalmente autônomo e 
independente. 

O direito é um sistema uno e indivisível, tal qual concebido por Kelsen (Pirâmide de 
Kelsen), de modo que todas as suas normas se intercomunicam, inexistindo, por isso, ramo 
totalmente autônomo do Direito. 

Assim, foi a partir da década de 60 o Direito Tributário passou a ser estudado e 
ゲｷゲデWﾏ;デｷ┣;SﾗàSWàaﾗヴﾏ;à;┌デﾚﾐﾗﾏ;がà;ヮWゲ;ヴàSWàヮWヴデWﾐIWヴà;ﾗàさデﾗSﾗà┌ﾐﾗàWàｷﾐSｷ┗ｷゲｹ┗Wﾉざàケ┌WàYàﾗà
Direito.  

Apesar dessa autonomia didática, o Direito Tributário é caracterizado por relaciona-se 
de forma muito acentuada com quase todos os demais ramos do Direito, tanto que há 
ケ┌WﾏàﾗàSWaｷﾐ;àIﾗﾏﾗàさSｷヴWｷデﾗàSWàゲﾗHヴWヮﾗゲｷN?ﾗざàふGWヴ;ﾉSﾗàáデ;ﾉｷH;ぶく 

De fato, conforme veremos ao longo do nosso curso, todos os outros ramos do Direito 
têm relações com o Direito Tributário: o direito constitucional, o Direito Civil, o direito 
administrativo, o direito financeiro, o direito comercial, o direito penal, o direito 
internacional etc. 

Por exemplo: o Direito Tributário prescreve que sobre a propriedade de bem 
imóvel na área urbana do Município deve incidir o IPTU. Apesar de ser uma 
norma de Direito Tributário, o conceito de propriedade para fins de aplicação do 
dispositivo é dado pelo Direito Civil (daí um exemplo de relação entre o Direito 
Tributário e o Direito Civil). Ainda, no mesmo exemplo, será a legislação 
urbanística do Município quem definirá a área urbana (daí um exemplo de 
relação entre o Direito Tributário e o Direito Urbanístico).  

O Direito Tributário se relaciona, portanto, com os outros ramos do direito, neles 
buscando os conceitos e institutos jurídicos necessários para a aplicação da legislação 
tributária.     

Importa mencionar, por oportuno, que o Direito Tributário não pode alterar esses 
conceitos dados pelos outros ramos do direito, nos termos do art. 110 do CTN, conforme 
estudaremos com mais detalhamento adiante.   

Rodrigo Martins

Aula 00

Direito Tributário p/ OAB 1ª Fase XXIX Exame - Com Videoaulas

www.estrategiaconcursos.com.br



 

   9 
 

Pois bem. À luz daquela dicotomia que divide o Direito entre público e privado, o 
Direito Tributário pertence ao ramo do direito público. 

Há, portanto, no Direito Tributário, preponderância do interesse público, fazendo com 
que suas normas sejam cogentes e inderrogáveis pela vontade dos sujeitos da relação 
jurídico-tributária. 

Isso significa que as normas tributárias e os efeitos jurídicos decorrentes da aplicação 
dessas normas não podem ser alteradas com base na autonomia da vontade. O particular 
não tem autonomia para alterar normas e efeitos normativos relativos ao Direito Tributário.  

Dessa forma, acaso pratique o fato gerador, o sujeito passivo deverá recolher o 
tributo, sendo irrelevante a sua vontade.    

O Direito Tributário, portanto, é um ramo didaticamente autônomo do Direito Público 
que pode ser definido como a disciplina jurídica dos tributos, consistente no conjunto de 
princípios e regras reguladoras da criação, arrecadação e fiscalização das prestações de 
natureza tributária.  

Esse é o objeto do nosso estudo, do qual passaremos a nos ocupar em seguida.  

3 に FONTES DO DIREITO TRIBUTÁRIO 

Conforme veremos adiante com maior detalhamento (quando estudarmos os 
Princípios de Direito Tributário), nossa disciplina de estudo に o próprio Direito Tributário に é 
regido, dentre outros, pelo Princípio da Legalidade estrita, ou simplesmente Princípio da 
Legalidade ou da reserva de Lei (previsto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal de 
1988), que norteia toda a atividade tributária do Estado (quando mencionamos Estado, é 
sempre em sentido amplo, compreendendo, portanto, a União, os Estados, os Municípios e 
o Distrito Federal). 

Contudo, além da lei em sentido estrito (que, para nós do Direito Tributário, 
IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSWà<àLWｷàOヴSｷﾐ=ヴｷ;がàIﾗﾏﾗがàヮﾗヴàW┝Wﾏヮﾉﾗがà;àﾉWｷàaWSWヴ;ﾉàﾐ┨àさXざがà;àﾉWｷàWゲデ;S┌;ﾉàﾐ┨àさ┞ざがà;à
ﾉWｷàﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ﾉà ﾐ┨à さ)ざぶがà ﾗà “ｷゲデWﾏ;à TヴｷH┌デ=ヴｷﾗà Yà Iﾗﾐゲデｷデ┌ｹSﾗà に atenção, e muito に por outros 
tipos de normas além da Lei Ordinária em sentido estrito.  

Cada tipo de norma que compõe o Sistema Tributário, como a Constituição Federal, a 
Lei Ordinária, o decreto etc. tem uma função diferente. 

Já explicamos acima que nenhum tributo pode ser instituído ou majorado (isto é, 
aumentado) senão por meio de lei em sentido estrito (Princípio da Legalidade estrita que 
está previsto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988, importa reiterar): 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

Contudo, esse tipo de lei indicada na Constituição Federal (lei em sentido estrito, por 
meio da qual deve ser instituído o tributo) não é o único tipo de norma constante no 
Sistema Tributário!  
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O próprio artigo 150 acima transcrito, por exemplo, vem disciplinar o Direito 
Tributário (isto é, é uma regra de Direito Tributário) e não é lei em sentido estrito!  

Sabemos que é, em verdade, uma norma de natureza Constitucional.  

Por isso temos como objetivo, neste item de estudo, compreender (i) de onde 
emanam, isto é, de onde vêm as normas que disciplinam a atividade tributária, (ii) de que 
tipos são essas normas e (iii) に principalmente に quais as suas finalidades.  

Atenção: é imprescindível saber (i) quais os tipos de normas tributárias, (ii) quem 
pode produzi-las e (iii), principalmente, quais as suas funções no Direito 
Tributário, pois, se não soubermos isso, teremos grandes dificuldades para 
sistematizar o nosso objeto de estudo (Direito Tributário) e, por consequência, 
para identificar e compreender determinados vícios de inconstitucionalidade ou 
de ilegalidade que podem ser exigidos no Exame da Ordem dos Advogados do 
Brasil!  

Vejamos, então, cada uma das principais fontes formais do Direito Tributário.  

Ao estudarmos cada uma delas essa questão das suas finalidades ficará mais clara.  

Pois bem. São fontes formais:  

3.1 に A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Os artigos 145 a 156 da Constituição Federal de 1988 tratam diretamente da 
tributação.  

A constituição federal に obviamente に é a mais importante fonte formal do Direito 
Tributário.  

De fato, se pensarmos na Pirâmide de Kelsen e que no seu topo está a Constituição 
Federal, que dá fundamento de validade a todo o Sistema Normativo, então não 
chegaremos à outra conclusão senão ser a Constituição a fonte formal mais importante do 
Direito.  

E como nos ensina a Teoria Geral do Direito: se alguma norma abaixo da Constituição 
Federal estiver em desconformidade com o seu texto (regras e princípios), então essa 
norma será considerada inconstitucional.  

Atenção: essa noção de conformidade ou não das normas tributárias 
infraconstitucionais com as normas tributárias de natureza constitucional é 
fundamental à compreensão do fenômeno jurídico-tributário! 

Pois bem. Sendo a Constituição Federal a fonte formal mais importante do Direito 
Tributário, quais são, então, as principais funções de seus dispositivos no que tange ao 
referido ramo do direito (Direito Tributário)? 
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Atenção novamente: de forma sintética, pode-se afirmar que a Constituição 
Federal (i) dá competências tributárias e, ao mesmo tempo, (ii) coloca limites ao 
exercício das competências dadas. 

É como se a Constituição Federal de 19ΒΒà さSWゲゲWà Iﾗﾏà┌ﾏ;àﾏ?ﾗàWà ゲWｪ┌ヴ;ゲゲWà Iﾗﾏà;à
ﾗ┌デヴ;ざぁà 

De fato, a Constituição Federal distribui competências tributárias para aquelas quatro 
ヮWゲゲﾗ;ゲàヮﾗﾉｹデｷI;ゲàふUﾐｷ?ﾗがàEゲデ;SﾗゲがàDｷゲデヴｷデﾗàFWSWヴ;ﾉàWàM┌ﾐｷIｹヮｷﾗゲぶがàIﾗﾏﾗàゲWàSｷゲゲWゲゲWぎàさUﾐｷ?ﾗがà
você pode instituir os seguｷﾐデWゲà デヴｷH┌デﾗゲà ふIIがà IEがà IRがà IPIàWデIくぶざきà さEゲデ;Sﾗゲがà┗ﾗIZゲがàヮﾗヴà ゲ┌;à┗W┣がà
ヮﾗSWﾏàｷﾐゲデｷデ┌ｷヴàWゲゲWゲàふICM“がàITCMDがàIPVáがàWデIくぶざきàさM┌ﾐｷIｹヮｷﾗゲがàヮ;ヴ;à┗ﾗIZゲàW┌àSｷゲデヴｷH┌ﾗàWゲゲWゲà
ふIPTUがàITBIがàI““àWデIくぶざàWàWデIく 

Vamos visualizar: o artigo 145 da Constituição Federal distribui competências para a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituírem os seguintes tributos:  

CF/88: Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos: 

I - impostos; 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

(...). 

Mais adiante, nos artigos 153, 155 e 156, a Constituição Federal tratou de distribuir a 
competência para criar impostos às quatro pessoas políticas a que nos referimos (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios), estipulando, de forma expressa, quais impostos 
cada uma pode criar:  

No artigo 153 estipulou alguns impostos que a União pode instituir. Vajamos:  

CF/88: Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

I - importação de produtos estrangeiros; 

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 

III - renda e proventos de qualquer natureza; 

IV - produtos industrializados; 

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; 

VI - propriedade territorial rural; 

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 

RWヮ;ヴWﾏàHWﾏくàÉàIﾗﾏﾗàゲWà;àCﾗﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗàFWSWヴ;ﾉàSｷゲゲWゲゲWぎàさUﾐｷ?ﾗがàVOCÊàヮﾗSWàｷﾐゲデｷデ┌ｷヴà
WゲデWゲàｷﾏヮﾗゲデﾗゲざくà 

Em seguida, no artigo 155, estipula os impostos de competência dos Estados e do 
Distrito Federal:  

CF/88: Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
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I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 
exterior; 

III - propriedade de veículos automotores. 

Reparem novamente. Nesse caso, é IﾗﾏﾗàゲWà;àCﾗﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗàFWSWヴ;ﾉàSｷゲゲWゲゲWぎàさEゲデ;Sﾗゲà
e Distrito Federal, vocês podem instituir estes impostos. Os da União não: aqueles são só 
SWﾉ;ざくà 

E da mesma forma foi feito em relação aos Municípios. Vejamos: 

CF/88: Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana; 

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a 
sua aquisição; 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar.       

Agora, no artigo 156, é Iﾗﾏﾗà ゲWà ;àCﾗﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗà FWSWヴ;ﾉà SｷゲゲWゲゲWぎà さM┌ﾐｷIｹヮｷﾗゲがà ┗ﾗIZゲà
podem instituir estes impostos. Aqueles que eu distribuí à União, aos Estados e ao Distrito 
FWSWヴ;ﾉàゲ?ﾗàSWﾉWゲぁàOゲàゲW┌ゲàゲ?ﾗàWゲデWゲざく 

É fácil visualizar, assim, que a Constituição Federal distribuiu as competências 
tributárias (poder para criar tributos) às pessoas políticas que compõem a Federação.  

Essa é uma das principais funções da Constituição Federal no que tange à matéria 
tributária, mas não é a única. 

De fato, conforme explicamos acima, ao mesmo tempo em que distribui essas 
competências a Constituição Federal também impõe limites à União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios quanto ao exercício das competências conferidas. 

Essas limitações à competência foram colocadas no texto constitucional na forma de 
princípios に Princípios Constitucionais de Direito Tributário に e na forma de Imunidades 
Tributárias. 

Mais adiante estudaremos, em tópicos próprios, os Princípios Constitucionais de 
Direito Tributário e as Imunidades Tributárias. 

Contudo, com a finalidade de ilustrar o que estamos explicando, vejamos, por 
exemplo, o artigo 150, incisos I e II, da Constituição Federal, que trazem limitações ao 
exercício da competência tributária (pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios) na 
forma de Princípios Constitucionais de Direito Tributário:  

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
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II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, 
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

(...). 

O inciso I corresponde ao já conhecido Princípio da Legalidade Tributária (ou Princípio 
da Estrita Legalidade Tributária) e o inciso II corresponde, por sua vez, ao Princípio da 
Igualdade Tributária (ou Princípio da Isonomia Tributária).  

Sabemos que há outros Princípios Constitucionais de Direito Tributário (que serão 
estudados adiante), mas vamos ficar só com esses dois para ilustrar o nosso raciocínio.  

Pois bem. Usando o mesmo artifício de linguagem já empregado, é como se a 
Cﾗﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗàFWSWヴ;ﾉàSｷゲゲWゲゲWぎàさUﾐｷ?ﾗがàEゲデ;SﾗゲがàDｷゲデヴｷデﾗàFWSWヴ;ﾉàWàM┌ﾐｷIｹヮｷﾗゲがà┗ﾗIZゲàヮﾗSWﾏà
instituir estes impostos (artigos 153, 155 e 156), mas quando o fizerem devem obedecer ao 
Princípio da Legalidade (artigo 150, inciso i), isto é, devem criar seus impostos por meio de 
lei em sentido estrito, e devem tratar os contribuintes, quando forem legislar, com 
ｷｪ┌;ﾉS;SWàふ;ヴデｷｪﾗàヱヵヰがàｷﾐIｷゲﾗàｷｷぶざくà 

 Porém, como já mencionamos, as limitações à competência tributária não vêm 
somente na forma de Princípios de Direito Tributário; elas に as limitações à competência 
tributária に também foram colocadas no texto constitucional na forma de Imunidades 
Tributárias.  

Vejamos algumas imunidades:  

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre:            

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 

(...). 

áà ;ﾉｹﾐW;à さ;ざà Sﾗà ｷﾐIｷゲﾗà VIà Sﾗà ;ヴデｷｪﾗà ヱヵヰà Wﾏà ケ┌Wゲデ?ﾗà ｷﾐゲデｷデ┌ｷà ;à ｷﾏ┌ﾐｷS;SWà デヴｷH┌デ=ヴｷ;à
ヴWIｹヮヴﾗI;àふﾗ┌àｷﾏ┌ﾐｷS;SWàヴWIｹヮヴﾗI;ぶàWà;à;ﾉｹﾐW;àさHざàSﾗàﾏWゲﾏﾗàSｷゲヮﾗゲｷデｷ┗ﾗàｷﾐゲデｷデ┌ｷがàヮﾗヴàゲ┌;à┗W┣がà
a denominada imunidade dos templos de qualquer culto.  

É importante esclarecer, assim como fizemos em relação aos Princípios Constitucionais 
de Direito Tributário, que há outras imunidades Tributárias no texto da Constituição 
Federal, às quais ainda não nos referimos (e que, reitera-se, serão oportunamente 
abordadas mais a frente), mas vamos ficar só com essas duas para ilustrar o nosso 
raciocínio.  

Para não sair do artifício de linguagem já empregado e com o objetivo de 
complementá-lo, é como ゲWà;àCﾗﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗà FWSWヴ;ﾉàﾐﾗゲàSｷゲゲWゲゲWぎà さUﾐｷ?ﾗがàEゲデ;SﾗゲがàDｷゲデヴｷデﾗà
Federal e Municípios, vocês podem instituir estes impostos (artigos 153, 155 e 156), mas 
quando o fizerem devem obedecer ao Princípio da Legalidade (artigo 150, inciso i), isto é, 
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devem criar seus impostos através de lei em sentido estrito, e devem tratar os 
contribuintes, quando forem legislar, com igualdade (artigo 150, inciso ii), e também não 
ヮﾗSWﾏàIﾗHヴ;ヴàｷﾏヮﾗゲデﾗゲà┌ﾐゲàSﾗゲàﾗ┌デヴﾗゲàふ;ヴデｷｪﾗàヱヵヰがàｷﾐIｷゲﾗà┗ｷがà;ﾉｹﾐW;àさ;ざぶàWàﾐWﾏàSﾗゲàデWﾏヮﾉﾗゲà
SWàケ┌;ﾉケ┌WヴàI┌ﾉデﾗàふ;ヴデｷｪﾗàヱヵヰがàｷﾐIｷゲﾗà┗ｷがà;ﾉｹﾐW;àさHざぶざくà 

Todo o acima exposto torna fácil visualizar o que estamos afirmando: no que concerne 
ao Direito Tributário, a Constituição Federal outorga, isto é, dá, confere, distribui 
competências, ao mesmo tempo em que coloca, isto é, institui, estipula limites ao exercício 
dessas competências por meio dos Princípios Constitucionais de Direito Tributário e das 
Imunidades Tributárias.  

Mas atenção: ao lermos os artigos 145 a 156 da Constituição Federal de 1988, 
que tratam diretamente da tributação, verificaremos que algumas dessas regras 
(poucas) disciplinam questões que não são, em verdade, atribuição de 
competência ou limitação da competência.  

Sim! De fato! É por isso que afirmamos acima que as principais funções に atenção, as 
principais, e não as únicas に das normas constitucionais de Direito Tributário são (i) dar 
competências tributárias e (ii) colocar limites ao exercício dessas competências. 

Essas são, sim, as principais funções, mas não as únicas!  

Atenção novamente: além de compreender as principais funções dos 
dispositivos constitucionais no que tange à matéria tributária, é igualmente 
importante compreender o seguinte: a Constituição Federal não cria tributo! 
Que isso fique bem claro!   

Os tributos, todos eles, não são criados pela Constituição Federal.  

Em absoluto, a Constituição Federal não cria tributos!  

Como afirmamos acima, as principais funções に mas não as únicas に das normas 
constitucionais de Direito Tributário são (i) dar competências tributárias e (ii) colocar limites 
ao exercício dessas competências.  

A Constituição Federal não cria に no sentido de instituir に tributos. 

3.2 に EMENDA CONSTITUCIONAL 

Sabemos que as Emendas Constitucionais são fruto (então, fontes formais do Direito 
Tributário) do Poder Constituinte Derivado, por meio das quais alteraram o texto 
constitucional. 

Mas sabemos, também e principalmente, que a Constituição Federal não pode ser 
デﾗデ;ﾉﾏWﾐデWà さ;ﾉデWヴ;S;ざがà ヮﾗｷゲà ｴ=à ;ﾉｪ┌ﾏ;ゲà Iﾉ=┌ゲ┌ﾉ;ゲà ケ┌Wがà ヮﾗヴà SWデWヴﾏｷﾐ;N?ﾗà W┝ヮヴWゲゲ;à Sﾗà
Cﾗﾐゲデｷデ┌ｷﾐデWàOヴｷｪｷﾐ=ヴｷﾗがàﾐ?ﾗàヮﾗSWﾏàゲﾗaヴWヴàさ;ﾉデWヴ;N?ﾗざく 

São as denominadas cláusulas pétreas, previstas no § 4º do artigo 60 da Constituição 
Federal de 1988: 
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CF/88: Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

(...) 

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais. 

(...). 

No que tange ao Direito Tributário, nos importam as cláusulas pétreas que visam 
tutelar (i) o Princípio Federativo e (ii) os Direitos e Garantias Individuais. 

Quanto à preservação do Princípio Federativo, tem-se que a autonomia financeira das 
pessoas que compõem a Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) é 
garantidora das suas autonomias política e administrativa.  

De fato, como subsistiriam a União, Estados, Distrito Federal e os Municípios se não 
tivessem recursos financeiros?  

Pois bem. Considerando que as receitas advindas do recolhimento de tributos 
(receitas tributárias) são importantes に senão as mais importantes に fontes de receitas 
daquelas pessoas políticas, e considerando, também, que elas só podem instituir tributos に 
e consequentemente arrecadá-los に porque receberam competência tributária da 
Cﾗﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗà FWSWヴ;ﾉà ふIﾗﾐaﾗヴﾏWà ┗ｷゲデﾗà ;Iｷﾏ;ぶがà ケ┌;ﾉケ┌Wヴà デWﾐデ;デｷ┗;à SWà さ;ﾉデWヴ;N?ﾗざà SWゲゲ;ゲà
cláusulas に que atribuem competências tributárias に que implique, por consequência, 
supressão parcial ou total do poder de arrecadar tributos, poderá caracterizar atentado ao 
Princípio Federativo. 

Dito de forma mais direta: a supressão parcial ou total das competências tributárias 
ヮﾗSWﾏà I;ヴ;IデWヴｷ┣;ヴà ┌ﾏà ;デWﾐデ;Sﾗà ;ﾗà PヴｷﾐIｹヮｷﾗà FWSWヴ;デｷ┗ﾗà ゲWà Wゲゲ;ゲà さ;ﾉデWヴ;NﾛWゲざà ┗ｷWヴWﾏà ;à
さゲ┌aﾗI;ヴざà aｷﾐ;ﾐIWｷヴ;ﾏWﾐデWà ;ケ┌Wﾉ;ゲà ヮWゲゲﾗ;ゲà ヮﾗﾉｹデｷI;ゲがà ｷゲデﾗà Yがà ゲWà ;ゲà SWｷ┝;ヴWﾏà ゲWﾏà ヴWIWｷデ;ゲà
tributárias. 

Assim, desde que comprometa a viabilidade financeira das pessoas políticas, não pode 
ｴ;┗Wヴàさ;ﾉデWヴ;NﾛWゲざàﾐ;ゲàヴWｪヴ;ゲàIﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲàケ┌WàSWデWヴﾏｷﾐ;ﾏà;ゲàIﾗﾏヮWデZﾐIｷ;ゲàデヴｷH┌デ=ヴｷ;ゲく 

Os dispositivos constitucionais que distribuem as competências tributárias são 
considerados, nesse contexto, cláusulas pétreas!  

De outro lado, também não poderão sofrer alterações に por meio de Emenda 
Constitucional に aqueles dispositivos que dispõem sobre direitos e garantias individuais.  

Sabemos que a maior parte dos direitos e garantias individuais foram positivados nos 
diversos incisos do artigo 5º da Constituição Federal, mas o constituinte positivou outros 
em diferentes partes do texto constitucional.  

Os Princípios Constitucionais de Direito Tributário (dos quais nos ocuparemos com 
mais detalhes adiante), devido protegerem o contribuinte em face do Estado (em sentido 
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amplo) são considerados, justamente, nessa perspectiva, direitos e garantias individuais dos 
contribuintes! 

Portanto, por serem considerados direitos e garantias individuais dos contribuintes, os 
Princípios Constitucionais de Direito Tributário recebem a qualificação de cláusulas pétreas, 
ficando consequentemente protegidos に por força do artigo 60, § 4º, inciso IV, da 
Constituição Federal に SWàさ;ﾉデWヴ;NﾛWゲざàケ┌Wàヮﾗゲゲ;ﾏàﾉｴWゲàW┝デｷﾐｪ┌ｷヴàﾗ┌à;デYàﾏWゲﾏﾗàゲ┌ヮrimir. 

O STF já teve a oportunidade de proferir uma importante decisão nesse sentido ao 
julgar a ADI nº 939/DF. 

Pois bem. Disso decorrem as seguintes conclusões: (i) os Princípios Constitucionais 
Tributários são considerados cláusulas pétreas, pois tutelam direitos e garantias individuais 
SﾗゲàIﾗﾐデヴｷH┌ｷﾐデWゲがàWà ふｷｷぶà;à デWﾐデ;デｷ┗;àSWàさ;ﾉデWヴ=-ﾉﾗゲざàﾐﾗàゲWﾐデｷSﾗàSWà ヴWS┌┣ｷ-los ou suprimi-los 
por meio de Emenda Constitucional poderá configurar, por isso, afronta à Constituição 
Federal, nos termos do artigo 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal.  

Por isso se mostra correto afirmar que pode haver Emenda Constitucional 
inconstitucional. 

3.3 に LEI COMPLEMENTAR 

As primeiras coisas que precisamos compreender são as seguintes: que é uma Lei 
Complementar? Qual a sua diferença em relação a uma Lei Ordinária?  

Pois bem. De acordo com a Constituição Federal, a Lei Complementar caracterizam-se 
por possuir quórum de aprovação diferenciado e por tratar de matéria específica quando 
comparada à Lei Ordinária. 

Quanto ao quórum diferenciado de aprovação, o artigo 69 da Constituição Federal 
ヮヴWゲIヴW┗Wàケ┌WàさáゲàﾉWｷゲàIﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴWゲàゲWヴ?ﾗà;ヮヴﾗ┗;S;ゲàヮﾗヴàﾏ;ｷﾗヴｷ;à;Hゲﾗﾉ┌デ;ざく 

Logo, eis a primeira característica: as leis complementares são aprovadas por maioria 
absoluta. 

Além do quórum de aprovação diferenciado, às Leis Complementares foram atribuídas 
as funções de disciplinarem matérias específicas, conforme determinações expressas na 
Constituição Federal. 

Por exemplo: ao lermos a Constituição Federal, podemos perceber que o 
constituinte determinou que os seguintes assuntos に dentre outras に sejam 
disciplinados por Lei Complementar: 
- A instituição de empréstimo compulsório (art. 148 da CF);  
- A instituição e regulação de imposto sobre grandes fortunas (art. 153, VII, da 
CF);  
- A instituição do imposto residual (art. 154, I, da CF);  
- Dispor sobre normas gerais de ICMS (art. 155, XII, da CF);  
- Dispor sobre normas gerais de ISS に a forma e as condições como isenções, 
incentivos e benefícios fiscais serão concedidos em matéria de ISS; 
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- Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146 da CF);    
- Estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir 
desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, 
estabelecer normas de igual objetivo (art. 146-A); e 
- Dar adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas 
ゲﾗIｷWS;SWゲàIﾗﾗヮWヴ;デｷ┗;ゲàふ;ヴデくàヱヴヶがàIIIがàさIざぶく 

Sempre que o Constituinte quis/quer que uma matéria fosse/seja tratada por Lei 
Complementar, ele assim o afirmou/afirma! 

Considerando que as leis complementares têm um quórum diferenciado de 
aprovação, exigindo maioria absoluta, pode-se sustentar que o Constituinte quis um debate 
mais amplo (com aprovação da maioria absoluta) para a aprovação de leis que versem 
sobre aqueles assuntos por ele selecionados para serem tratados por essa forma legislativa 
(Lei Complementar). 

Pois bem. Com fundamento nas determinações constitucionais que exigiram Lei 
Complementar para determinadas matérias, o Poder Legislativo Brasileiro já editou diversas 
leis complementares que versam sobre matéria tributária. 

Por exemplo: obedecendo à exigência do artigo 155, § 2º, inciso XII, da 
Constituição Federal, que exige Lei Complementar para dispor sobre normas 
gerais de ICMS, o legislador infraconstitucional editou a Lei Complementar nº 
87/96 (chamada Lei Kandir).  
Outro exemplo: obedecendo à exigência do artigo 156, inciso III, da Constituição 
Federal, que exige Lei Complementar para dispor sobre normas gerais de ISS, o 
legislador infraconstitucional editou a Lei Complementar nº 116/2003. 

Esses são só alguns exemplos! 

Ocorre que dentre todas as previsões constitucionais quanto à necessidade de Lei 
Complementar para disciplinar determinadas matérias, queremos destacar uma que é 
fundamental à compreensão do Sistema Tributário Nacional: o artigo 146 da Constituição 
Federal.  

Vejamos:  

CF/88: Art. 146. Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios; 

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 
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;͘͘͘Ϳ͘͟ 

Portanto, a Constituição Federal está exigindo, nesse artigo 146, que à Lei 
Complementar compete に grave bem: 

1 - Dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
 
2 - Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 
 
3 - Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente 
sobre: definição de tributos e de suas espécies, fatos geradores, bases de cálculo 
e contribuintes relativamente aos impostos discriminados na Constituição, 
obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. 

Vejamos uma questão do Exame de Ordem: 

(III EXAME UNIFICADO DA OAB/FGV) Conforme a Constituição Federal, o veículo 
legislativo adequado para dispor sobre conflitos de competência entre os entes 
políticos em matéria tributária é a:  

A) medida provisória.  

B) lei complementar.  

C) emenda constitucional.  

D) lei ordinária. 

Comentários: 

De acordo com o art. 146, inciso I, da CF/88, compete à Lei Complementar dispor 
ゲﾗHヴWàIﾗﾐaﾉｷデﾗゲàSWàIﾗﾏヮWデZﾐIｷ;くàPﾗヴデ;ﾐデﾗがà;à;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗;àさHざàYà;àIﾗヴヴWデ;くà 

Pois bem. O diploma normativo que cumpre todas essas funções previstas no artigo 
146 da Constituição Federal (na parte acima transcrita) é o CTN に Código Tributário 
Nacional. 

Atenção: é o CTN, portanto, que dispõe sobre conflitos de competência, em 
matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
que regula as limitações constitucionais ao poder de tributar; e que estabelece 
normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a 
definição de tributos e de suas espécies, fatos geradores, bases de cálculo e 
contribuintes relativamente aos impostos discriminados na Constituição, 
obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária. 

Porém, algo muito importante precisa ser esclarecido: o CTN foi editado, na sua 
origem, isto é, no momento de sua criação, como Lei Ordinária federal, isto é, o CTN não 
さﾐ;ゲIW┌ざàLWｷàCﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴくà 
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Atenção: ele foi criado como Lei Ordinária federal, ou seja, simples lei federal. 

Isso porque a Constituição Federal de 1946, em vigor à época da criação do CTN, não 
exigia lei complementar para tratar de normas gerais de direito financeiro, e, por 
consequência, de Direito Tributário.  

Naquela época o Direito Tributário não existia como disciplina autônoma do direito, 
Wゲデ;ﾐSﾗàさSWﾐデヴﾗざàSﾗàSｷヴWｷデﾗàaｷnanceiro.  

áゲゲｷﾏがàﾗﾐSWàWゲデ=àWゲIヴｷデﾗàさSｷヴWｷデﾗàaｷﾐ;ﾐIWｷヴﾗざàﾐﾗàSｷゲヮﾗゲｷデｷ┗ﾗàIﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ﾉàWﾏàケ┌Wゲデ?ﾗがà
leia-se, também, Direito Tributário.  

E foi com fundamento nesse dispositivo da Constituição Federal de 1946 que em 25 de 
outubro de 1966 foi publicada a Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, instituindo 
o Código Tributário Nacional, que, reitera-se, é uma Lei Ordinária federal em sua origem.  

O seu artigo 1º demonstra muito claramente que ele に o CTN に estava sendo criado 
para cumprir aquelas referidas funções: 

CTN: Art. 1º Esta Lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 
1965, o sistema tributário nacional e estabelece, com fundamento no artigo 5º, inciso XV, alínea b, da 
Constituição Federal, as normas gerais de Direito Tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou 
regulamentar. 

Ocorre que a Constituição Federal de 1946 (que deu fundamento de validade à Lei 
Ordinária federal nº 5.172/1966 に Código Tributário Nacional) foi substituída pela 
Constituição Federal de 1967 e essa, por sua vez, pela atual Constituição Federal de 1988 
(abstraída a discussão acerca da existência ou não de uma nova Ordem Constitucional com 
o advento da Emenda Constitucional nº 1/1969, já que tal discussão não interfere em nosso 
raciocínio e não pertence ao Direito Tributário).  

Contudo, como vimos, a vigente Constituição Federal de 1988 passou a exigir, no 
artigo 146 em questão, ao contrário das Constituições Federais precedentes, Lei 
Complementar para dispor sobre aquelas matérias então reguladas pela lei federal nº 5. 
172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), que, reitera-se, é lei 
originariamente ordinária. 

Então as seguintes alternativas se apresentaram: (i) redigir e aprovar um novo diploma 
normativo que seja formalmente Lei Complementar e que disponha (em obediência ao 
artigo 146 da então nova Constituição Federal に de 1988) sobre conflitos de competência, 
em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que 
regule as limitações constitucionais ao poder de tributar e que estabeleça normas gerais em 
matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas 
espécies, fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes relativamente ao impostos 
discriminados na Constituição, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência, ou, 
alternativamente, (ii) aproveitar a legislação já existente que regula exatamente essas 
matérias, que é o CTN.  
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Atenção: ocorreu a segunda opção! A Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966 (Código Tributário Nacional), muito embora seja lei formalmente ordinária 
em sua origem, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status 
de Lei Complementar.  

Portanto, pode-se dizer que ele に o CTN に é formalmente Lei Ordinária na sua origem, 
mas é materialmente complementar, pois a partir do advento da Constituição Federal de 
1988 passou a tratar de matérias para as quais se exige Lei Complementar.  

Atenção, muita atenção novamente: disso decorre a seguinte e importantíssima 
consequência: como a lei federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, passou a 
ter status material de Lei Complementar a partir de sua recepção pela ordem 
constitucional em vigor, pois passou a disciplinar matérias reservadas à Lei 
Complementar, qualquer alteração em seu texto, a partir dessa recepção, deve 
decorrer de Lei Complementar alteradora.  

De modo mais simples: com a sua recepção com o status de Lei Complementar em 
sentido material, só se pode alterar o CTN por meio de uma Lei Complementar (pois um 
instrumento normativo só pode ser alterado por outro instrumento normativo da mesma 
espécie). 

Portanto, nem Lei Ordinária, nem decreto e tampouco a própria Constituição Federal 
podem alterar o CTN. Isso só pode ser feito, a partir de 1988, por uma Lei Complementar.  

De fato, se verificarmos, por exemplo, todas as alterações realizadas no CTN a partir 
de 1988 veremos que elas foram feitas por meio de Lei Complementar, como ocorreu em 
relação ao artigo 151, que sofreu a inserção dos incisos V e VI: 

CTN: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

(...) 

V ʹ a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação 
judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 

VI ʹ o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios 
dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. 

Portanto, o CTN deve に necessariamente に ser alterado, se preciso, por meio de Lei 
Complementar, pois, apesar de ser lei formalmente ordinária na origem (lá no ano de 
1966), foi recepcionado pela Constituição Federal (em 1988) com status de Lei 
Complementar, sendo considerada, assim, a partir de 1988, uma lei materialmente 
complementar. 

Pois bem. Em verdade, alterando ou não o CTN, qualquer uma das matérias previstas 
no artigo 146 da Constituição Federal (conflitos de competência, em matéria tributária, 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, regulação das limitações 
constitucionais ao poder de tributar, normas gerais em matéria de legislação tributária, 
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especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, fatos geradores, bases de 
cálculo e contribuintes dos impostos discriminados na Constituição, sobre obrigação, 
lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários) devem ser disciplinadas por meio 
de Lei Complementar, seja ou não através do CTN. 

Portanto, nenhuma outra espécie normativa que não seja Lei Complementar pode 
regular as matérias indicadas no artigo 146 da Constituição Federal, sob pena de 
inconstitucionalidade. 

Isso motivou, inclusive, o julgado que culminou na edição da Súmula Vinculante nº 8 
do STF, segundo a qual: 

Súmula Vinculante nº 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de 
crédito tributário. 

No caso, os artigos 45 e 46 da Lei Federal nº 8.212/1991 (que dispõe sobre a 
organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio) estipulavam prazos de 
decadência e de prescrição de contribuições previdenciárias (estipulando prazos de 10 
anos).  

Contudo, como contribuições previdenciárias são tributos, e como prazos de 
decadência e de prescrição de tributos devem ser disciplinados por meio de Lei 
CﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴがà IﾗﾐaﾗヴﾏWà SWデWヴﾏｷﾐ;Sﾗà ヮWﾉﾗà ;ヴデｷｪﾗà ヱヴヶがà ｷﾐIｷゲﾗà IIIがà ;ﾉｹﾐW;à さHざがà S;à
Constituição Federal, os artigos 45 e 46 em questão foram julgados inconstitucionais pelo 
STF, porque instituídos por meio de Lei Ordinária.  

De fato, em ﾗHWSｷZﾐIｷ;à;ﾗà;ヴデくàヱヴヶがà ｷﾐIｷゲﾗà IIIがà;ﾉｹﾐW;àさHざがàS;àCﾗﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗàFWSWヴ;ﾉがàﾗゲà
prazos de decadência e prescrição tributária (dos quais nos ocuparemos adiante) são 
disciplinados nos artigos 150, 173 e 174 do CTN. 

Atenção: é muitíssimo importante compreender as funções atribuídas pelo art. 
146 da Constituição Federal à Lei Complementar e o porquê do julgamento 
refletido na Súmula Vinculante nº 8 acima transcrita, razão pela qual sugerimos 
ao nosso aluno que leia os julgados que resultaram na edição dessa súmula.  

Portanto, em conclusão: (i) o CTN só pode ser alterado por meio de Lei Complementar, 
pois ele tem status material de Lei Complementar, muito embora seja Lei Ordinária na 
origem, e (ii) as matérias indicadas no artigo 146 da Constituição Federal, alterando ou não 
o CTN, só podem ser disciplinadas por meio de Lei Complementar, de modo que qualquer 
lei que não complementar, acaso venha a regular essas matérias, deverá ser considerada 
inconstitucional.  

Há outro aspecto importante sobre essa Lei Complementar em matéria de legislação 
tributária a que se refere o art. 146 da Constituição Federal.  

Vｷﾏﾗゲàケ┌WàSWà;IﾗヴSﾗàIﾗﾏàﾗà;ヴデｷｪﾗàヱヴヶがàｷﾐIｷゲﾗàIIIがà;ﾉｹﾐW;àさ;ざがàS;àヴWaWヴｷS;àC;ヴデ;àM;ｪﾐ;がà
compete à Lei Complementar dispor sobre normas gerais em matéria de legislação 
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tributária, especialmente sobre a definição dos impostos e de suas espécies, fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos discriminados na Constituição.  

Ocorre que há um determinado imposto previsto na Constituição Federal de 1988 que 
não foi regulado pelo CTN quanto àqueles aspectos, qual seja, o IPVA に Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores.  

À época da edição do CTN に isto é, em 1966 に ainda não existia o IPVA, que só foi 
criado em 1985, através de Emenda à Constituição Federal anterior, sendo repetido na 
Constituição Federal de 1988 (conforme veremos com mais detalhamento quando 
tratarmos dos impostos em espécie). 

Pﾗヴデ;ﾐデﾗがà ;ヮWゲ;ヴà Sﾗà ﾏ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗà IﾗﾐデｷSﾗà ﾐﾗà ;ヴデｷｪﾗà ヱヴヶがà ｷﾐIｷゲﾗà IIIがà ;ﾉｹﾐW;à さ;ざがà S;à
Constituição Federal se dirigir a todos os tributos existentes no nosso Sistema Tributário, ou 
seja, apesar de a CF/88 exigir que a Lei Complementar disponha sobre normas gerais em 
matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição do IPVA, seu fato gerador, 
sua base de cálculo e contribuinte, o CTN não traz essas normas gerais quanto ao referido 
imposto (IPVA), pois ele não existia no ano de 1966, quando, reitera-se, o CTN foi editado.  

Isso suscitou a seguinte dúvida: a ausência de normas gerais em Lei Complementar に 
ou a própria ausência da Lei Complementar に disciplinando a definição do fato gerador do 
IPVA, sua base de cálculo e contribuinte, em atendimento ao dispositivo constitucional em 
questão, invalida, por vício de inconstitucionalidade, eventual lei estadual criadora desse 
tributo? 

Ao analisar um caso concreto envolvendo o IPVA, o STF decidiu que a ausência de Lei 
Complementar trazendo normas gerais relativamente ao IPVA não implica na 
inconstitucionalidade de sua instituição, pois os Estados e o Distrito Federal, ao instituí-lo, 
encontram fundamento para fazê-lo na própria Constituição Federal (que lhes dá 
competência), e não na Lei Complementar.  

Isso foi decidido no Recurso Extraordinário nº 236.931-8/SP, cujo acórdão sugerimos 
leitura.  

É importante saber que o entendimento do STF に nesse caso に foi construído com base 
nos seguintes dispositivos Constitucionais:  

CF/88: Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

(...) 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa 
plena, para atender a suas peculiaridades. 

(...). 

CF/88: Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês 
seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a 
redação dada pela Emenda nº 1, de 1969, e pelas posteriores. 

(...) 

§ 3º Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão editar 
as leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional nela previsto. 
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(...). 

Portanto, a ausência de Lei Complementar disciplinando a definição do fato gerador, a 
base de cálculo e o contribuinte de algum imposto, ou seja, a ausência daquela Lei 
Complementar referida no artigo 146 da Constituição Federal, não impede に e por isso não 
invalida, por vício de inconstitucionalidade に a instituição do tributo, pois a competência 
para instituir decorre diretamente da Constituição Federal, e não da Lei Complementar.  

Vejamos como o assunto foi cobrado na 1ª fase do Exame de Ordem:  

(XV EXAME UNIFICADO DA OAB/FGV) O Art. 146, III, a, da Constituição Federal 
estabelece que lei complementar deve trazer a definição dos fatos geradores, da base 
de cálculo e dos contribuintes dos impostos previstos na Constituição. Caso não exista 
lei complementar prevendo tais definições relativamente aos impostos estaduais, os 
estados:  

A) não podem instituir e cobrar seus impostos, sob pena de violação do Art. 146 da 
Constituição.  

B) podem instituir e cobrar seus impostos, desde que celebrem convênio para 
estabelecer normas gerais.  

C) podem instituir e cobrar seus impostos, pois possuem competência legislativa plena 
até que a lei complementar venha a ser editada.  

D) podem instituir e cobrar seus impostos, desde que seja publicada Medida 
Provisória autorizando. 

Comentários: 

Conforme decidido pelo STF, acaso não exista Lei Complementar definindo os fatos 
geradores, a base de cálculo e os contribuintes dos impostos descritos na CF/88, os 
Estados podem instituir e cobrar os seus impostos (e o mesmo entendimento deve ser 
estendido aos Municípios), pois possuem competência legislativa plena até que a lei 
complementar venha a ser editada. Pﾗヴデ;ﾐデﾗがà;à;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗;àさIざàWゲデ=àIﾗヴヴWデ;く 

Pois bem. Essa reserva de Lei Complementar para a definição da base de cálculo e dos 
IﾗﾐデヴｷH┌ｷﾐデWゲàSﾗゲàｷﾏヮﾗゲデﾗゲàSｷゲIヴｷﾏｷﾐ;Sﾗゲàﾐ;àCﾗﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗàFWSWヴ;ﾉàふ;ﾉｹﾐW;àさ;ざàSﾗàｷﾐIｷゲﾗàIIIàSﾗà
artigo 146) não se estende às taxas, às contribuições e ao empréstimo compulsório, na 
medida em que a Constituição se reaWヴWがàSWàaﾗヴﾏ;àW┝ヮヴWゲゲ;がà;ﾗゲàさｷﾏヮﾗゲデﾗゲざくàà 

DWà a;デﾗがà ﾐﾗゲà デWヴﾏﾗゲà Sﾗà ;ヴデくà ヱヴヶがà ｷﾐIｷゲﾗà IIIがà ;ﾉｹﾐW;à さ;ざがà I;HWà <à LWｷà CﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴà
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre 
definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos 
discriminados na Constituição da República, a dos respectivos fatos geradores, bases de 
cálculo e contribuintes.  

Mas não são somente as funções em questão que o constituinte reservou à Lei 
Complementar por meio do art. 146 da Constituição Federal.  

De fato, prescreve o referido dispositivo, ainda, no parágrafo único, que:  
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CF/88: Art. 146. Cabe à lei complementar: 

(...) 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

(...) 

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um regime 
único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, observado que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

(...). 

O parágrafo único em questão dá fundamento à criação do que hoje conhecemos 
como SIMPLES Nacional instituído por meio da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

Como o SIMPLES Nacional será objeto de estudo posterior, nos limitaremos a explicar 
que as matérias acima indicadas nos incisos do parágrafo único do art. 146 devem ser 
disciplinadas por meio de Lei Complementar.    

Por fim, muita atenção: muito embora haja a previsão constitucional de que 
alguns tributos devem ser instituídos por meio de Lei Complementar (e veremos 
as hipóteses adiante), o Código Tributário Nacional não institui tributo. Assim 
como a Constituição Federal, o CTN também não institui tributos: ele só traz 
regras gerais que nortearão a instituição, mas ele mesmo, em si, não cria 
tributos. Que isso também fique bem claro!   

Conforme explicado, as funções atribuídas ao CTN pela Constituição Federal são 
aquelas indicadas no art. 146, e criar (instituir) tributos não está entre elas.  

3.4 に LEI ORDINÁRIA 

De acordo com o artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, é vedado à União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios exigir ou aumentar tributo senão por meio de lei:  

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

(...). 

Trata-se do dispositivo constitucional do qual emana o Princípio da Legalidade 
Tributária, do qual nos ocuparemos com mais detalhamento adiante, ao estudarmos os 
Princípios Constitucionais de Direito Tributário. 

Em total consonância com o dispositivo constitucional em questão, o art. 97 do CTN 
também prescreve que: 

CTN: Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 
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III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 
3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo; 

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 
39, 57 e 65; 

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para 
outras infrações nela definidas; 

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução 
de penalidades. 

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-
lo mais oneroso. 

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização 
do valor monetário da respectiva base de cálculo. 

Portanto, é por meio de lei que os tributos são instituídos ou majorados; que a 
cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos são 
instituídas (não há infração nem punição sem prévia cominação legal); e que as hipóteses 
de exclusão do crédito tributário (isenção e anistia) são criadas.   

Pois bem. Que lei é essa? De que tipo? 

A さﾉWｷざà;ﾏヮﾉ;ﾏWﾐデWàヴWaWヴｷS;à;Iｷﾏ;àYà;àLWｷàOヴSｷﾐ=ヴｷ;ぁàáケ┌Wﾉ;à;ゲゲｷﾏàヮヴW┗ｷゲデ;àﾐﾗà;ヴデｷｪﾗà
47 da Constituição Federal: 

CF/88: Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas 
Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. 

Portanto, Lei Ordinária é aquela aprovada por maioria simples, sendo o veículo 
normativo に tipo de norma に utilizado, em regra, para legislar acerca das matérias acima 
destacadas (instituição e majoração de tributos, cominação de penalidades etc.).  

Conforme vimos acima, a Carta Magna distribuiu competências tributárias às quatro 
pessoas políticas de direito público interno, como se SｷゲゲWゲゲWàさUﾐｷ?ﾗがàEゲデ;SﾗゲがàM┌ﾐｷIｹヮｷﾗゲàWà
DｷゲデヴｷデﾗàFWSWヴ;ﾉぎà┗Wﾐｴ;ﾏがà┗ﾗIZゲàヮﾗSWﾏàｷﾐゲデｷデ┌ｷヴàWゲデWゲàデヴｷH┌デﾗゲàケ┌WàW┌àWゲデﾗ┌àWゲヮWIｷaｷI;ﾐSﾗざくà 

Ao atenderem a esse chamado, isto é, se quiserem instituir os tributos cujas 
competências lhes foram dadas pela Constituição Federal, aquelas pessoas políticas 
deverão fazê-lo por meio de Lei Ordinária.  

Atenção, muita atenção: ao contrário da Constituição Federal (que tem por 
função principal distribuir competências tributárias e impor limites ao exercício 
dessas competências) e do CTN (que traz normas gerais de Direito Tributário, que 
nortearão as pessoas políticas no exercício das competências tributárias que lhes 
foram dadas pela Constituição Federal), a Lei Ordinária é o tipo de norma que 
tem a função, em regra, no Direito Tributário, de criar ou aumentar tributos.  

Portanto, nos lindes do Direito Tributário os tributos são instituídos (criados) ou 
aumentados por meio de Lei Ordinária, ou Lei em sentido estrito. 
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Mas atenção novamente: além da criação ou aumento, aquelas outras matérias 
acima destacadas, como a cominação de sanções legais, também são reservadas 
à lei.  

Vejamos como isso foi cobrado na 1ª fase do Exame de Ordem:  

(II EXAME UNIFICADO DA OAB/FGV) Em Direito Tributário, cumpre à lei ordinária:  

A) estabelecer a cominação ou dispensa de penalidades para as ações ou omissões 
contrárias a seus dispositivos.  

B) estabelecer a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais 
serão concedidos em matéria de ISS.  

C) estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre adequado 
tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.  

D) estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre a definição 
de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte.  

Comentários: 

De acordo com o art. 97, inciso V, da CTN, cabe à lei estabelecer a cominação ou 
dispensa de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos. O 
dispositivo refere-ゲWà <à LWｷàOヴSｷﾐ=ヴｷ;くà Pﾗヴデ;ﾐデﾗがà ;à ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗;à さ;ざàﾏﾗゲデヴ;-se correta a 
;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗;àさ;ざくàáà;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗;àさHざàWゲデ=àWヴヴ;S;àヮﾗヴケ┌Wà;ゲàﾏ;デYヴｷ;ゲà;ﾉｷàデヴ;デ;S;ゲàI;HWﾏàà 
Lei Complementar, de acordo com o art. 156, § 3º, inciso III, da CF/88.  

Pois bem. Com vistas a ilustrar o que estamos explicando (a criação de tributo por 
meio de lei), vamos pegar, por exemplo, um trecho da Lei Estadual Paulista nº 13.296/2008, 
que instituiu o IPVA no Estado de São Paulo.  

Trata-se de Lei Ordinária (Lei em sentido estrito), por meio da qual o Estado de São 
Paulo (entidade tributante) instituiu o IPVA no Estado de São Paulo (conforme a 
competência que recebera da Constituição Federal): 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Artigo 1º - Fica estabelecido, por esta lei, o tratamento tributário do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores - IPVA. 

Parágrafo único - Considera-se veículo automotor aquele dotado de mecanismo de propulsão própria e 
que sirva para o transporte de pessoas ou coisas ou para a tração de veículos utilizados para o 
transporte de pessoas ou coisas. 

SEÇÃO II 

DO FATO GERADOR 

Artigo 2º - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido anualmente, tem 
como fato gerador a propriedade de veículo automotor. 
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(...). 

Portanto, o desencadeamento é o seguinte: (i) a constituição dá competência 
tributária às pessoas políticas de direito público interno (como deu para o Estado de São 
Paulo para instituir o IPVA); (ii) com base nessa competência dada pela Constituição 
Federal, as pessoas políticas de direito público interno criam, por meio de suas leis, 
aprovadas por suas casas legislativas, os seus tributos (como fez o Estado de São Paulo 
instituindo o seu IPVA).   

3.4.1 に Diferenças entre a Lei Ordinária e a Lei Complementar 

Prosseguindo, queremos destacar, agora, as principais diferenças entre a Lei Ordinária 
e a Lei Complementar. 

Há duas diferenças básicas: quanto ao aspecto material (substancial) e quanto ao 
aspecto formal. 

a) Quanto ao aspecto material: as Leis Complementares caracterizam-se pela 
determinação constitucional expressa acerca das matérias que serão por ela 
reguladas. Ex.: artigos 59, parágrafo único, 146, 146-A, 148, 153, inciso VII, 154, 
inciso I, entre outros, da Constituição Federal. Em todos eles há exigência para que 
as matérias indicadas sejam disciplinadas por Lei Complementar. Quanto à Lei 
Ordinária, diz-ゲWàケ┌WàWﾉ;àYàさヴWゲｷS┌;ﾉざがàヮﾗｷゲàヮ;ヴ;àデ┌Sﾗà;ケ┌ｷﾉﾗàケ┌WàﾗàIﾗﾐゲデｷデ┌ｷﾐデWàﾐ?ﾗà
determinou o uso de Lei Complementar (ou, excepcionalmente, outra espécie), 
pode-se utilizar a Lei Ordinária. Portanto, ao contrário das Leis Complementares, as 
Leis Ordinárias não possuem determinação constitucional expressa quanto às 
matérias que serão por ela reguladas. 

b) Quanto ao aspecto formal: a Lei Complementar caracteriza-se pela exigência de 
quórum especial (maioria absoluta) para sua aprovação, conforme artigo 69 da CF, 
enquanto a Lei Ordinária exige maioria simples, conforme artigo 47 do texto 
constitucional.  

Essas diferenças nos levam à outra questão: há hierarquia entre Lei Complementar e 
Lei Ordinária?  

Não, não há hierarquia! Elas só tratam de matérias diferentes (aspecto material), mas 
não há qualquer hierarquia.  

Tudo o que não for reservado à Lei Complementar pela Constituição Federal poderá 
ser objeto de Lei Ordinária, a não ser que o constituinte tenha exigido outra forma.  

Portanto, justamente por tratarem de matérias diferentes, não é possível sustentar 
que há hierarquia entre Lei Complementar e Lei Ordinária.  

Por fim, respeitáveis juristas têm sustentado que só é Lei Complementar aquela que 
for (i) aprovada por maioria absoluta e que (ii) tratar de matérias a ela reservada pela 
Constituição Federal.  

NWゲゲWàゲWﾐデｷSﾗがàﾗゲàヴWケ┌ｷゲｷデﾗゲàヮ;ヴ;à;àI;ヴ;IデWヴｷ┣;N?ﾗàS;àさ┗WヴS;SWｷヴ;ざàLWｷàCﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴà
são cumulativos, exigindo-se, assim, a presença de ambos.  
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Dessa forma, pergunta-se: e se uma Lei Complementar for editada (Lei Complementar 
quanto ao aspecto formal, pois foi aprovada por maioria absoluta) tratando de assunto não 
previsto pela Constituição Federal para tal espécie normativa? Será ela efetivamente uma 
Lei Complementar?  

Atenção: nesse caso ela será formalmente complementar (pois foi formalmente 
aprovada por maioria absoluta), porém, materialmente ordinária (pois a matéria 
nela tratada não exige Lei Complementar).  

Acaso isso ocorra, apesar de formalmente complementar, por ser materialmente 
ordinária poderá ser normalmente alterada por Lei Ordinária.  

Isso já foi cobrado na 1ª fase do Exame de Ordem. Vejamos:  

(XX EXAME UNIFICADO DA OAB/FGV) O Estado Alfa institui, por meio de lei 
complementar, uma taxa pela prestação de serviço público específico e divisível. 
Posteriormente a alíquota e a base de cálculo da taxa vêm a ser modificadas por meio 
de lei ordinária, que as mantém em patamares compatíveis com a natureza do tributo 
e do serviço público prestado. A lei ordinária em questão é:  

A) integralmente inválida, pois lei ordinária não pode alterar lei complementar.  

B) parcialmente válida に apenas no que concerne à alteração da base de cálculo, pois a 
modificação da alíquota só seria possível por meio de lei complementar.  

C) parcialmente válida に apenas no que concerne à alteração da alíquota, pois a 
modificação da base de cálculo só seria possível por meio de lei complementar.  

D) integralmente válida, pois a matéria por ela disciplinada não é constitucionalmente 
reservada à lei complementar.  

Comentários: 

Conforme vimos acima, uma lei que é tão somente formalmente complementar (isto 
é, que é complementar em sua forma) e que não disciplina matéria privativa de Lei 
Complementar (ou seja, ela é formalmente complementar, mas é materialmente 
complementar) pode ser alterada por uma lei formalmente ordinária. Portanto, a 
;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗;àさSざàWゲデ=àIﾗヴヴWデ;く 

3.5 に MEDIDA PROVISÓRIA 

De acordo com o caput do artigo 62 da Constituição Federal:  

CF/88: Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

(...). 
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Portanto, o Chefe do Poder Executivo poderá editar Medida Provisória com força de 
ﾉWｷà SWゲSWà ケ┌Wà ヮヴWゲWﾐデWゲà ﾗゲà ゲWｪ┌ｷﾐデWゲà ヮヴWゲゲ┌ヮﾗゲデﾗゲぎà ヴWﾉW┗>ﾐIｷ;à さWざà ┌ヴｪZﾐIｷ;à ふ┌ﾏà e outro 
requisito cumulativamente, e não um ou outro, alternativamente). 

Importa pontuar o seguinte: as Medidas Provisórias têm força de lei, mas não são leis.  

Podem ser convertidas em lei, mas até a conversão são Medidas Provisórias, e não 
leis.  

E que isso fique bem claro!  

Pois bem. No passado as Medidas Provisórias foram objeto de inúmeras discussões 
sob a perspectiva tributária, pois, em sua redação original, a Constituição Federal não 
previa a instituição ou aumento de tributos por meio de Medida Provisória. 

Eis a redação original do artigo 62 da Constituição Federal, anterior à atual redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32/2001:  

CF/88: Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando 
em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias. 

Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas 
em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as 
relações jurídicas delas decorrentes. 

O que defendiam aqueles que eram contrários ao uso de Medida Provisória para 
instituir ou aumentar tributo? 

Defendiam o seguinte: como o artigo 150, inciso I, da Constituição Federal exige lei em 
sentido estrito (Lei Ordinária) para instituir ou aumentar tributo, e como Medida Provisória 
não é lei (só tem força de lei), então não pode ser utilizada para aqueles fins, sob pena de 
afronta ao constitucionalmente consagrado Princípio da Legalidade (do qual nos 
ocuparemos adiante, ao tratarmos dos Princípios de Direito Tributário, conforme já 
esclarecemos).  

Ocorre que essa controvérsia acabou sendo superada com a edição da Emenda 
Constitucional nº 32/2001, que passou a autoriza, expressamente, a utilização de Medida 
Provisória para instituição ou aumento de tributos.  

Vejamos a atual redação do artigo 62 da Constituição Federal, dada pela referida 
Emenda Constitucional nº 32/2001:  

CF/88: Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.    

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:  

I - relativa a: 

(...) 

III - reservada a lei complementar;  

(...) 
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§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos 
arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido 
convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.  

(...). 

Atenção: o artigo 62 da Constituição Federal admite, portanto, a instituição ou 
majoração de tributos por Medida Provisória.  

Contudo, é possível identificar que a Constituição federal impõe alguns critérios e 
restrições.  

Por força do dispositivo constitucional em questão, todas as matérias tributárias que 
devem ser disciplinadas por Lei Ordinária (Lei em Sentido Estrito) podem ser disciplinadas, 
também, por Medida Provisória, inclusive e especialmente a instituição e aumento de 
tributos (sem esquecer, porém, das isenções, anistias, remissões, penalidades etc.), com 
exceção, porém, daquelas matérias para as quais o constituinte exige Lei Complementar. 

Logo, a Medida Provisória pode, sim, instituir ou majorar tributos (além de poder 
disciplinar aquelas outras matérias não reservadas à Lei Complementar), mas não pode 
regular, por expressa vedação constitucional, aquelas matérias que exigem Lei 
Complementar.  

Portanto, muita atenção: não pode a Medida Provisória ser utilizada para a 
instituição ou aumento (majoração) dos seguintes tributos, pois para isso a 
Constituição Federal exige Lei Complementar:  
- Empréstimo Compulsório (art. 148 da CF);  
- Imposto sobre Grandes Fortunas (art. 153, VII, da CF); e  
- Imposto Residual (art. 154, I, da CF).  

Pois bem. Para os demais tributos cuja instituição ou aumento são permitidos por 
Medida Provisória, o § 2º do artigo 62 em questão exige que a medida que implique 
instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II 
(dessas exceções nos ocuparemos adiante, quando tratarmos dos Princípios de Direito 
Tributário), só produza efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida 
em lei até o último dia daquele em que foi editada.  

Vejamos como isso já foi cobrado na 1ª fase do Exame de Ordem:  

(X EXAME UNIFICADO DA OAB/FGV) Suponha que determinada Medida Provisória 
editada pela Presidenta da República, em 29/09/2012, estabeleça, entre outras 
providências, o aumento para as diversas faixas de alíquotas previstas na legislação 
aplicável ao imposto de renda das pessoas físicas. Nesse caso, com base no sistema 
tributário nacional, tal Medida Provisória  

A) não violaria o princípio da legalidade e produzirá efeitos a partir da data de sua 
publicação.  
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B) violaria o princípio da legalidade, por ser incompatível com o processo legislativo 
previsto na Constituição Federal/88.  

C) não violaria o princípio da legalidade e produzirá efeitos a partir de 90 (noventa) 
dias contados a partir da data de sua publicação.  

D) não violaria o princípio da legalidade e só produzirá efeitos a partir do primeiro dia 
do exercício financeiro subsequente à data de sua conversão em lei.  

Comentários: 

Conforme vimos acima, a CF/88 prescreve que Medida Provisória que implique 
instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 
154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida 
em lei até o último dia daquele em que foi editada. Portanto, a instituição ou 
majoração de imposto por Medida Provisória não afronta o Princípio da Legalidade 
TヴｷH┌デ=ヴｷ;くàLﾗｪﾗがà;à;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗;àさSざàWゲデ=àcorreta.    

3.6 に DECRETO LEGISLATIVO 

Versam sobre matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional. É por meio 
deles que os Tratados e Convênios que versam sobre matéria tributária são ser ratificados, 
com a finalidade de produzir eficácia no Sistema Tributário Nacional (artigo 49 da CF/88).  

Também é por meio de Decreto Legislativo que o Senado Federal pode suspender os 
efeitos de lei declarada inconstitucional em controle difuso de constitucionalidade pelo STF 
(art. 52 da CF/88).  

Assim, acaso o Brasil firme um Tratado ou Convenção Internacional sobre Direito 
Tributário ou se alguma lei federal que disponha sobre matéria tributária venha a ser 
declarada inconstitucional pelo STF, poderá haver a utilização do Decreto Legislativo.  

3.7 に TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 

Oà ;ヴデｷｪﾗà ΓΒà Sﾗà CTNà ヮヴWゲIヴW┗Wà ケ┌Wà さOゲà デヴ;デ;Sﾗゲà Wà ;ゲà Iﾗﾐ┗WﾐNﾛWゲà ｷﾐデWヴﾐ;Iｷﾗﾐ;ｷゲà
revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes 
ゲﾗHヴW┗Wﾐｴ;くざ 

“WﾐSﾗàデWIﾐｷI;ﾏWﾐデWàヮヴWIｷゲﾗがàﾐ?ﾗàｴ=àさヴW┗ﾗｪ;N?ﾗざàS;àﾉWｪislação interna.  

Explicamos: os Tratados e as Convenções Internacionais tão-somente prevalecem 
sobre a legislação interna. 

Isso quer dizer que suspendem a eficácia da lei interna, mas não a revoga.  

Por exemplo: imagine um Tratado Internacional para evitar que o mesmo 
contribuinte seja tributado pelo Imposto de Renda no Brasil e em qualquer outro 
país. Esse tratado tão-somente afastará os efeitos da Lei do Imposto de Renda 
para o contribuinte em questão dentro do Brasil, mas essa mesma lei continuará 
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válida, vigente e eficaz para todos os outros contribuintes não alcançados pelo 
Tratado. Assim, como sustentar que houve revogação da legislação interna?  

Por isso não há revogação da legislação interna: os Tratados e as Convenções 
Internacionais prevalecerão sobre a legislação interna, sem revoga-la. 

3.8 に DECRETOS E REGULAMENTOS 

DWà;IﾗヴSﾗàIﾗﾏàﾗà;ヴデｷｪﾗàΓΓàSﾗàCTNぎàさOàIﾗﾐデW┎SﾗàWàﾗà;ﾉI;ﾐIWàSﾗゲàSWIヴWデﾗゲàヴWゲデヴｷﾐｪWﾏ-
se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das 
regras de interヮヴWデ;N?ﾗàWゲデ;HWﾉWIｷS;ゲàﾐWゲデ;àLWｷくざ 

Muito embora às vezes sejam referidos como sinônimos, os Decretos e os 
Regulamentos não se confundem. 

O Decreto visa explicitar o conteúdo das leis. 

Atenção: Decreto é ato do Poder Executivo, por meio do qual objetiva explicitar 
o conteúdo das leis para o seu fiel cumprimento.  

O Decreto não pode extrapolar, isto é, não pode ir além da lei, tentando criar para o 
contribuinte obrigações tributárias não previstas na lei disciplinada.  

Quanto ao Regulamento, serve para consolidar as diversas normas sobre determinado 
tributo ou questão tributária (em regra sobre as respectivas obrigações acessórias). 

Temos, por exemplo, o RIR に Regulamento do Imposto de Renda, criado pelo Decreto 
3.000/99, que consolida a legislação do imposto de renda. 

3.9 に NORMAS COMPLEMENTARES 

Em primeiro lugar, não se deve Iﾗﾐa┌ﾐSｷヴà ;à さﾐﾗヴﾏ;à IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴざà ケ┌Wà ｷヴWﾏﾗゲà
Wゲデ┌S;ヴàIﾗﾏà;àさLWｷàCﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴざà;àケ┌WàゲWàヴWaWヴWàﾗà;ヴデｷｪﾗàヱヴヶàWàﾗ┌デヴﾗゲàSｷゲヮﾗゲｷデｷ┗ﾗゲàS;àCFぁà 

Normas Complementares são Atos Administrativos com força normativa e, por isso, 
estão compreendidas no conceito de legislação tributária. 

“?ﾗàさIﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴWゲざàヮﾗヴケ┌WàゲWàSWゲデｷﾐ;ﾏà;àIﾗﾏヮﾉWデ;ヴàﾗàデW┝デﾗàS;ゲàLWｷゲがàS;ゲàMWSｷS;ゲà
Provisórias e dos Decretos, e têm grande utilidade, pois elucidam o alcance da legislação, 
garantindo a igualdade de tratamento entre os contribuintes. 

Devem total obediência, no entanto, aos decretos e regulamentos. 

Nos termos do artigo 100 do CTN, são normas complementares:  

 os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas (são as Portarias, 
as Ordens de Serviço, as Instruções Normativas, dentre outros).  
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 as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a 
lei atribua eficácia normativa (destacam-se nessa categoria os Pareceres 
Normativos).  

 as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas (posição 
sedimentada do Fisco na interpretação e aplicação da legislação tributária に 
さIﾗゲデ┌ﾏWàデヴｷH┌デ=ヴｷﾗざぶく 

 os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios (vinculam as partes convenentes. Em regra dispõem sobre deveres 
instrumentais, isto é, obrigações acessórias entre essas pessoas políticas que detêm 
competência tributária). 

Obviamente essas normas complementares não podem alterar a Lei e nem os 
Decretos, e tampouco contrariá-los. 

Mas e se contrariar e for observada pelo contribuinte?  

Teremos ao menos duas hipóteses com efeitos diversos:  

i)  poderá contrariar para fins de exigir uma obrigação (nesse caso o contribuinte deve 
buscar defesa através de processo Administrativo ou Judicial, com vistas a afastar o 
ato contrário à lei); mas também  

ii) poderá contrariar a lei dispensando, porém, do pagamento de um tributo devido 
pelo contribuinte.  

Nesse caso terá aplicação o Parágrafo Único do artigo 100 do CTN: 

CTN: Art. 100. (...) 

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a 
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. 

DWàa;デﾗがàﾐ?ﾗàゲWヴｷ;àさﾃ┌ゲデﾗざ punir o contribuinte que se porta de acordo com a norma 
editada pela própria administração tributária, mesmo que essa norma seja ilegal. Por isso o 
dispositivo exclui a imposição de penalidades. 

4 に DEFINIÇÃO LEGAL DE TRIBUTO  

É muito comum lermos nos Manuais de Direito em geral que não é função do 
legislador criar conceitos.  

De fato, os doutrinadores reclamam para si essa função. 

Contudo, não obstante o quanto acima apontado, temos uma definição legal de 
tributo positivada no artigo 3º do Código Tributário Nacional:  

CTN: Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 
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Apesar das críticas à definição de tributo em questão, é inegável (i) que ela existe e 
que, por isso, deve ser considerada, e (ii) que atende satisfatoriamente bem aos seus 
propósitos, que é explicar o que vem a ser um tributo. 

Pois bem. Essa é a definição に do artigo 3º em questão に SWà さデヴｷH┌デﾗざà Wﾐケ┌;ﾐデﾗà
gênero, o que significa que qualquer espécie tributária que venha a ser criada (um imposto, 
uma taxa, uma contribuição de melhoria, um empréstimo compulsório ou uma contribuição 
qualquer) deve, necessariamente, enquadrar-se nessa definição, isto é, no gênero. 

É só fazer um exercício mental: pensem em algum tributo que vocês conhecem e 
analisem se ele se enquadra nessa definição.   

Acaso se enquadre, é um tributo! 

i) o caráter pecuniário da obrigação: obrigação tributária deve ser exigida 
necessariamente em dinheiro, em pecúnia! Portanto, acaso o contribuinte 
pratique o fato gerador da obrigação tributária, a lei tributária exigirá que ele 
entregue dinheiro ao Estado, e não に nunca に bens materiais ou imateriais 
diferentes de dinheiro (trabalho, ouro etc.). Se, em tese, for editada uma lei 
determinando a entrega de bens acaso praticado um fato gerador qualquer, essa 
lei não terá natureza tributária, pois o que ela exige に o bem a ser entregue に não 
se enquadra na definição legal de tributo, que impõe a entrega de dinheiro.  

ii)  a compulsoriedade: uma vez praticado o fato gerador, o pagamento do tributo é 
obrigatório. Não há voluntariedade nas obrigações tributárias. O contribuinte 
pode escolher em praticar ou não o fato gerador, isto é, por exemplo, pode 
escolher ser ou não proprietário de um veículo automotor, mas, acaso escolha ser, 
terá に obrigatoriamente に que pagar o IPVA. Ele não tem escolhe entre pagar ou 
não pagar. A obrigação tributária é compulsória; não é voluntária. Se uma 
determinada lei, em tese, dispuser que todo aquele que praticar um fato gerador 
pode escolher em pagar ou não pagar um tributo, essa lei não terá instituído, em 
verdade, um tributo, pois a facultatividade não se amolda à definição legal de 
tributo. 

iii) origem legal da instituição: o tributo deve, necessariamente, ser criado por meio 
de lei (em regra, Lei Ordinária, isto é, Lei em Sentido Estrito). É uma exigência do 
Princípio da Legalidade estampado no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal. 
A compulsoriedade vista acima é, inclusive, uma decorrência da origem legal da 
instituição do tributo, pois não haveria compulsoriedade quanto ao dever de 
pagar se não houvesse determinação legal. 

Atenção: não se admite a instituição de tributo senão, em regra, por meio de lei 
(Lei em Sentido Estrito), ou excepcionalmente por meio de Medida Provisória ou 
por Lei Complementar nas hipóteses admitidas pela Constituição Federal. Logo, 
Decretos, Regulamentos, Instruções Normativas etc. não podem, absolutamente, 
criar tributos. Em nenhuma hipótese. Portanto, um decreto, por exemplo, que 
venha a instituir um tributo incorrerá em vício de inconstitucionalidade, por 
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afronta ao Princípio da Legalidade, pois essa espécie normativa não pode criar 
tributo. Par;à ゲWà Wﾐケ┌;Sヴ;ヴà ﾐ;à SWaｷﾐｷN?ﾗà ﾉWｪ;ﾉà SWà デヴｷH┌デﾗがà ;à さWゲヮYIｷWざà SW┗Wà ゲWヴà
criada por lei.  

iv) a natureza não sancionatória de ilicitude: o dever de pagar tributo decorre, 
sempre, de um ato lícito. Com efeito, todos os fatos geradores dos tributos 
expressam verbos que correspondem a atos lícitos (ser proprietário, auferir renda, 
circular mercadoria etc.). Nunca, em nenhuma hipótese, poderá haver a exigência 
de tributo porque o contribuinte praticou um ato ilícito. Portanto, toda e qualquer 
exigência pecuniária imposta a alguém pela prática de um ato ilícito nunca poderá 
ser considerada um tributo. De fato, por exemplo, quando se ultrapassa o 
semáforo vermelho com o carro e se é multado, paga-se uma multa pela prática 
de uma infração de trânsito (vejam, é uma multa), e não um tributo. Quando se 
consome mais energia elétrica do que determinado pelas autoridades públicas em 
época de racionamento, paga-ゲWà ;à SWﾐﾗﾏｷﾐ;S;à さゲﾗHヴWデ;┝;ざがà ケ┌Wがà ;ヮWゲ;ヴà S;à
nomenclatura, não é tributo, dentre outros motivos, por estar sancionando a 
prática de um ato que quis ser evitado pelas autoridades públicas, que é o 
consumo excessivo de energia elétrica. Portanto, tributo não é multa e multa não 
é tributo. É preciso ter muita atenção quanto a essa característica dos tributos.   

v) a natureza vinculada, e não discricionária, da atividade administrativa de 
cobrança: em sua atuação junto ao contribuinte, o Fisco (que é Administração 
Pública) age sob o manto do regime jurídico administrativo, o que implica em 
prerrogativas e sujeições. Disso decorre, dentre outros, o dever-poder de cobrar o 
tributo. A autoridade fiscal, portanto, não tem opção, isto é, não age de forma 
discricionária: deve exigir o tributo, necessariamente, todas as vezes, pois tem, 
além do poder, o dever de fazê-lo. Importa destacar, ainda, que toda a atuação do 
Fisco deve ser pautada na lei, pois a Administração Pública só pode fazer o que 
estiver previsto em lei.   

Portanto, todo e qualquer tributo deve に necessariamente に se enquadrar nessa 
definição.  

Acaso não se enquadre, reitera-se, não pode ser considerado um tributo (será algum 
outro tipo de exigência, de cobrança, mas não um tributo).  

5 に ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS 

Vimos acima a definição legal de tributo constante no artigo 3º do Código Tributário 
N;Iｷﾗﾐ;ﾉぎàさTributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela 
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
ﾏWSｷ;ﾐデWà;デｷ┗ｷS;SWà;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;àヮﾉWﾐ;ﾏWﾐデWà┗ｷﾐI┌ﾉ;S;くざ 

Explicamos, também, que essa é a definição de tributo enquanto gênero, e que o 
gênero comporta algumas espécies.  

Pois bem. Quantas são, então, as espécies tributárias pertencentes do gênero tributo? 
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É possível identificar, a partir do texto constitucional, o total de 5 (cinco) espécies 
tributárias, quais sejam: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo 
compulsório e contribuições em geral. Vejamos cada uma delas: 

5.1 に IMPOSTOS 

A Constituição Federal prevê, no artigo 145, inciso I, que a União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios poderão instituir impostos.  

O artigo 16 do CTN nos traz, por sua vez, uma definição legal de imposto:   

CTN: Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de 
qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

áﾗà;ﾐ;ﾉｷゲ;ヴà;àWゲヮYIｷWàさｷﾏヮﾗゲデﾗざがà;àSﾗ┌デヴｷﾐ;àｷSWﾐデｷaｷIﾗ┌à;ゲàゲWｪ┌ｷﾐデWゲàI;ヴ;IデWヴｹゲデｷI;ゲぎàふｷぶà
é um tributo não vinculado, cujo (ii) o produto da arrecadação não possui destinação 
específica e (iii) não está sujeito a posterior devolução (não é da sua natureza ser devolvido, 
ao contrário dos empréstimos compulsórios). 

Portanto, é o seguinte: a obrigação de pagar imposto não se origina de qualquer 
atividade específica do Estado referível ao contribuinte.  

áàｴｷヮﾙデWゲWàSWà ｷﾐIｷSZﾐIｷ;à ふさa;デﾗàｪWヴ;Sﾗヴà;Hゲデヴ;デﾗざがàケ┌WàY o verbo + o complemento) 
consiste num comportamento ou situação qualquer do sujeito. 

O exame das várias hipóteses de incidência dos impostos previstos na Constituição 
Federal deixa evidente que em nenhuma delas está presente a atuação estatal (ver artigos 
153, 155 e 156 da CF). Todas essas hipóteses estão relacionadas に invariavelmente に a um 
agir, um ter, um estar inteiramente alheios ao agir do Estado.  

Além da ausência de vinculação, também não é possível identificar a destinação do 
produto da arrecadação (aliás, conforme já demonstrado, há vedação expressa quanto à 
vinculação da receita de impostos, salvo nos casos constitucionalmente admitidos に vide 
artigo 167, inciso IV, da CF) e tampouco a determinação de posterior devolução do produto 
da arrecadação. 

Na verdade, as despesas gerais do Estado com a sociedade (educação, saúde, 
segurança pública etc.) são custeadas com a receita dos impostos. Por isso eles não têm, em 
regra, destinação específica. O produto da sua arrecadação vai para o caixa geral do Estado 
para custear os serviços públicos difusos, no interesse de toda a sociedade. 

Pois bem. Esse é o regime jurídico dos impostos: salvo quando a própria Constituição 
Federal excepciona (artigo 167, inciso IV), os impostos têm como característica serem (i) um 
tributo não vinculado, cujo (ii) produto da arrecadação não possui destinação específica e 
que (iii) não está sujeito a posterior devolução. 

Se for um imposto, deve ter essas caraterísticas.  
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Acaso o legislador institua um imposto com destinação específica fora daquele 
permissivo constitucional (artigo 167, inciso IV), terá desobedecido, então, o respectivo 
regime jurídico dos impostos, cujas consequências veremos adiante.  

Atenção: ﾗà ;ヴデｷｪﾗà ヱΑà Sﾗà CTNà ヮヴWゲIヴW┗Wà ケ┌Wà さOゲà ｷﾏヮﾗゲデﾗゲà IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデWゲà Sﾗà
sistema tributário nacional são exclusivamente os que constam deste Título, com 
;ゲàIﾗﾏヮWデZﾐIｷ;ゲàWàﾉｷﾏｷデ;NﾛWゲàﾐWﾉWàヮヴW┗ｷゲデ;ゲくざ 

O CTN está afirmando, portanto, que os impostos são somente os que ele indica.  

Porém, conforme já ressaltamos linhas acima, temos que considerar que o CTE é 
anterior à Constituição Federal em vigor (o CTN é de 1966 e a CF é de 1988), e essa acabou 
prevendo um imposto que não havia sido previsto no CTN, que é o IPVA.  

O IPVA, dessa forma e por exemplo, não consta na redação do CTN. 

Portanto, ao contrário do quanto afirmado pelo artigo 17 do CTN, os impostos 
componentes do sistema tributário nacional não são exclusivamente os que constam no seu 
texto. 

Os impostos componentes do sistema tributário nacional são exclusivamente os que 
constam na Constituição Federal.  

A Constituição Federal prevê cada imposto que pode ser instituído. Se não estiver 
previsto no texto constitucional, não pode ser instituído. 

Pois bem. Os impostos previstos na Constituição Federal podem ser classificados em 
impostos (i) ordinários, (ii) extraordinário e (iii) residual. 

5.1.1 に Impostos Ordinários 

São aqueles cujas hipóteses de incidência constam expressamente no texto 
constitucional, de competência atribuída a cada uma das pessoas políticas:  

i) da União: artigo 153 da CF (IPI, IE, II, IR, IOF, ITR e IGF); 

ii) dos Estados: artigo 155 da CF (ITCMD, ICMS e IPVA);  

iii) dos Municípios: artigo 156 da CF (IPTU, ITBI e ISS); 

iv) do Distrito Federal: 147 e 155 da CF (ITCMD, ICMS, IPVA, IPTU, ITBI e ISS). 

São considerados imposデﾗゲà さﾗヴSｷﾐ=ヴｷﾗゲざà ヮﾗヴケ┌Wà ヮﾗSWﾏà ゲWヴà ｷﾐゲデｷデ┌ｹSﾗゲà ヮﾗヴà ;ケ┌Wﾉ;ゲà
ヮWゲゲﾗ;ゲà ヮﾗﾉｹデｷI;ゲà ﾐ┌ﾏ;à ゲｷデ┌;N?ﾗà SWà さﾐﾗヴﾏ;ﾉｷS;SWざà ふﾐ?ﾗà ヮヴWゲゲ┌ヮﾛWà ┌ﾏ;à ｪ┌Wヴヴ;がà ┌ﾏ;à
calamidade etc., como outras figuras exigem).  

Cada pessoa política pode instituir somente e tão-somente estes impostos numa 
situação de normalidade. 

Atenção: ;àヴｷｪﾗヴがàﾐ?ﾗàW┝ｷゲデWàｷﾏヮﾗゲデﾗゲàさSｷゲデヴｷデ;ｷゲざくàN;à┗WヴS;SWがàﾗàDｷゲデヴｷデﾗàFWSWヴ;ﾉà
cumula competências, pois a ele foram atribuídos os impostos municipais e os 
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impostos estaduais, conforme veremos mais adiante ao estudarmos 
Competência Tributária.   

Não nos preocuparemos, neste momento, com o estudo de cada um desses impostos 
em espécie (IR, IPVA, IPTU etc.): isso será feito adiante, num outro momento do curso, 
depois de estudada toda a parte geral dos tributos. No momento, foquemos em 
compreender que é um imposto e suas características.  

Para a instituição desses impostos exige-se, em regra, a edição de Lei Ordinária (ou Lei 
em Sentido Estrito), sendo cabível, em alguns casos, a edição de Medida Provisória, 
conforme vimos acima, quando estudamos as Fontes do Direito Tributário (se for o caso, 
revisite o tema).  

Portanto, o veículo introdutor de normas no caso da instituição ou aumento de 
impostos é a Lei Ordinária ou Lei em Sentido Estrito (em obediência ao Princípio da 
Legalidade, do qual nos ocuparemos adiante, quando estudarmos Princípios do Direito 
Tributário). 

5.1.2 に Imposto Extraordinário ou Imposto Extraordinário de Guerra に IEG 

Além dos impostos ordinários previstos no artigo 153 da Constituição Federal, o inciso 
II do artigo 154 prescreve que:  

CF/88: Art. 154. A União poderá instituir: 

(...) 

II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em 
sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua 
criação. 

 Portanto, além daqueles previstos no artigo 153, a União, e somente a União, ninguém 
mais que a União, poderá instituir esse imposto extraordinário. 

EゲゲWàYàﾗàIｴ;ﾏ;SﾗàさｷﾏヮﾗゲデﾗàW┝デヴ;ﾗヴSｷﾐ=ヴｷﾗàSWàｪ┌Wヴヴ;ざくà 

Desse imposto é extremamenデWàｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWàさｪヴ;┗;ヴざà;ゲàゲWｪ┌ｷﾐデWゲàI;ヴ;IデWヴｹゲデｷI;ゲ: 

 Competência: privativa da União (significa que Estados, Distrito Federal e 
Municípios não podem に absolutamente, em nenhuma hipótese, instituí-lo). 

 Pressupostos: (i) iminência ou (ii) ocorrência de guerra externa (iminência = está em 
さ┗ｷ;ゲàSWざàﾗ┌àﾗIﾗヴヴZﾐIｷ;à Эà ﾃ=à Wゲデ=à Wﾏàｪ┌Wヴヴ;à に é óbvio que o país deve participar 
dessa guerra). 

 Pela excepcionalidade da situação (guerra), o imposto extraordinário poderá ter 
como hipótese de incidência (verbo + complemento) um imposto já compreendido 
da competência tributária da União (significa que a União pode reproduzir, no novo 
imposto extraordinário de guerra, por exemplo, qualquer um daqueles verbos + 
complementos já indicados no artigo 153 da Constituição Federal, ou seja, poderá 
cobrar dois Impostos de Rendas, mas um deles será considerado imposto 
W┝デヴ;ﾗヴSｷﾐ=ヴｷﾗà SWà ｪ┌Wヴヴ;がà ﾗ┌à ヮﾗSWヴ=à さ┌ゲ;ヴざà┌ﾏàS;ケ┌WﾉWゲà ┗WヴHﾗゲà Щà IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデﾗゲà
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atribuídos aos Estados ou aos Municípios nos artigos 155 e 156 da Constituição 
Federal, ou seja, poderá cobrar um IPVA junto com os Estados, mas um deles, esse 
cobrado pela União, será considerado um imposto extraordinário de guerra.    

 O veículo introdutor de normas no caso da instituição ou aumento do imposto 
extraordinário de guerra é, em regra, a Lei Ordinária ou Lei em Sentido Estrito (em 
obediência ao Princípio da Legalidade, do qual nos ocuparemos adiante, quando 
estudarmos Princípios do Direito Tributário), com as ponderações que já fizemos 
em relação às Medidas Provisórias, quando estudamos as Fontes do Direito 
Tributário (se for o caso, revisite o tema). Por se tratar de um tributo a ser instituído 
numa situação de anormalidade, isto é, de extraordinariedade (e não de 
ﾗヴSｷﾐ;ヴｷWS;SWぶがàﾗàIﾗﾐゲデｷデ┌ｷﾐデWàaW┣à;àヮヴW┗ｷゲ?ﾗàSWà┌ﾏà┗WｹI┌ﾉﾗàﾐﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗàさゲｷﾏヮﾉWゲざがàﾗ┌à
ゲWﾃ;がàSWàa=Iｷﾉà;ヮヴﾗ┗;N?ﾗがàケ┌WàヮﾗSWàゲWヴàｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗Wàさゲ┌Hゲデｷデ┌ｹSﾗざàヮﾗヴàMWSｷS;àPヴﾗ┗ｷゲﾙヴｷ;がà
com vistas a facilitar a sua instituição, se necessário.  

Por fim, o dispositivo constitucional em questão determina a supressão gradual do 
imposto extraordinário de guerra, gradativamente, desde que cessadas as causas de sua 
criação. 

A Constituição Federal, no entanto, não dá um prazo para essa supressão e 
consequente extinção total. 

Esse prazo é estabelecido pelo artigo 76 do CTN, sendo de cinco anos a partir da 
cessação da causa da criação do imposto:  

CTN: Art. 76. Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir, temporariamente, 
impostos extraordinários compreendidos ou não entre os referidos nesta Lei, suprimidos, 
gradativamente, no prazo máximo de cinco anos, contados da celebração da paz. 

Portanto, o prazo de supressão é de cinco anos, contados da data da celebração da 
paz.  

5.1.3 に Impostos Residuais 

Além da competência para instituir os seus impostos ordinários e o imposto 
extraordinário de guerra, à União foi dada competência para instituir impostos residuais. 

É o que está previsto no inciso I do artigo 154 da Constituição Federal: 

CF/88: Art. 154. A União poderá instituir: 

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-
cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta 
Constituição; 

(...). 

DWゲゲWà ｷﾏヮﾗゲデﾗà Yà W┝デヴWﾏ;ﾏWﾐデWà ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWà さｪヴ;┗;ヴざがà ヮﾗヴà ゲ┌;à ┗W┣がà ;ゲà ゲWｪ┌ｷﾐデWゲà
características: 

 Competência: privativa da União (significa que Estados, Distrito Federal e 
Municípios não podem に absolutamente, em nenhuma hipótese, instituir imposto 
residual. Quando o constituinte distribuiu as competências tributárias, ele já fixou 

Rodrigo Martins

Aula 00

Direito Tributário p/ OAB 1ª Fase XXIX Exame - Com Videoaulas

www.estrategiaconcursos.com.br



 

   40 
 

quais impostos cada pessoa política poderá instituir. Para a União reservou aqueles 
previstos no artigo 153, para os Estados aqueles previstos no artigo 155, para os 
Municípios aqueles previstos no artigo 156 e para o Distrito Federal, de forma 
cumulativa, os dos Estados e os dos Municípios. Contudo, somente para a União 
SWｷ┝ﾗ┌à ﾗà Iﾗﾐゲデｷデ┌ｷﾐデWà ┌ﾏ;à さヮﾗヴデ;à ;HWヴデ;ざà ヮ;ヴ;à Iヴｷ;ヴà ﾗ┌デヴﾗゲà ｷﾏヮﾗゲデﾗゲがà ケ┌Wà ゲ?ﾗà ﾗゲà
impostos residuais. Por isso se diz que somente a União possui competência para 
criar, de forma residual, outros impostos que não aqueles que já recebeu 
competência).  

 Limitações: por ser uma competência residual, o constituinte impôs algumas 
limitações ao seu exercício. São elas: (i) não podem ser cumulativos (trata-se da 
característica da não cumulatividade tributária, que será estudada com mais 
detalhamento adiante, em tópico específico. Em linhas geria, acaso este imposto 
residual seja instituído e acaso incide várias vezes numa determinada cadeia 
econômica, como o ICMS, deverá ser não cumulativo, isto é, não poderá incidir 
imposto sobre imposto. Assim, a cada etapa de sua incidência, deverá haver a 
previsão de abatimento do valor do imposto pago na etapa antecedente); e (ii) não 
pode ter fato gerador ou base de cálculo próprios dos já discriminados na 
Constituição Federal (significa que, ao contrário do imposto extraordinário de 
guerra, a União deverá escolher uma hipótese de incidência (verbo + complemento) 
inédita para o imposto residual, sendo-lhe vedado utilizar as hipóteses de incidência 
já previstas na Constituição Federal. 

 Quanto ao veículo introdutor de norma, de forma excepcional (exceção à regra 
geral de que os tributos são instituídos por Lei Ordinária ou Lei em Sentido Estrito) 
exige-se Lei Complementar para a instituição do imposto residual. Atenção: o 
exercício da competência residual exige o uso de Lei Complementar! Com efeito, 
não sendo um tributo a ser instituído em situação de anormalidade (como no caso 
de uma guerra), quis o constituinte que sua instituição passasse por um amplo 
debate junto ao Congresso Nacional, e a forma de obter isso é utilizando um veículo 
legislativo (tipo de lei) que possui quórum qualificado (maioria absoluta, nos termos 
do artigo 69 da Constituição Federal) de aprovação. Assim, ao mesmo tempo em 
que se permite à União instituir um novo imposto (de forma residual), exige-se um 
ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗàﾏ;ｷゲàさSｷaｹIｷﾉざがàヮﾗｷゲàヮヴWゲゲ┌ヮﾛWàLWｷàCﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴがàWàWゲゲ;àゲﾙàヮﾗSWàゲWヴà
aprovada pela maioria absoluta em cada casa que compõe o Congresso Nacional. 
Atenção: por exigir Lei Complementar para a sua instituição, não poderá ser 
instituído ou aumentado por Medida Provisória, conforme vedação do artigo 62, § 
1º, inciso III, da Constituição Federal).   

Portanto, o veículo introdutor de normas no caso da instituição do imposto residual é 
a Lei Complementa (que também obedece ao Princípio da Legalidade, do qual nos 
ocuparemos adiante, quando estudarmos Princípios do Direito Tributário). 
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5.2 に TAXAS 

A Constituição Federal prevê, no artigo 145, inciso II, que a União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios poderão instituir taxas.  

CF/88: Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos:  

(...) 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;  

(...). 

Em consonância com o texto constitucional, o caput do artigo 77 do CTN também 
prescreve que:   

CTN: Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no 
âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, 
ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte 
ou posto à sua disposição. 

Pois bem. Ao analisarmos as características das taxas de acordo com aquela 
classificação constitucional dos tributos, poderemos perceber que essa espécie tributária se 
caracteriza por ser (i) um tributo vinculado a uma atuação Estatal específica, cujo (ii) 
produto da arrecadação tem destinação específica, que é o custeio dessa atividade, e que 
(iii) não está sujeito a posterior devolução. 

Quanto à primeira característica, sua hipótese de incidência (verbo + complemento) 
constitui uma atuação estatal específica referível ao contribuinte (ou seja, um fazer do 
Estado em benefício de uma pessoa individualmente considerada), que pode ser:  

i)  o exercício regular do poder de polícia; ou  

ii)  a prestação ao contribuinte, ou colocação à sua disposição, de um serviço 
público específico e divisível. 

É possível verificar, assim, que o Estado exerce determinada atividade e, por isso, 
cobra a taxa da pessoa a quem aproveita essa atividade. 

Pﾗヴデ;ﾐデﾗがà;àｴｷヮﾙデWゲWàSWà ｷﾐIｷSZﾐIｷ;àS;à デ;┝;àSWゲIヴW┗Wà┌ﾏàさa;デﾗàSﾗàEゲデ;SﾗざがàWàﾐ?ﾗà┌ﾏà
fato ou comportamento do contribuinte.  

Por isso se diz que é um tributo contraprestacional! 

Atenção: as atividades gerais do Estado (saúde, educação, segurança pública 
etc.) são chamadas de atividades (ou serviços) uti universi devem ser financiadas 
com a receita dos impostos (cuja hipótese de incidência não é vinculada, sendo, 
portanto, tributos não vinculados, conforme já estudamos acima), arrecadados 
de toda a coletividade, para que reverta em serviços públicos para essa mesma 
coletividade. Contudo, há algumas atividades estatais que, dada sua 
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divisibilidade e referibilidade a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos 
determinável (consegue-se identificar quem usa o serviço público e quanto usa, 
sendo, assim, uma atividade estatal no interesse direto do indivíduo, 
ocasionando, para ele, uma utilidade, e não para toda a sociedade difusamente 
considerada) devem ser financiadas por tributos pagos pelos indivíduos a quem 
essas atividades estatais beneficiam. São as atividades (ou serviços) uti singuli. 
Essa ideia levou à criação de outras espécies de tributos diferentes dos impostos 
(que financiam as atividades gerais do Estado, quando não é possível identificar 
quem e o quanto se é beneficiado por essas atividades), como as taxas, a serem 
pagas por quem obteve essa utilidaSWàSﾗàEゲデ;SﾗくàN?ﾗàゲWヴｷ;àさﾃ┌ゲデﾗざàケ┌WàﾗàEゲデ;Sﾗà
financiasse um serviço público com a receita dos impostos (pagos por todos) 
para beneficiar, com uma atividade (serviço ou poder de polícia), um indivíduo 
ou grupo de indivíduos a quem essa atividade interesse diretamente e que dela 
デｷヴ;à ┌ﾏà ヮヴﾗ┗Wｷデﾗくà Eﾐデ?ﾗがà ﾐ;S;à ﾏ;ｷゲà さﾃ┌ゲデﾗざà ケ┌Wà ﾗゲà ｷﾐSｷ┗ｹS┌ﾗゲà HWﾐWaｷIｷ;Sﾗゲà
paguem pela atividade estatal. O pagamento se dará, no caso, através de uma 
taxa.   

Isso já foi cobrado na 1ª fase do Exame de Ordem da seguinte forma:  

(VI EXAME UNIFICADO DA OAB/FGV) As taxas são os tributos que têm por hipótese 
de incidência uma atuação estatal. Assinale a alternativa que corretamente delimite 
tal atuação, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil e da 
legislação tributária.  

A) Os serviços públicos universais (uti universi) podem ser custeados por meio de 
taxas, já que alcançam a coletividade considerada como um todo, o mesmo não 
podendo se dizer a respeito dos atos de polícia.  

B) Tanto os serviços públicos uti universi como os uti singuli, também chamados 
singulares, na medida em que são mensuráveis e divisíveis, podem ser custeados por 
meio de taxas, juntamente com os atos de polícia.  

C) Somente os serviços públicos específicos, por serem de utilização individual e 
mensurável, podem ser custeados mediante taxas de serviço, ocorrendo o mesmo 
com os atos de polícia, que devem ser específicos e divisíveis para serem custeados 
mediante taxas de polícia.  

D) A atuação estatal suscetível de ser custeada mediante taxa é aquela que se refere 
indiretamente ao contribuinte, tal como uma obra pública que causa valorização 
imobiliária, aumentando o valor de mercado dos imóveis localizados em suas 
imediações. 

Comentários: 

Somente os serviços públicos específicos e divisíveis (uti singuli) podem ser 
remunerados por taxa. Pﾗヴデ;ﾐデﾗがà;à;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗;àさIざàWゲデ=àIﾗヴヴWデ;くà   
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Pois bem. Além de referir-se a uma atividade Estatal específica, o produto da 
arrecadação das taxas destina-se ao financiamento dessa atividade.  

Dito de outro modo, as taxas são arrecadadas para financiar a própria atividade Estatal 
a que se referem.  

Por exemplo: o valor que se paga com uma Taxa Judiciária se destina a financiar 
a própria atividade do Poder Judiciário, e é assim em todas as taxas. 

Ademais, não são tributos sujeitos à posterior devolução: não é da sua natureza ser 
paga para depois ser devolvida, como um empréstimo. Será devolvida somente e tão-
somente se paga incorretamente ou em valor maior que o devido. 

Pois bem. Conforme disposto no texto constitucional, a taxa é um tributo de 
competência comum entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Significa que todas as pessoas políticas podem instituí-las, desde que sejam 
constitucionalmente responsáveis pelo exercício do poder de polícia ou pela prestação do 
serviço público. 

Então, se o serviço público é municipal, o Município poderá instituir a taxa; se 
Estadual, o Estado. Se o poder de polícia é exercido pela União, será ela competente para 
instituir a taxa, e assim sucessivamente. 

Quanto ao veículo introdutor de norma, será a Lei Ordinária (ou Lei em Sentido 
Estrito) do ente que detém competência para a prestação do serviço público ou para o 
exercício do poder de polícia.  

Portanto, poderá ser por meio de Lei Federal, Lei Estadual, Lei Municipal ou Lei 
Distrital. 

Vejamos, agora, as espécies de taxas previstas na Constituição Federal.  

5.2.1 に Taxa de Polícia ou pelo exercício do Poder de Polícia 

Conforme já vimos acima, o inciso II do artigo 145 da Constituição Federal dá 
competência à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para instituir taxas 
em razão do exercício do poder de polícia.  

O artigo 77 do CTN repete a previsão:  

CTN: Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no 
âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, 
ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte 
ou posto à sua disposição. 

E o que vem a ser poder de polícia? O próprio CTN o define no artigo 78:  

CTN: Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão 
de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou 
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autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos. 

Portanto, poder de polícia é a atividade do Estado que limita ou disciplina o exercício 
de direitos, propriedades e atividades individuais no interesse do bem comum. 

O poder de polícia, dessa forma, é a atividade do Estado consistente em limitar o 
exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Há certos direitos 
individuais que devem se conciliar com o interesse público, e cabe ao Estado verificar se tais 
direitos individuais estão, efetivamente, sendo exercidos em conformidade com o interesse 
público.   

Por exemplo: todo aquele que é proprietário de um terreno tem o direito de 
nele construir, mas, como sabemos, não poderá edificar imóvel da maneira e 
com o tamanho que quiser, pois há normas de direito civil e de administrativo 
que determinam como essa obra deve ser executada. Pois bem, vejam só: é o 
Estado disciplinando direito e propriedade individual, dispondo como esses 
deverão ser gozados, no interesse do bem comum (para que se respeite o direito 
de propriedade dos vizinhos, os recuos em relação aos prédios vizinhos, o direito 
de receber ventilação e luz solar dos prédios vizinhos etc.). Quando o Estado 
analisa a obediência ou não às normas regulamentadoras em questão, ele está 
exercendo o seu poder de polícia. Assim, quando uma pessoa pede um alvará 
junto a um órgão público, seja para construir uma edificação ou para poder 
exercer uma atividade empresarial, comercial, de serviços etc., ela está, em 
verdade, provocando o exercício do poder de polícia, o que ensejará a cobrança 
de uma taxa. 

Essa atuação fiscalizadora (exercício do poder de polícia) do Estado visa tutelar o 
interesse de toda a coletividade, isto é, o interesse público (interesse indireto) e também o 
interesse da pessoa que provocou a atuação estatal isoladamente (interesse direito).  

Atenção: ヮ;ヴ;àﾗà“TFがàﾐ?ﾗàYàﾐWIWゲゲ=ヴｷ;à;à┗ｷゲデﾗヴｷ;àﾗ┌àaｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗàさヮﾗヴデ;à;àヮﾗヴデ;ざà
para a cobrança da taxa pelo exercício do poder de polícia. De acordo com a 
Suprema Corte, basta a existência do órgão competente na estrutura do ente 
federativo que tenha como função o exercício do poder de polícia. Basta que 
ﾙヴｪ?ﾗàW┝ｷゲデ;àさヮヴﾗﾐデﾗざàヮ;ヴ;àaｷゲI;ﾉｷ┣;ヴくà 

Pois bem. Ainda, de acordo com a referida Suprema Corte (STF), a base de cálculo da 
Taxa de Polícia に ou pelo exercício do Poder de Polícia に não pode adotar como critério o 
número de empregados da pessoa jurídica: 

Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de fiscalização de 
localização, instalação e funcionamento. Base de cálculo. Número de empregados. Atividade 
exercida. Dados insuficientes para se aferir o efetivo poder de polícia. Impossibilidade. 

1. As taxas comprometem-se com os custos dos serviços específicos e divisíveis que as motivam, ou 
com a atividade de polícia desenvolvida. 
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2. O critério do número de empregados ou, isoladamente, da atividade exercida pelo contribuinte 
para se aferir o custo do exercício do poder de polícia desvincula-se do maior ou do menor trabalho 
ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar. Precedentes. 

3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado 
da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do CPC. 

4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já 
fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da 
justiça (STF, 2ª T., AgReg. no RE com Ag 1.067.210, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/04/2018). 

Pois bem. O parágrafo único do aヴデｷｪﾗàΑΒàSWデWヴﾏｷﾐ;がàヮﾗヴàゲ┌;à┗W┣がàケ┌WàさCﾗﾐゲｷSWヴ;-se 
regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos 
limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a 
lei tenha como discricion=ヴｷ;がàゲWﾏà;H┌ゲﾗàﾗ┌àSWゲ┗ｷﾗàSWàヮﾗSWヴくざ 

Por óbvio, o exercício do poder de polícia será regular quando o Estado tiver 
competência para fazê-lo, e quando desempenhá-los nos rigores da lei.  

Assim, toda vez que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercem 
essa função de polícia, por si ou por terceiros, poderão cobrar taxa. 

Contribuinte da taxa に é fácil constatar に é a pessoa que provoca a atuação estatal 
caracterizada pelo exercício do poder de polícia (quem tem o interesse direto).   

5.2.2 に Taxa de serviço ou pela prestação de um serviço público 

Já vimos acima que o inciso II do artigo 145 da Constituição Federal dá competência à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para instituir, também, 
paralelamente à taxa de polícia, taxas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.   

Da mesma forma que faz em relação à taxa de polícia, o artigo 77 do CTN repete a 
previsão constitucional:  

CTN: Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no 
âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, 
ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte 
ou posto à sua disposição. 

Trata-se da taxa de serviço, ou taxa pela prestação de um serviço público.  

Pois bem. Que é serviço público para fins de incidência, isto é, de cobrança de taxa? 

Serviço público pode ser definido como toda atividade de oferecimento de uma 
utilidade ou de uma comodidade material fruível diretamente pelas pessoas pertencentes à 
sociedade, prestado pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob o regime jurídico de 
direito público (portanto, com as prerrogativas de supremacia do interesse público e com 
restrições especiais que essa condição exige に prerrogativas e sujeições). 

Atenção: Iﾗﾐデ┌Sﾗがà ﾐ?ﾗà H;ゲデ;à ゲWヴà さゲWヴ┗ｷNﾗà ヮ┎HﾉｷIﾗざà ヮ;ヴ;à WﾐゲWﾃ;ヴà ;à ｷﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗà Wà
cobrança de taxa. Há determinados pressupostos que precisam ser 
necessariamente atendidos e que, acaso não presentes, impedem a cobrança do 
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tributo em questão (da taxa). Assim, mesmo diante de um serviço público, acaso 
não presentes esses pressupostos, essas características, a taxa não poderá ser 
regularmente cobrada. 

Tais pressupostos instituem, em verdade, o regime jurídico da taxa de serviço. 

Esses pressupostos foram indicados pelo constituinte (no inciso II do artigo 145) e pelo 
legislador (no artigo 79 do CTN). Inclusive, o artigo 79 do CTN indica e também explica os 
pressupostos. Vejamos:  

CF/88: Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos: 

(...) 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 

(...). 

CTN: Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: 

I - utilizados pelo contribuinte: 

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; 

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante 
atividade administrativa em efetivo funcionamento; 

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de unidade, ou 
de necessidades públicas; 

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus 
usuários. 

Portanto, de acordo com os dispositivos em questão, o serviço público deve ser, 
necessariamente: 

 Efetivamente utilizado (fruição efetiva): sem demandar maiores explicações, 
serviço público efetivamente utilizado é aquele fruído por quem dele se beneficiou. 
Portanto, quando efetivamente prestado o serviço público, poderá haver a 
incidência de taxa. 

 Potencialmente utilizado (utilização potencial): o CTN explica que o serviço é 
potencialmente utilizado quando, sendo de utilização compulsória, seja posto à sua 
disposição da pessoa mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. 
Nesse caso, é preciso explicar o que quis dizer o legislador com a expressão 
さ┌デｷﾉｷ┣;N?ﾗà Iﾗﾏヮ┌ﾉゲﾙヴｷ;ざぎà ﾐ?ﾗà ゲｷｪﾐｷaｷI;がà ;Hゲﾗﾉ┌デ;ﾏWﾐデWがà ケ┌Wà ﾗà ┌ゲﾗà Sﾗà ゲWヴ┗ｷNﾗà Yà
compulsório, isto é, que a pessoa é obrigada a receber o serviço prestado pelo 
Estado. SigniaｷI;がà Wﾏà┗WヴS;SWがà ケ┌Wàﾗà さヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗざàYà Iﾗﾏヮ┌ﾉゲﾙヴｷﾗがà ┌ゲ;ﾐSﾗàﾗ┌àﾐ?ﾗà
usando o serviço, pois ele に o serviço に foi colocado à disposição de pessoas 
determinadas ou determináveis, que dele estão tirando algum proveito, nem que 
seja meramente econômico. Por exemplo: se determinado serviço estatal é posto à 
disposição de um grupo de indivíduos da comunidade (atingindo, por exemplo, só 
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os bairros centrais de uma cidade, como uma rede de água e de esgoto), como é 
possível identificar os beneficiários, então são eles に e não toda a sociedade に que 
devem financiar esse serviço. Ainda que algum indivíduo não queira fruir 
さWaWデｷ┗;ﾏWﾐデWざà ふゲWヴ┗ｷNﾗà ┌デｷﾉｷ┣;Sﾗぶがà Yà ｷﾐWｪ=┗Wﾉà ケ┌Wà ;à ;デ┌;N?ﾗà Wゲデ;デ;ﾉà Wゲデ=à ﾉｴWà
trazendo um benefício, no mínimo econômico, pois esse serviço valoriza o seu 
ｷﾏﾙ┗WﾉくàN?ﾗà ゲWヴｷ;à さﾃ┌ゲデﾗざがà ;ゲゲｷﾏがàケ┌Wà デﾗS;à ;à Iﾗﾏ┌ﾐｷS;SWà ふヮﾗヴàﾏWｷﾗàSWà ｷﾏヮﾗゲデﾗゲぶà
suportasse o custo do serviço que só atinge e que só beneficia parte dela. E 
também não seria justo deixar de cobrar a taxa dos indivíduos integrantes do grupo 
beneficiado, para quem o serviço é posto à disposição, o que representa, em si 
(colocar à disposição), uma vantagem. Portanto, todo o grupo que tem o serviço à 
sua disposição deve, pois, custear a atividade estatal, ainda que este ou aquele 
indivíduo não queira efetivamWﾐデWàaヴ┌ｷヴàﾗàゲWヴ┗ｷNﾗくàEゲゲWàYàﾗà┌ゲﾗàさヮﾗデWﾐIｷ;ﾉざà;àケ┌WàゲWà
refere o CTN.   

 Específico: O CTN explica que o serviço será específico quando possa ser destacado 
em unidades autônomas de intervenção, de unidade, ou de necessidades públicas. 
Pois bem. Serviço espeIｹaｷIﾗàYà;ケ┌WﾉWàケ┌WàヮWヴﾏｷデWàｷSWﾐデｷaｷI;ヴàさケ┌;ﾉざàYàWàﾗàさケ┌;ﾐデﾗざà
a essa pessoa beneficiada pode dele usufruiu em comparação com outras. 
Portanto, a especificidade permite identificar e medir o quanto de serviço foi 
prestado ao beneficiário. Por exemplo: não é possível identificar, com 
antecedência, o quanto cada cidadão utiliza do serviço público de saúde, do serviço 
público de educação ou do serviço de segurança pública (especificidade). Por isso に 
reitera-se に devem ser custeados com a receita de impostos (pagos por toda a 
coletividade, que deles se beneficiam). 

 Divisíveis: O CTN explica que os serviços são divisíveis quando suscetíveis de 
utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. A divisibilidade 
é, nesse sentido, um desdobramento da especificidade. De fato, serviço divisível é 
aquele cujo beneficiário pode ser identificado previamente, a quem o Estado, com 
o serviço, prestou uma utilidade. É aquele se se opõe a um serviço público difuso, 
em relação ao qual não é possível identificar o beneficiário. Por exemplo: não é 
possível identificar, com antecedência, quem é o usuário do serviço público de 
saúde, do serviço público de educação ou do serviço de segurança pública, pois 
esses são serviços difusos, prestados indistintamente à toda a coletividade. Não é 
possível identificar, de antemão, os usuários desses serviços. Por isso devem ser 
custeados com a receita de impostos (pagos por toda a coletividade, que deles se 
beneficiam).  

Atenção: para que um serviço público possa ser remunerado por taxa, não basta 
ser somente serviço público. Além de ser serviço público, deve preencher todos 
esses pressupostos, sob pena de se caracterizar algum vício em sua instituição. 
Esse é o regime jurídico das taxas de serviço (ou pela prestação de um serviço 
público). 
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“Wヴｷ;ﾏà ｷﾐIﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲがà ;ゲゲｷﾏがà ヮﾗヴà W┝Wﾏヮﾉﾗがà ┌ﾏ;à さデ;┝;à SWà ゲWｪ┌ヴ;ﾐN;à ヮ┎HﾉｷI;ざがà ﾗ┌à
┌ﾏ;àさデ;┝;àSWàゲ;┎SWàヮ┎HﾉｷI;ざがàヮﾗｷゲàﾐ?ﾗàゲWヴｷ;ﾏàWゲヮWIｹaｷI;ゲàWàSｷ┗ｷゲｹ┗Wｷゲくà 

Se o serviço público (efetivamente ou potencialmente prestado) não puder ser 
específico e divisível, não poderá ser remunerado por meio de taxa.  

Se ausentes esses pressupostos, e sendo um serviço público, deverá ser custeado, em 
regra, com a receita dos impostos. 

A ausência dos critérios de divisibilidade e especificidade fizeram com que o STF 
julgasse inconstitucional leis municipais que instituíram a Taxa de Conservação e Limpeza 
pública (os municípios cobravam essa taxa para custear o serviço de limpeza pública, nas 
ruas e praças da cidade, como, por exemplo, com as atividades de varrição e coleta de lixo): 

EMENTA: TRIBUTÁRIA. IPTU. PARCELAMENTO. VENCIMENTO DAS PARCELAS. FIXAÇÃO POR DECRETO. 
UTILIZAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO - UFM PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA, FAIXA E 
TRIBUTAÇÃO, ISENÇÃO FISCAL E OUTROS FINS. TAXAS DE CONSERVAÇÃO E DE LIMPEZA. (...). No que 
concerne às taxas, é manifesta a sua inconstitucionalidade, por não terem por objeto serviço público 
divisível e referido a determinados contribuintes, não havendo possibilidade, por isso, de serem 
custeados senão pelo produto dos impostos gerais. Declaração de inconstitucionalidade dos arts. 86, 
I, II e III; 87, I e III; 91; 93, I e II; e 94, I e II, todos da Lei nº 6.989, de 29.12.66, do Município de São 
Paulo. Recurso conhecido e, em parte, provido (STF, Pleno, RE nº 188.391/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 
15/06/2000). 

Pois bem. Há uma determinada taxa que já causou muita polêmica doutrinária e 
jurisprudencial.  

Trata-se da taxa pela prestação do serviço público de coleta de lixo.  

Muito se discute acerca de sua divisibilidade e de sua especificidade, argumentando-
se que tais requisitos não estariam presentes, sendo eivada, portanto, de vício de 
inconstitucionalidade por afronta ao artigo 145, inciso II, da Constituição Federal.  

Contudo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que essa taxa não viola o artigo 145, 
II, da Constituição Federal. 

Tal entendimento foi consubstanciado na Súmula Vinculante nº 19:  

Súmula Vinculante nº 19: A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, 
remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 
145, II, da Constituição Federal. 

É muito importante conhecer o enunciado dessa Súmula Vinculante. 

Vejamos como esse tema já foi cobrado na 1ª fase do Exame de Ordem: 

(XXVI EXAME UNIFICADO DA OAB/FGV) José, preocupado com o meio ambiente, faz 
uso de um processo caseiro de transformação do lixo orgânico em adubo, bem como 
separa o lixo inorgânico, destinando-o à reciclagem. Por isso, sempre que os 
caminhões que prestam o serviço público de coleta de lixo passam por sua casa, não 
encontram lixo a ser recolhido. José, então, se insurge contra a cobrança da taxa 
municipal de coleta de lixo proveniente de imóveis, alegando que, como não faz uso 
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do serviço, a cobrança em relação a ele é indevida. Acerca desse cenário, assinale a 
afirmativa correta.  

A) Por ser a taxa de um tributo contraprestacional, a não utilização do serviço pelo 
contribuinte retira seu fundamento de validade.  

B) A coleta de lixo domiciliar nessas condições não configura a prestação de um 
serviço público específico e divisível, sendo inconstitucional.  

C) Por se tratar de serviço público prestado à coletividade em geral, no interesse da 
saúde pública, seu custeio deve ocorrer por meio dos recursos genéricos auferidos 
com a cobrança de impostos.  

D) A cobrança é devida, pois o serviço está sendo potencialmente colocado à 
disposição do contribuinte. 

Comentários: 

Conforme vimos acima, o CTN prescreve que as taxas podem ser cobradas em razão 
de serviços públicos específicos e divisíveis potencialmente cobrados, e o STF 
consolidou o entendimento (SV nº 19) de que a taxa cobrada exclusivamente em razão 
dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou 
resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal. 
Pﾗヴデ;ﾐデﾗがà;à;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗;àさSざàWゲデ=àIﾗヴヴWデ;くà 

Vejamos outra questão: 

(XIII EXAME UNIFICADO DA OAB/FGV) Segundo o entendimento do STF, a taxa 
cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e 
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, é  

A) constitucional, por não violar o conceito constitucional de taxa.  

B) inconstitucional, por violar o conceito constitucional de taxa.  

C) constitucional, por não violar o conceito constitucional de taxa, mas ilegal por violar 
a definição de taxa contida no Código Tributário Nacional.  

D) inconstitucional, por violar o conceito constitucional de taxa, além de ilegal, por 
violar a definição de taxa contida no Código Tributário Nacional.  

Comentários: 

Vimos acima que o STF já consolidou o entendimento (na SV nº 19) de que a taxa 
cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e 
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o 
artigo 145, II, da Constituição Federal. Port;ﾐデﾗがà;à;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗;àさ;ざàWゲデ=àIﾗヴヴWデ;くà 

Paralelamente, também é muitíssimo importante compreender o porquê do 
julgamento refletido na Súmula Vinculante nº 19 em questão, razão pela qual sugerimos ao 
nosso leitor que analise alguns julgados que resultaram na edição dessa súmula.  
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Pﾗヴà aｷﾏがà ﾗà よà ヲ┨à Sﾗà ;ヴデｷｪﾗà ヱヴヵà S;à Cﾗﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗà FWSWヴ;ﾉà SWデWヴﾏｷﾐ;à ケ┌Wà さáゲà デ;┝;ゲà ﾐ?ﾗà
poderão ter base de cálculo ヮヴﾙヮヴｷ;àSWàｷﾏヮﾗゲデﾗゲざがàWàﾗàヮ;ヴ=ｪヴ;aﾗà┎ﾐｷIﾗàSﾗà;ヴデｷｪﾗàΑΑàSﾗàCTNà
;SｷIｷﾗﾐ;àﾗゲàさa;デﾗゲàｪWヴ;SﾗヴWゲざà;àWゲゲ;à┗WS;N?ﾗがà;ﾉYﾏàS;àケ┌Wゲデ?ﾗ do capital das empresas, nos 
ゲWｪ┌ｷﾐデWゲàデWヴﾏﾗゲぎàさáàデ;┝;àﾐ?ﾗàヮﾗSWàデWヴàbase de cálculo ou fato gerador idênticos aos que 
correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas.  

Assim, de acordo com os dispositivos em questão, as taxas devem ter base de cálculo 
e fato gerador (hipótese de incidência) diferentes daqueles utilizados pelos impostos 
previstos na Constituição Federal.  

Atenção: é muito fácil compreender o porquê dessa vedação. Se uma taxa tiver a 
mesma hipótese de incidência e a mesma base de cálculo de um imposto, então 
qual seria sua diferença em relação a esse imposto? Nenhuma. Se a 
nomenclatura não importa à identificação da espécie tributária, como já vimos 
acima (artigo 4º do CTN), sendo relevante, em verdade, a análise da hipótese de 
incidência e demais requisitos à luz daqueles critérios (vinculação, destinação e 
ヴWゲデｷデ┌ｷN?ﾗぶがà ヮﾗSWﾏﾗゲà IｴWｪ;ヴà <à IﾗﾐIﾉ┌ゲ?ﾗà SWà ケ┌Wà ┌ﾏ;à さデ;┝;ざà Iﾗﾏà ;à ﾏWゲﾏ;à
hipótese de incidência e com a mesma base de cálculo de um imposto é, na 
verdade, um imposto.  

Contudo, apesar da vedação à utilização, pelas taxas, da mesma base de cálculo dos 
impostos previstos na Constituição Federal, o STF sedimentou o entendimento de que é 
constitucional a adoção, no cálculo do valor de uma taxa, de um ou mais elementos da base 
de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre 
uma base e outra. 

Esse entendimento está sedimentado na Súmula Vinculante nº 29: 

Súmula Vinculante nº 29: É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais 
elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade 
entre uma base e outra. 

Por óbvio, a taxa pela prestação de serviço público poderá ser instituída pelo ente 
público que prestar o serviço. 

É necessário, porém, que a pessoa política detenha competência para prestá-lo.  

Nesse sentido, o STF decidiu que é inconstitucional a instituição e cobrança de taxa de 
combate e prevenção de incêndios pelos Municípios:  

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO ʹ INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário 
tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, 
sendo imprópria a atuação do Município em tal campo (STF, Pleno, RE nº 643.247/SP, Rel. Min. 
Marco Aurélio, j, 01/08/2017). 

O “TF Iﾗﾐゲｷｪﾐﾗ┌ ケ┌W ; ヮヴW┗WﾐN?ﾗ W ﾗ IﾗﾏH;デW ; ｷﾐIZﾐSｷﾗゲ ふｷぶ ゲW a;┣Wﾏ ﾏWSｷ;ﾐデW ; 
;デ┌;N?ﾗ S; ヮﾗﾉｹIｷ; ヴWデヴ;デ;S; ﾐﾗ Cﾗヴヮﾗ SW BﾗﾏHWｷヴﾗゲが ゲWﾐSﾗ ;デｷ┗ｷS;SW WゲゲWﾐIｷ;ﾉ Sﾗ Eゲデ;Sﾗ 
Wが ヮﾗヴ ｷゲゲﾗが ふｷｷぶ ヴWﾏ┌ﾐWヴ;S; ヮﾗヴ ﾏWｷﾗ SW ｷﾏヮﾗゲデﾗゲく  
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DWゲゲWàﾏﾗSﾗがàWﾐデWﾐSW┌àゲWヴàｷﾐIﾗﾐIWHｹ┗Wﾉàケ┌Wがà;àヮヴWデW┝デﾗàSWàヮヴW┗WﾐｷヴàゲｷﾐｷゲデヴﾗàヴWﾉ;デｷ┗ﾗà;à
ｷﾐIZﾐSｷﾗがà┗Wﾐｴ;àﾗàM┌ﾐｷIｹヮｷﾗà;àゲ┌Hゲデｷデ┌ｷヴ-ゲWà;ﾗàEゲデ;SﾗがàIﾗﾏà;àIヴｷ;N?ﾗàSWàデヴｷH┌デﾗàゲﾗHàﾗàヴﾙデ┌ﾉﾗà
SWàデ;┝;くà 

O ﾏｷﾐｷゲデヴﾗ ヴWaﾗヴNﾗ┌ に ;デWﾐN?ﾗ に ケ┌W Wゲゲ; ;デｷ┗ｷS;SW Sﾗ Eゲデ;Sﾗ Y ┗ｷ;Hｷﾉｷ┣;S; ﾏWSｷ;ﾐデW 
;ヴヴWI;S;N?ﾗ SW ｷﾏヮﾗゲデﾗゲが ヮﾗｷゲ ﾐ?ﾗ Y WゲヮWIｹaｷI; W Sｷ┗ｷゲｹ┗Wﾉく  

Pois bem. Contribuinte da taxa de serviço, importa esclarecer, é a pessoa a quem seja 
prestada (ou à disposição de quem seja colocada) a atuação do Estado traduzida num 
serviço público específico e divisível.  

5.2.3 に Preço Público ou Tarifa 

Há uma figura que é constantemente confundida com a taxa de serviço: trata-se do 
Preço Público ou Tarifa (apesar de alguns doutrinadores fazerem distinção entre Preço 
Público e Tarifa, e apesar dessa distinção variar muito de autor para autor, uma parte 
considerável da doutrina utiliza as expressões como sinônimas. Nós também as utilizaremos 
como sinônimas). 

Pois bem. Taxa e Preço Público (ou Tarifa) não se confundem.  

São, pois, institutos jurídicos totalmente diferentes. 

A maioria dos autores explica a diferença a partir da Súmula nº 545 do STF, por meio 
da qual a Suprema Corte tratou de especificar a diferença:  

Súmula 545 do STF: Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, 
diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização 
orçamentária, em relação à lei que as instituiu. 

Pois bem. Assim como denotado na Súmula em questão, a taxa é um tributo instituído 
por meio de lei, em decorrência da prestação de um serviço tipicamente público, prestado 
ou posto à disposição do contribuinte, e que seja específico e divisível.  

Portanto, a taxa é um tributo, ou seja, uma obrigação legal. 

Por ser um tributo, a ela に taxa に se aplica todo o regime jurídico tributário, ou seja, 
todos os princípios e regras que regem as relações de Direito Tributário (Princípio da 
Legalidade, Princípio da Anterioridade, Prescrição e Decadência tributários etc.). 

A relação entre o Estado e o contribuinte nas questões tributárias é de Poder de 
Império.  

O Preço Público (ou tarifa, seu sinônimo), diferentemente, não é um tributo. 

Ele に o Preço Público に corresponde, em verdade, ao valor pago pela prestação de um 
serviço público que, apesar de prestado pelo Poder Público, não o é sob o regime jurídico 
de direito público: é prestado sob o regime jurídico contratual, ou seja, não decorre de uma 
obrigação legal, mas de um contrato, sendo regida, pois, pela livre disposição da vontade.  

Pﾗヴà ｷゲゲﾗà;àゲ┎ﾏ┌ﾉ;àSｷ┣àケ┌WàﾗàヮヴWNﾗàヮ┎HﾉｷIﾗàﾐ?ﾗàYàさIﾗﾏヮ┌ﾉゲﾙヴｷﾗざがàヮﾗｷゲàﾐ?ﾗàSWIﾗヴヴWàSWà
uma obrigação legal, assim como ocorre com a taxa.  
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Por não ser um tributo, a ele に Preço Público ou Tarifa に não se aplica o regime jurídico 
tributário.  

De fato, não há que se falar na aplicação dos princípios e regras que regem as relações 
de Direito Tributário (Princípio da Legalidade, Princípio da Anterioridade, Prescrição e 
Decadência tributários etc.) no caso do Preço Público ou Tarifa. 

Portanto, o Preço Público ou Tarifa é um instituto típico de direito privado, existindo, 
por consequência, uma relação de consumo entre o cidadão e o Estado (aplica-se, inclusive, 
o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificamente admite a doutrina e a 
jurisprudência), caracterizada pela autonomia da vontade e pela liberdade de contratar. 

Como se trata de relação de consumo, que é obrigatoriamente contratual, ambas as 
partes (Estado e cidadão) estarão, em tese, no mesmo patamar, sem a prevalência de uma 
sobre a outra, o que significa a possibilidade de o particular recusar o serviço.  

Se ele pode recusar, não tem, portanto, o dever de pagar, pois não recebeu, não 
contratou o serviço.  

Por isso diz a Súmula, contrario sensu, que não há compulsoriedade no Preço público 
ou Tarifa.   

5.3 に CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

A Constituição Federal prescreve que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios podem instituir contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas:  

CF/88: Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos: 

(...) 

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

Pois bem. O CTN traz, nos artigos 81 e 82, as normas gerais relativas à instituição e 
cobrança desse tributo, especificando, dentre outras coisas, sua hipótese de incidência (fato 
gerador), forma de composição da cobrança etc. 

Atenção: cerca de um ano após a publicação do CTN foi publicado o Decreto-lei 
nº 195/67, que trouxe normas gerais sobre a Contribuição de Melhoria. Por 
disciplinar a matéria de modo completo, pode-se entender que revogou 
tacitamente, os artigos 81 e 82 do CTN.  

Contudo, há precedentes do STJ pela inexistência de revogação.  

De qualquer forma, iremos expor nossas considerações com base no referido DL nº 
195/67, já que ele reproduz o quanto disposto no CTN.  

Pois bem. A contribuição de melhoria é a espécie de tributo que tem como hipótese 
de incidência a valorização do um imóvel em decorrência de uma obra pública. 
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Verifica-se, assim, que esse tributo に assim como as taxas に tem sua hipótese de 
incidência vinculada a uma atuação estatal específica, que é a realização de uma obra 
pública da qual decorre, para os proprietários de imóveis adjacentes, uma valorização (ou 
melhoria) de suas propriedades. 

Atenção: a instituição do tributo não se legitima pela simples realização da obra, 
mas sim pela valorização imobiliária.  

Logo, precisa に necessariamente に ter a obra pública e a consequente valorização 
imobiliária. 

A Contribuição de Melhoria tem por finalidade a justa distribuição dos encargos 
públicos, fazendo retornar aos cofres do Estado o valor despendido com a realização de 
uma obra pública, desde que dessa obra decorra valorização imobiliária.  

Com o mesmo raciocínio exposto em relação às taxas, se determinada obra pública に 
realizada com o dinheiro dos impostos pagos por toda a coletividade に trouxer um benefício 
econômico e um indivíduo ou grupo de indivíduos específicos, consistente na valorização de 
ゲW┌ゲàｷﾏﾙ┗Wｷゲがàﾐ;S;àﾏ;ｷゲàさﾃ┌ゲデﾗざàSﾗàケ┌WàWﾉWゲがàケ┌Wàaﾗヴ;ﾏàHWﾐWaｷIｷ;SﾗゲがàSW┗ﾗﾉ┗;ﾏà;ﾗゲàIﾗaヴWゲà
públicos o valor equivalente ao investimento feito (valor gasto com a obra). Não seria 
さﾃ┌ゲデﾗざà ケ┌Wà デﾗS;à ;à Iﾗﾏ┌ﾐｷS;SWà ふヮﾗヴàﾏWｷﾗà SWà ｷﾏヮﾗゲデﾗゲぶà ゲ┌ヮﾗヴデ;ゲゲWà ﾗà I┌ゲデﾗà S;à ﾗHヴ;à ケ┌Wà
ocasionou a valorização dos imóveis de somente uma parte da sociedade. E também não 
seria justo deixar de cobrar a contribuição de melhoria dos indivíduos integrantes do grupo 
beneficiado pela obra. Portanto, todo o grupo que teve imóvel valorizado por uma obra 
pública deve devolver aos cofres públicos o que fora gasto com o empreendimento.  

De todo o acima exposto podemos destacar as seguintes características da 
Contribuição de Melhoria: 

 É um tributo contraprestacional, pois é vinculado a uma atividade estatal específica, 
referível a um contribuinte.  

 Sua hipótese de incidência é a valorização imobiliária decorrente de uma obra 
pública: portanto, primeiro o Poder Público faz a obra e depois poderá cobrar a 
Contribuição de Melhoria, e não o contrário. Por isso tal tributo não se presta a 
;H;ゲデWIWヴà ﾗゲà IﾗaヴWゲà ヮ┎HﾉｷIﾗゲà ふ;ﾐｪ;ヴｷ;ヴà ヴWIWｷデ;ゲぶà さヮ;ヴ;à ;ざà ヴW;ﾉｷ┣;N?ﾗà S;à ﾗHヴ;くà áà
Contribuição de Melhoria visa ressarcir aos cofres públicos todos os gastos que teve 
(financiados com dinheiros de impostos) com a obra pública. Disso decorre o 
seguinte: o valor arrecadado não é destinado à execução da obra, isto é, não possui 
destinação especifica. Como visa recompor os cofres públicos, a receita decorrente 
do produto da arrecadação retorna aos cofres gerais do Estado.  

 A obra deve ser necessariamente pública: valorização de imóvel decorrente de obra 
privada não pode ensejar a cobrança desse tributo.  

 Conforme explicado acima, a hipótese de incidência da Contribuição de Melhoria é 
a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. A obra deve ser, 
portanto, nova. A simples execução de manutenção, obrigação do Estado, não pode 
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ensejar a cobrança desse tributo. Por exemplo: se o capeamento asfáltico em um 
bairro ocasionar a valorização imobiliária, ou a construção de uma ponte, poderá 
haver, então, a cobrança da Contribuição de Melhoria. Contudo, se o Estado 
somente tapar buracos, refazer o asfalto (que já existia) ou só consertar a ponte, 
não poderá, nesses casos, cobrar a Contribuição de Melhoria, pois se trata de 
manutenção.  

Pois bem. Dentro da classificação constitucional elaborada pela doutrina, a 
Contribuição de Melhoria se mostra como um: (i) tributo vinculado a uma atividade estatal 
(obra pública), cujo (ii) produto da arrecadação não possui destinação específica, pois visa 
recompor o cofre geral do Estado e (iii) não está sujeita à posterior devolução, pois não é da 
sua natureza. 

Atenção: de acordo com o artigo 4º do referido Decreto-lei 195/67 (que revogou 
tacitamente os artigos 81 e 82 do CTN, passando a disciplinar a Contribuição de 
Melhoria), devem ser ressarcidas ao Estado, por meio do referido tributo, todas 
as despesas efetuadas com estudos, projetos, fiscalização, desapropriações, 
administração, execução e financiamento, inclusive prêmios de reembolso e 
outras de praxe em financiamento ou empréstimos, e esses gastos deverão ter 
seu valor atualizados na época do lançamento mediante a aplicação de 
coeficientes de correção monetária 

Esse Decreto-lei 195/67 traz outra característica importantíssima sobre a Contribuição 
de Melhoria, que frequentemente é objeto de questionamento nas provas elaboradas pela 
FGV para o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil: trata-se do limite do valor de 
cobrança do tributo.  

Como devem ser ressarcidas ao Estado todas as despesas, o artigo 4º do Decreto-lei 
195/67 prescreve que a Contribuição de Melhoria terá como limite geral o custo total da 
obra: 

DL 195/67: Art. 4º. A cobrança da Contribuição de Melhoria terá como limite o custo das obras, 
computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização, desapropriações, administração, execução 
e financiamento, inclusive prêmios de reembôlso e outras de praxe em financiamento ou empréstimos 
e terá a sua expressão monetária atualizada na época do lançamento mediante aplicação de 
coeficientes de correção monetária.  

O § 2º do artigo 3º do diploma normativo em questão prescreve, por sua vez, que a 
apuração do quantum a pagar a título de Contribuição de Melhoria far-se-á rateando, 
proporcionalmente, o custo parcial ou total das obras, entre todos os imóveis beneficiados 
e que sofreram valorização imobiliária:  

DL 195/67: Art. 3º. A Contribuição de Melhoria a ser exigida pela União, Estado, Distrito Federal e 
Municípios para fazer face ao custo das obras públicas, será cobrada pela Unidade Administrativa que 
as realizar, adotando-se como critério o benefício resultante da obra, calculado através de índices 
cadastrais das respectivas zonas de influência, a serem fixados em regulamentação dêste Decreto-lei.  

(...) 
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§ 2º A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á rateando, proporcionalmente, o custo 
parcial ou total das obras, entre todos os imóveis incluídos nas respectivas zonas de influência.  

(...). 

Atenção: portanto a cobrança da Contribuição de Melhoria possui dois limites: (i) 
um limite geral, que corresponde ao valor total da obra, e que deve ser dividido 
pelos imóveis beneficiados, tendo como (ii) limite individual o acréscimo 
particular da valorização imobiliária de cada unidade.  
Por exemplo: se a obra pública da qual decorre valorização imobiliária custou R$ 
1.000,00 aos cofres públicos, esse valor deve ser rateados entre todos os imóveis 
beneficiados (artigo 4º do Decreto-lei 195/67). Supondo que foram 1.000 
imóveis beneficiados, cada um deverá pagar, no máximo, R$ 1,00 a título de 
Contribuição de Melhoria. Contudo, se cada imóvel valorizou somente R$ 0,50 
em razão da obra, esse será, então, o limite individual da cobrança. Apesar de 
não cobrir o custo total da obra (R$ 0,50 x 1.000 = R$ 500,00), nenhum 
IﾗﾐデヴｷH┌ｷﾐデWàヮﾗSWヴ=àゲWヴàﾗHヴｷｪ;Sﾗà;àさSW┗ﾗﾉ┗Wヴざà;ﾗゲàIﾗaヴWゲàヮ┎HﾉｷIﾗゲàﾏ;ｷゲàSﾗàケ┌Wàﾗà
benefício econômico que auferiu (artigo 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 195/67). 
Nessa hipótese, o valor remanescente ficará descoberto.  

Cumpre destacar, mais uma vez, que a cobrança desse tributo só poderá ocorrer após 
a finalização da obra, e não antes ou no seu decorrer. Até mesmo por uma questão óbvia, 
pois somente ao final da obra será possível aferir qual a real valorização imobiliária que ela 
ocasionou.  

Muitas pessoas têm dúvidas sobre como aferir a valorização dos imóveis beneficiados 
pela obra pública. 

Pois bem. De acordo com o Decreto-lei nº 195/67 em questão, devem ser realizados 
estudos avaliativos antes da obra e após a conclusão da obra, de modo a comparar o valor 
nesses dois momentos.  

Quanto à competência para instituir e cobrar a Contribuição de Melhoria, o artigo 145 
da Constituição Federal prescreve que esse é um tributo de competência comum da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios.  

Assim, compete instituir e cobrar quem executou a obra (se é uma obra Federal, a 
União será a legitimada, mas, se for uma obra Municipal, será o Município o ente 
legitimado, e assim sucessivamente).  

Sobre o veículo introdutor de norma, isto é, sobre o tipo de lei necessária à sua 
instituição, a Contribuição de Melhoria deve ser instituída por meio de Lei Ordinária (ou Lei 
em Sentido Estrito).  

Por fim, apesar da competência ordinária constitucionalmente atribuída à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, que poderiam instituí-lo a qualquer 
momento, a Contribuição de Melhoria não é um tributo frequentemente cobrado pelos 
entes públicos.  
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De fato, raramente se verifica sua instituição e cobrança, apesar da execução de obras 
públicas nos diferentes níveis de governo, e que efetivamente ocasionam valorização 
imobiliária.  

T;ﾉ┗W┣à ヮﾗヴà ゲWヴà ┌ﾏà デヴｷH┌デﾗà ケ┌Wà さ;デｷﾐｪWざà ゲﾗﾏWﾐデWà ヮ;ヴIWﾉ;à S;à ヮﾗヮ┌ﾉ;N?ﾗがà ﾗゲà ﾐﾗゲゲﾗゲà
ﾉWｪｷゲﾉ;SﾗヴWゲà aｷI;ﾏà Iﾗﾏà さヴWIWｷﾗざà SWà ﾉWｪｷゲﾉ;ヴà ;à ヴWゲヮWｷデﾗがà Wà ﾗà CｴWaWà Sﾗà PﾗSWヴà E┝WI┌デｷ┗ﾗà
デ;ﾏHYﾏàaｷI;àIﾗﾏàさヴWIWｷﾗざàSWàIﾗHヴ;ヴがàヮﾗｷゲàさ;àﾏWSｷS;à;ﾏ;ヴｪ;ざàヮﾗSWàﾐ?ﾗàゲWヴàﾏ┌ｷデﾗàHWﾏà┗ｷゲデ;à
pelo respectivo eleitorado. 

5.4 に EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO 

O artigo 148 da Constituição Federal de 1988 prescreve que:  

CF/88: Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios: 

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou 
sua iminência; 

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o 
disposto no art. 150, III, "b". 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à 
despesa que fundamentou sua instituição. 

Trata-se do Empréstimo Compulsório, que é um tributo de competência da União.  

Portanto, ocasiona o ingresso temporário de recursos nos cofres públicos da União, e 
sua arrecadação acarreta para a União a obrigação de restituir a importância que lhe foi 
emprestada. 

Sim, é um empréstimo! 

M;ゲà Yà ┌ﾏà WﾏヮヴYゲデｷﾏﾗà さIﾗﾏヮ┌ﾉゲﾙヴｷﾗざがà ヮﾗｷゲà ﾗà IｷS;S?ﾗà ﾐ?ﾗà ｷヴ=à さWﾏヮヴWゲデ;ヴざà ヮﾗヴケ┌Wà
quer, mas sim porque foi obrigado pela lei (daí sua natureza tributária). 

Essa característica (ser um empréstimo e estar, portanto, sujeito à posterior 
devolução) não foi mencionada expressamente pelo constituinte. De fato, não está escrito 
na Constituição Federal que o valor arrecadado será devolvido. Essa condição decorre da 
própria nomenclatura do tributo, pois, se é um empréstimo, por natureza deve ser 
devolvido.  

É possível verificar, ainda, a partir da previsão constitucional acima transcrita, que sua 
hipótese de incidência não foi vinculada a uma atividade estatal específica diretamente 
referível ao contribuinte, ou seja, não é exigida porque o Estado está prestando um serviço 
ou uma utilidade ao cidadão. Nisso, assemelha-se aos impostos. 

Cﾗﾐデ┌Sﾗがàﾗàヮ;ヴ=ｪヴ;aﾗà┎ﾐｷIﾗàSWデWヴﾏｷﾐ;がàW┝ヮヴWゲゲ;ﾏWﾐデWがàケ┌Wàさáà;ヮﾉｷI;N?ﾗàSﾗゲàヴWI┌ヴゲﾗゲà
provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua 
instituiN?ﾗざがàa;┣WﾐSﾗàIﾗﾏàケ┌WàﾗàヮヴﾗS┌デﾗàS;à;ヴヴWI;S;N?ﾗàデWﾐｴ;à┌ﾏ;àSWゲデｷﾐ;N?ﾗàWゲヮWIｹaｷI;くààà 

Assim, a partir daquela classificação constitucional dos tributos com a qual estamos 
trabalhando, o Empréstimo Compulsório configura um: (i) tributo não vinculado a uma 
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atividade estatal, cujo (ii) produto da arrecadação possui destinação específica, sendo (iii) 
sujeito à posterior devolução. 

DWゲゲWàデヴｷH┌デﾗàYàW┝デヴWﾏ;ﾏWﾐデWàｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWàさｪヴ;┗;ヴざà;ゲàゲWｪ┌ｷﾐデWゲàI;ヴ;IデWヴｹゲデｷI;ゲ: 

 Competência: privativa da União. De acordo com o artigo 148 em questão, somente 
a União recebeu competência para instituí-lo (significa que Estados, Distrito Federal 
e Municípios não podem に absolutamente, em nenhuma hipótese, instituí-lo). 

 Pressupostos: (i) para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 
I;ﾉ;ﾏｷS;SWàヮ┎HﾉｷI;àふSW┗WàゲWヴà┌ﾏ;àI;ﾉ;ﾏｷS;SWàヮ┎HﾉｷI;àさW┝デヴ;ﾗヴSｷﾐ=ヴｷ;ざがàｷゲデﾗàYがà;ﾉｪﾗà
que não era previsto ou previsível, e que ocasione, por consequência, um gasto 
extraordinário à União, como, por exemplo, um vazamento radioativo, uma grande 
inundação, um terremoto etc.) ou de guerra externa ou sua iminência (além do 
imposto extraordinário de guerra, que também é de competência privativa da 
União, essa entidade に a União に poderá instituir outro tributo, o Empréstimo 
Compulsório, para arcar com as despesaゲàさW┝デヴ;ﾗヴSｷﾐ=ヴｷ;ゲざàSWà┌ﾏ;àｪ┌Wヴヴ;àｷﾏｷﾐWﾐデWà
に que está para acontecer に ou em andamento. A despesa deve ser 
さW┝デヴ;ﾗヴSｷﾐ=ヴｷ;ざがàｷゲデﾗàYがàIﾗﾏﾗàﾃ=àW┝ヮﾉｷI;Sﾗがà;ﾉｪﾗàケ┌Wàﾐ?ﾗàWヴ;àヮヴW┗ｷゲデﾗàﾗ┌àヮヴW┗ｷゲｹ┗Wﾉがà
e que ocasione, por consequência, um gasto extraordinário à União); ou (ii) no caso 
de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional (deve 
ser um investimento urgente, ou seja, do qual não é possível prescindir. Se puder 
ser um investimento planejado, então não poderá ser custeado com o Empréstimo 
Compulsório). Quando instituído para fins de investimento público, está sujeito ao 
PヴｷﾐIｹヮｷﾗàS;àáﾐデWヴｷﾗヴｷS;SWàふ;ヴデｷｪﾗàヱヵヰがàｷﾐIｷゲﾗàIIがà;ﾉｹﾐW;àさHざがàS;àCﾗﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗàFWSWヴ;ﾉくà
Nas demais hipóteses não.  

 Quanto ao veículo introdutor de norma, de forma excepcional (exceção à regra 
geral de que os tributos são instituídos por Lei Ordinária ou Lei em Sentido Estrito) 
exige-se Lei Complementar para a instituição do Empréstimo Compulsório. Apesar 
da excepcionalidade das situações que ensejam a sua instituição, quis o constituinte 
que sua criação passasse por um amplo debate junto ao Congresso Nacional, e a 
forma de obter isso é utilizando um veículo legislativo (tipo de lei) que possui 
quórum qualificado (maioria absoluta, nos termos do artigo 69 da Constituição 
Federal) de aprovação. Assim, ao mesmo tempo em que se permite à União instituir 
o Empréstimo Compulsório nas hipóteses especificadas no texto constitucional, 
exige-ゲWà┌ﾏàヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗàﾏ;ｷゲàさSｷaｹIｷﾉざがàヮﾗｷゲàヮヴWゲゲ┌ヮﾛWàLWｷàCﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴがàWàWゲゲ;à
só pode ser aprovada pela maioria absoluta em cada casa que compõe o Congresso 
Nacional. Atenção: por exigir Lei Complementar para a sua instituição, não poderá 
ser instituído ou aumentado por Medida Provisória, conforme vedação do artigo 62, 
§ 1º, inciso III, da Constituição Federal).  

 Como a hipótese de incidência (verbo + complemento) do Empréstimo 
Compulsórios não consta da Constituição Federal, é preciso que a Lei 
Complementar instituidora do tributo o faça. Assim, sua a hipótese de incidência 
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será aquela definida na lei. Vale dizer que a União terá plena liberdade na escolha 
de tal hipótese de incidência. 

A exigência de Lei Complementar para a instituição do Empréstimo Compulsório já foi 
objeto de questão na 1ª fase do Exame de Ordem: 

(XIII EXAME UNIFICADO DA OAB/FGV) José recebeu auto de infração pelo 
inadimplemento de determinado tributo instituído por lei ordinária. José contesta a 
exigência fiscal sob o argumento, correto, de que o tributo em questão deveria ter 
sido instituído por lei complementar. A partir da hipótese apresentada, assinale a 
opção que indica o tributo exigido no referido auto de infração.  

A) Contribuição de Interesse de Categoria Profissional.  

B) Contribuição de Melhoria.  

C) Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.  

D) Empréstimo Compulsório. 

Comentários: 

Dentre todos os tributos descritos nas 4 alternativas, o único que exige Lei 
Complementar para a sua instituição é o Empréstimo Compulsório. Logo, a alternativa 
さSざàWゲデ=àIﾗヴヴWデ;くà 

A lei instituidora do Empréstimo Compulsório deve prever o momento e a forma de 
devolução dos valores arrecadados. Há liberdade, assim, para a União definir o momento, 
as parcelas e o tempo para a devolução.  

Contudo, segundo o entendimento do STF, a lei instituidora deve prever a devolução 
sempre em dinheiro e com, no mínimo, correção monetária.  

5.5 に CONTRIBUIÇÕES EM GERAL 

Dentro dessa classificação (Contribuições em Geral) estão as diversas contribuições 
(espécie pertencente ao gênero tributo) previstas no texto constitucional.  

Oà デWﾏ;à さIﾗﾐデヴｷH┌ｷNﾛWゲざà Yà um dos mais complexos do Direito Tributário, razão pela 
qual iniciaremos demarcando suas características para, após, enveredarmos no estudo de 
sua teoria geral.  

Pois bem. De acordo com aquela classificação constitucional dos tributos com a qual 
estamos trabalhando, as Contribuições em Geral são um: (i) tributo não vinculado a uma 
atividade estatal, mas (ii) o produto da arrecadação tem destinação específica (iii) não 
estando sujeito à posterior devolução. 

Assim, igualmente aos impostos, a hipótese de incidência das contribuições em geral 
não é marcada pela vinculação a uma atividade estatal específica, diretamente referível ao 
contribuinte, e também não é um tributo sujeito à posterior devolução.  
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A única diferença em relação às características dos impostos é que o produto da 
arrecadação das contribuições em geral possui destinação específica.  

Pﾗヴデ;ﾐデﾗがà Yà ┌ﾏà デヴｷH┌デﾗà さI;ヴｷﾏH;Sﾗざがà ヮﾗｷゲà ﾃ=à ゲWà ゲ;HWがà ﾐﾗà ;デﾗàSWà ゲ┌;à ｷﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗがà ケ┌;ﾉà
despesa estatal irá custear.  

De fato, quanto aos impostos, vimos que o produto da arrecadação, ou seja, tudo o 
ケ┌WàYà ;ヴヴWI;S;Sﾗがà ┗;ｷà ヮ;ヴ;àﾗà さI;ｷ┝;à ｪWヴ;ﾉざàSﾗàEゲデ;Sﾗがà ヮ;ヴ;à a;┣Wヴà a;IWà <ゲàSWゲヮWゲ;ゲà ｪWヴ;ｷゲがà
difusas, em prol do interesse público.  

Diferentemente, o produto da arrecadação das contribuições em geral já tem uma 
destinação previamente definida lei Constituição Federal ou na lei; não vai, portanto, para o 
I;ｷ┝;àｪWヴ;ﾉàSﾗàEゲデ;Sﾗがàﾏ;ゲàヮ;ヴ;à┌ﾏàさI;ｷ┝;àWゲヮWIｹaｷIﾗざがàヮﾗｷゲàゲWàデヴ;デ;àSWà┌ﾏàデヴｷH┌デﾗàSWゲデｷﾐ;Sﾗà
a financiar uma despesa específica. 

Essas características に principalmente a destinação に podem ser facilmente 
visualizadas nos dispositivos constitucionais que tratam dessa espécie. Vejamos: 

De acordo com o caput do artigo 149 da Constituição Federal:  

CF/88: Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de 
sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo 
do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 

(...). 

O dispositivo constitucional em questão agrupa, em verdade, três diferentes figuras 
デヴｷH┌デ=ヴｷ;ゲàヴﾗデ┌ﾉ;S;ゲàIﾗﾏﾗàさIﾗﾐデヴｷH┌ｷNﾛWゲざぎà 

i) contribuições sociais;  

ii) contribuições de intervenção no domínio econômico; e  

iii) contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas.  

Atenção, muita atenção: não estudaremos, neste momento do curso, cada uma 
dessas contribuições em espécie (em particular).  

Nos limitaremos, neste momento, a estudar a teoria geral das contribuições, assim 
como fizemos em relação aos impostos.  

As principais contribuições sociais serão estudadas, em espécie, mais adiante, quando 
formos analisar os tributos em espécie!  

RESUMO DE FINAL DE AULA 

ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO 

 O Direito Financeiro é sistematizador de toda essa atividade financeira do Estado. 
 Basicamente, há duas formas de o Estado conseguir recursos: através das chamadas 

receitas originárias ou através das chamadas receitas derivadas. 
 As receitas originárias são auferidas com base na exploração do patrimônio do 

Estado.  
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 As receitas derivadas têm origem no patrimônio do particular e entram nos cofres 
públicos por meio de coação に lícita に ao indivíduo (dentre outras, os tributos são 
espécies de receitas derivadas, pois, efetivamente, constituem transferência lícita に 
posto que prevista em lei に de patrimônio de particular para o Estado sob a égide do 
regime jurídico de direito público).  

INTRODUÇÃO AO DIREITO TRIBUTÁRIO 

 O Direito Tributário é um ramo didaticamente autônomo do Direito Público que 
pode ser definido como a disciplina jurídica dos tributos, consistente no conjunto de 
princípios e regras reguladoras da criação, arrecadação e fiscalização das prestações 
de natureza tributária.  

FONTES DO DIREITO TRIBUTÁRIO 

 Constituição Federal: é a mais importante fonte formal do Direito Tributário. 
 De forma sintética, pode-se afirmar que a Constituição Federal (i) dá competências 

tributárias e, ao mesmo tempo, (ii) coloca limites ao exercício das competências 
dadas, por meio de princípios e imunidades. 

 A Constituição Federal não cria tributos (esses são criados por meio de lei do ente 
que recebeu competência).  

 Emenda Constitucional: há algumas normas constitucionais que, por determinação 
W┝ヮヴWゲゲ;à Sﾗà Cﾗﾐゲデｷデ┌ｷﾐデWà Oヴｷｪｷﾐ=ヴｷﾗがà ﾐ?ﾗà ヮﾗSWﾏà ゲﾗaヴWヴà さsupressão. São as 
denominadas cláusulas pétreas. 

 No que tange ao Direito Tributário, nos importam as cláusulas pétreas que visam 
tutelar (i) o Princípio Federativo e (ii) os Direitos e Garantias Individuais (do 
contribuinte), vertidos no texto constitucional na forma de Princípios e Imunidades 
tributárias. 

 Lei Complementar: dentre todas as previsões constitucionais quanto à necessidade 
de Lei Complementar para disciplinar determinadas matérias, queremos destacar 
uma que é fundamental à compreensão do Sistema Tributário Nacional, que é aquela 
prevista no artigo 146, incisos I, II e III, alíneas さaざ e さbざ, da Constituição Federal.  

 De acordo com esse dispositivo, compete à Lei Complementar: 1 - Dispor sobre 
conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios; 2 - Regular as limitações constitucionais ao poder de 
tributar; e 3 - Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: definição de tributos e de suas espécies, fatos geradores, bases 
de cálculo e contribuintes relativamente aos impostos discriminados na Constituição, 
obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. 

 O diploma normativo que cumpre todas essas funções previstas no artigo 146 da 
Constituição Federal é o CTN に Código Tributário Nacional. 

 O CTN foi editado, na sua origem, isto é, no momento de sua criação, como Lei 
Ordinária Federal, isto é, o CTNà ﾐ?ﾗà さﾐ;ゲIW┌ざがà aﾗヴﾏ;ﾉﾏWﾐデWがà Iﾗﾏﾗà Lei 
Complementar, contudo, foi recepcionado pela CF/88 com status de Lei 
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Complementar, pois, a partir da ordem constitucional em vigor, passou a disciplinar 
matérias reservadas à Lei Complementar.  

 Com a recepção do CTN com o status de Lei Complementar em sentido material, só 
se pode alterar ou incluir novos dispositivos no CTN por meio de uma Lei 
Complementar (pois um instrumento normativo só pode ser alterado por outro 
instrumento normativo da mesma espécie). 

 Portanto, nem Lei Ordinária, nem decreto e tampouco a própria Constituição Federal 
podem alterar o CTN. Isso só pode ser feito, a partir de 1988, por uma Lei 
Complementar.  

 De outro lado, as matérias indicadas no artigo 146 da Constituição Federal, alterando 
ou não o CTN, só podem ser disciplinadas por meio de Lei Complementar, de modo 
que qualquer lei que não complementar, acaso venha a regular essas matérias, 
deverá ser considerada inconstitucional.  

 A ausência de Lei Complementar disciplinando a definição do fato gerador, da base 
de cálculo e do contribuinte de algum imposto, ou seja, a ausência daquela Lei 
Complementar referida no artigo 146 da Constituição Federal, não impede に e por 
isso não invalida, por vício de inconstitucionalidade に a instituição do tributo, pois a 
competência para instituir decorre diretamente da Constituição Federal, e não da Lei 
Complementar.  

 A reserva de Lei Complementar para a definição da base de cálculo e dos 
IﾗﾐデヴｷH┌ｷﾐデWゲà Sﾗゲà ｷﾏヮﾗゲデﾗゲà SｷゲIヴｷﾏｷﾐ;Sﾗゲà ﾐ;à Cﾗﾐゲデｷデ┌ｷN?ﾗà FWSWヴ;ﾉà ふ;ﾉｹﾐW;à さ;ざà Sﾗà
inciso III do artigo 146) não se estende às taxas, às contribuições e ao empréstimo 
compulsório, na medida em que a Constituição se refere, de forma expressa, tão 
somente ;ﾗゲàさｷﾏヮﾗゲデﾗゲざくàà 

 Os tributos são instituídos, em regra, por meio de lei ordinária (conforme veremos 
no item a seguir), contudo, alguns tributos são excepcionalmente instituídos por 
meio de Lei Complementar, quais sejam: Empréstimo Compulsório (art. 148 da CF); 
Imposto sobre grandes fortunas (art. 153, VII, da CF); Imposto residual (art. 154, I, da 
CF); e novas contribuições sociais (art. 195, § 4º, da CF). 

 Lei Ordinária: em regra, é por meio de lei que os tributos são instituídos ou 
majorados; que a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a 
seus dispositivos são instituídas (não há infração nem punição sem prévia cominação 
legal); e que as hipóteses de exclusão do crédito tributário (isenção e anistia) são 
criadas.   

 Excepcionalmente, alguns tributos devem ser necessariamente instituídos por meio 
de Lei Complementar, sob pena de inconstitucionalidade (vide acima).  

 Medida Provisória: em regra, todas as matérias tributárias que podem ser 
disciplinadas por meio de Lei Ordinária (Lei em Sentido Estrito) podem ser 
disciplinadas, também, por Medida Provisória, inclusive e especialmente a instituição 
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e aumento de impostos (sem esquecer, porém, das isenções, anistias, remissões, 
penalidades etc.).  

 Não se admite Medida Provisória para disciplinar matérias para as quais o 
constituinte exige Lei Complementar. 

 A Medida Provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os 
previstos nos arts. 153, I (Imposto de Importação), II (Imposto de Exportação), IV 
(Imposto sobre Produtos Industrializados), V (Imposto sobre Operações Financeiras), 
e 154, II (Imposto Extraordinário de Guerra), só produza efeitos no exercício 
financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que 
foi editada.  

 Quanto aos tributos excepcionados acima, a Medida Provisória que os instituir ou 
majorar surte efeitos de imediato. 

DEFINIÇÃO LEGAL DE TRIBUTO 

 Há uma definição legal de tributo positivada no artigo 3º do Código Tributário 
Nacional: Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

 Todo e qualquer tributo deve に necessariamente に se enquadrar nessa definição. 
Acaso não se enquadre, não pode ser considerado um tributo (será algum outro tipo 
de exigência, de cobrança, mas não um tributo).  

ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS 

 Existem 5 (cinco) espécies tributárias, quais sejam: impostos, taxas, contribuição de 
melhoria, empréstimo compulsório e contribuições em geral.  

 Imposto: Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 
independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 

 O imposto possui, em regra, as seguintes características: (i) é um tributo não 
vinculado, cujo (ii) o produto da arrecadação não possui destinação específica e (iii) 
não está sujeito a posterior devolução (não é da sua natureza ser devolvido, ao 
contrário dos empréstimos compulsórios). 

 Impostos Ordinários são aqueles cujas hipóteses de incidência constam 
expressamente no texto constitucional, de competência atribuída a cada uma das 
pessoas políticas: i) da União (IPI, IE, II, IR, IOF, ITR e IGF); ii) dos Estados (ITCMD, 
ICMS e IPVA); iii) dos Municípios (IPTU, ITBI e ISS); e do Distrito Federal (ITCMD, 
ICMS, IPVA, IPTU, ITBI e ISS). 

 Além dos impostos ordinários previstos no artigo 153 da Constituição Federal, a 
União, e somente a União, ninguém mais que a União, poderá instituir esse imposto 
extraordinário de guerra (IEG), que tem as seguintes características: (i) competência 
privativa da União (significa que Estados, Distrito Federal e Municípios não podem に 
absolutamente, em nenhuma hipótese, instituí-lo); (ii) pressupostos: (em caso de 
iminência ou ocorrência de guerra externa; (iii) pela excepcionalidade da situação 
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(guerra), o imposto extraordinário poderá ter como hipótese de incidência (verbo + 
complemento) um imposto já compreendido da competência tributária da União 
(significa que a União pode reproduzir, no novo imposto extraordinário de guerra, 
por exemplo, qualquer um daqueles verbos + complementos já indicados no artigo 
153 da Constituição Federal, ou seja, poderá cobrar dois Impostos de Rendas, mas 
┌ﾏàSWﾉWゲàゲWヴ=àIﾗﾐゲｷSWヴ;Sﾗà ｷﾏヮﾗゲデﾗàW┝デヴ;ﾗヴSｷﾐ=ヴｷﾗàSWàｪ┌Wヴヴ;がàﾗ┌àヮﾗSWヴ=àさ┌ゲ;ヴざà┌m 
daqueles verbos + complementos atribuídos aos Estados ou aos Municípios nos 
artigos 155 e 156 da Constituição Federal, ou seja, poderá cobrar um IPVA junto com 
os Estados, mas um deles, esse cobrado pela União, será considerado um imposto 
extraordinário de guerra; (iv) o veículo introdutor de normas no caso da instituição 
ou aumento do imposto extraordinário de guerra é, em regra, a Lei Ordinária ou Lei 
em Sentido Estrito (em obediência ao Princípio da Legalidade, do qual nos 
ocuparemos adiante, quando estudarmos Princípios do Direito Tributário), com as 
ponderações que já fizemos em relação às Medidas Provisórias, quando estudamos 
as Fontes do Direito Tributário (se for o caso, revisite o tema).  

 Além da competência para instituir os seus impostos ordinários e o imposto 
extraordinário de guerra, à União também foi dada competência para instituir 
impostos residuais. DWゲゲWà ｷﾏヮﾗゲデﾗà Yà W┝デヴWﾏ;ﾏWﾐデWà ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWà さｪヴ;┗;ヴざがà ヮﾗヴà ゲ┌;à
vez, as seguintes características: (i) competência: privativa da União; (ii) limitações: 
por ser uma competência residual, o constituinte impôs algumas limitações ao seu 
exercício, que são: não podem ser cumulativos (trata-se da característica da não 
cumulatividade tributária, que será estudada com mais detalhamento adiante), e  
não pode ter fato gerador ou base de cálculo próprios dos já discriminados na 
Constituição Federal, sendo-lhe vedado, assim, utilizar as hipóteses de incidência já 
previstas na Constituição Federal; (iii) quanto ao veículo introdutor de norma, de 
forma excepcional (exceção à regra geral de que os tributos são instituídos por Lei 
Ordinária ou Lei em Sentido Estrito) exige-se Lei Complementar para a instituição do 
imposto residual.  

 Taxa: a União, Estados, Distrito Federal e Municípios poderão instituir taxas em razão 
do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição;  

 Taxa de polícia: considera-se poder de polícia sujeita à cobrança de taxa a atividade 
da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 
liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse 
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

 P;ヴ;àﾗà“TFがàﾐ?ﾗàYàﾐWIWゲゲ=ヴｷ;à;à┗ｷゲデﾗヴｷ;àﾗ┌àaｷゲI;ﾉｷ┣;N?ﾗàさヮﾗヴデ;à;àヮﾗヴデ;ざàヮ;ヴ;à;àIﾗHヴ;ﾐN;à
da taxa pelo exercício do poder de polícia. De acordo com a Suprema Corte, basta a 
existência do órgão competente na estrutura do ente federativo que tenha como 
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a┌ﾐN?ﾗà ﾗà W┝WヴIｹIｷﾗà Sﾗà ヮﾗSWヴà SWà ヮﾗﾉｹIｷ;くà B;ゲデ;à ケ┌Wà ﾙヴｪ?ﾗà W┝ｷゲデ;à さヮヴﾗﾐデﾗざà ヮ;ヴ;à
fiscalizar.  

 Taxa de Serviço: cobrada em razão da utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição; 

 Para que possa ser juridicamente possível a cobrança da taxa, o serviço público deve 
ser: (i) efetivamente utilizado ou de fruição efetiva (sem demandar maiores 
explicações, serviço público efetivamente utilizado é aquele fruído por quem dele se 
beneficiou. Portanto, quando efetivamente prestado o serviço público, poderá haver 
a incidência de taxa); (ii) potencialmente utilizado ou de utilização potencial (significa 
ケ┌Wà ﾗà さヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗざà Yà Iﾗﾏヮ┌ﾉゲﾙヴｷﾗがà ┌ゲ;ﾐSﾗà ﾗ┌à ﾐ?ﾗà ┌ゲ;ﾐSﾗà ﾗà ゲWヴ┗ｷNﾗがà ヮﾗｷゲà WﾉWà に o 
serviço に foi colocado à disposição de pessoas determinadas ou determináveis, que 
dele estão tirando algum proveito, nem que seja meramente econômico); (iii) 
específico (sWヴ┗ｷNﾗàWゲヮWIｹaｷIﾗàYà;ケ┌WﾉWàケ┌WàヮWヴﾏｷデWàｷSWﾐデｷaｷI;ヴàさケ┌;ﾉざàYàWàﾗàさケ┌;ﾐデﾗざà
a essa pessoa beneficiada pode dele usufruiu em comparação com outras); (iv) 
divisíveis (é aquele cujo beneficiário pode ser identificado previamente, a quem o 
Estado, com o serviço, prestou uma utilidade). 

 “Wヴｷ;ﾏà ｷﾐIﾗﾐゲデｷデ┌Iｷﾗﾐ;ｷゲがà;ゲゲｷﾏがàヮﾗヴàW┝Wﾏヮﾉﾗがà┌ﾏ;àさデ;┝;àSWàゲWｪ┌ヴ;ﾐN;àヮ┎HﾉｷI;ざがàﾗ┌à
┌ﾏ;àさデ;┝;àSWàゲ;┎SWàヮ┎HﾉｷI;ざがàヮﾗｷゲànão seriam específicas e divisíveis. Dito de outro 
modo, se o serviço público (efetivamente ou potencialmente prestado) não puder 
ser específico e divisível, não poderá ser remunerado por meio de taxa.  

 Súmula Vinculante nº 19: A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços 
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos 
provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal (não 
afronta porque é específica e divisível).  

 As taxas (de polícia e de serviço) não poderão ter base de cálculo própria de 
ｷﾏヮﾗゲデﾗゲざく 

 Súmula Vinculante nº 29: É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de 
um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde 
que não haja integral identidade entre uma base e outra. 

 É inconstitucional a instituição e cobrança de taxa de combate e prevenção de 
incêndios pelos Municípios, pois a ヮヴW┗WﾐN?ﾗàWàﾗà IﾗﾏH;デWà;à ｷﾐIZﾐSｷﾗゲà ふｷぶà ゲWà a;┣Wﾏà
ﾏWSｷ;ﾐデWà ;à ;デ┌;N?ﾗà S;à ヮﾗﾉｹIｷ;à ヴWデヴ;デ;S;à ﾐﾗà Cﾗヴヮﾗà SWà BﾗﾏHWｷヴﾗゲがà ゲWﾐSﾗà ;デｷ┗ｷS;SWà
WゲゲWﾐIｷ;ﾉàSﾗàEゲデ;SﾗàWがàヮﾗヴàｷゲゲﾗがàふｷｷぶàヴWﾏ┌ﾐWヴ;S;àヮﾗヴàﾏWｷﾗàSWàｷﾏヮﾗゲデﾗゲくà 

 Súmula 545 do STF: Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque 
estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada 
à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu. 

 Contribuição de melhoria: a Constituição Federal prescreve que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios podem instituir contribuição de melhoria, 
decorrente de obras públicas.  
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 O fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente de 
obra pública.  

 A cobrança da Contribuição de Melhoria possui dois limites: (i) um limite geral, que 
corresponde ao valor total da obra, e que deve ser dividido pelos imóveis 
beneficiados, tendo como (ii) limite individual o acréscimo particular da valorização 
imobiliária de cada unidade.  

 A cobrança da contribuição de melhoria só poderá ocorrer após a finalização da obra, 
e não antes ou no seu decorrer.  

 Empréstimo compulsório: a União, mediante lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios (i) para atender a despesas extraordinárias, decorrentes 
de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; e/ou (ii) no caso de 
investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, 
observado o disposto no art. 150, III, "b". 

 A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à 
despesa que fundamentou sua instituição. 

 Desse デヴｷH┌デﾗà Yà W┝デヴWﾏ;ﾏWﾐデWà ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWà さｪヴ;┗;ヴざà ;ゲà ゲWｪ┌ｷﾐデWゲà I;ヴ;IデWヴｹゲデｷI;ゲぎ (i) 
competência privativa da União; (ii) pressupostos (para atender a despesas 
extraordinárias, decorrentes de calamidade pública ou de guerra externa ou sua 
iminência, ou no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante 
interesse nacional; (iii) quanto ao veículo introdutor de norma, de forma excepcional 
(exceção à regra geral de que os tributos são instituídos por Lei Ordinária ou Lei em 
Sentido Estrito) exige-se Lei Complementar para a instituição do Empréstimo 
Compulsório; (iv) como a hipótese de incidência (verbo + complemento) do 
Empréstimo Compulsórios não consta da Constituição Federal, é preciso que a Lei 
Complementar instituidora do tributo o faça.  

 Contribuições em geral: as contribuições são tributos さI;ヴｷﾏH;Sﾗsざがàヮois já se sabe, 
no ato de sua instituição, qual despesa estatal irá custear.  

 Existem 3 difereﾐデWゲà aｷｪ┌ヴ;ゲà デヴｷH┌デ=ヴｷ;ゲà ヴﾗデ┌ﾉ;S;ゲà Iﾗﾏﾗà さIﾗﾐデヴｷH┌ｷNﾛWゲざぎà i) 
contribuições sociais; ii) contribuições de intervenção no domínio econômico; e iii) 
contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas.  

 As principais contribuições sociais serão estudadas, em espécie, mais adiante, 
quando formos analisar os tributos em espécie. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pessoal! Chegamos ao final da nossa primeira aula! 

Na próxima (aula 01) veremos os seguintes temas:  

 Competência tributária;  
 Princípios gerais de Direito Tributário; e 
 Imunidades tributárias. 
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Aguardo você em nossa próxima aula! 

Um forte abraço e bons estudos a todos! 

Prof. Rodrigo Martins 

 
rodrigodireitotributario@gmail.com 

 
@professorrodrigomartins 

 
Fórum de Dúvidas do Portal do Aluno 
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