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RESUMO 

Guimaraes, Leila Maria. Tributos para o contribuinte pessoa fisica. 
UFPR 2009. 
A conturbada trajet6ria dos sistemas tributarios brasileiros, desde o tempo do 

descobrimento ate hoje, gerou instabilidades e insatisfac;oes que acabaram par 

provocar baixos indices de eficacia social. A carga tributaria brasileira e uma 

das mais elevadas do mundo, estima-se que existam mais de 80 diferentes 

tipos de tributos. Este crescimento desordenado tern provocado recordes de 

arrecadac;ao. Hoje se trabalha o dobra do que se trabalha na decada de 70 

para pagar a tributac;ao. Este estudo apresenta inicialmente urn breve hist6rico 

do sistema tributario no Brasil e no mundo, em seguida os conceitos sabre o 

sistema tributario, as caracteristicas dos tributos, a classificac;ao entre impastos 

diretos e indiretos e as fontes de impastos. Veremos tambem como se divide a 

competencia tributaria entre a Uniao, Estados e Municipios e par fim os dias 

trabalhados pelos brasileiros para pagar impastos. Se faz necessaria conhecer 

e conscientizar os cidadaos contribuintes dos tributos existentes e do papel do 

estado na aplicac;ao dos recursos publicos para a construc;ao de uma 

sociedade mais equilibrada e com justic;a social. 

Palavras-chave: Tributos; contribuinte; impastos; competencia; carga 

tributaria. 
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1. INTRODUCAO 

Os impastos estao por toda a parte, presentes em praticamente todas as 

atividades do homem. No mundo contemporaneo ha incidencia de impastos sobre as 

mais variadas praticas no cotidiano do homem: existe urn impasto para ascender a 
luz, para comprar urn im6vel, para dirigir urn carro, para abastecer esse mesmo 

carro, para jogar fora o lixo residencial, para falar ao telefone, para o trabalhador 

receber seu salario, para comprar alimentos, etc. 

Especialistas em economia entendem os impastos como urn mal necessaria 

que, na verdade, sempre esteve presente na hist6ria da humanidade. De fato, nao 

disseram nenhuma inverdade, pois ja nos tempos biblicos encontramos relatos da 

pratica ou cobran9a de impastos. 

Por outro lado, os recursos para educa9ao, saude, seguran9a publica, 

habita9ao, saneamento basico e tantas outras necessidades sociais vern do 

recolhimento dos impastos. 

"Urn sistema tributario justo e eficiente e pressuposto para promo9ao de 

justi9a social. A formula adequada ao principia da justi9a tributaria parece simples: 

quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos e quem nao pode nada 

nao paga nada; recebe agora para contribuir mais a frente. E o principia da 

solidariedade, consagrado como urn valor em nosso texto constitucional no seu 

artigo 3°, inciso I, e materializado tributariamente no artigo 145, §1°, por meio do 

institute da capacidade contributiva. 

Mas precisamos aperfei9oar nosso sistema tributario, de modo a aproxima-lo 

mais desse modelo. Uma sociedade construida com bases em urn conceito de 

justi9a tributaria que produza justi9a social rende beneficia a todos porque promove a 

coesao social e gera vinculos de seguran9a, diminuindo a marginalidade e a 

violencia. E urn modelo que tambem estimula o dinamismo economico porque amplia 

mercado interno. Assim, possibilitara uma vida mais rica e mais plena para todos." 
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(Artigo: Os impostos e o principio da solidariedade - Ministro Patrus Ananias -

Ministro do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Artigo publicado no Jornal 

Folha deS. Paulo em 01 de junho de 2008). 

lnfelizmente nao vivemos em um pais onde exista um sistema tributario 

eficiente, hoje se trabalha o dobro do que se trabalha na decada de 70 para pagar a 

tributac;ao. 

0 presente estudo visa pesquisar para melhor compreender os principais 

aspectos dos impostos do sistema tributario constitucional brasileiro que estao 

ligados direto ou indireto ao consumidor (contribuinte), servindo como fonte de 

conhecimento para a sociedade em geral. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

0 sistema tributario brasileiro: contem mais de 80 tributes, com legislac;ao 

complexa, confusa, contradit6ria e com alta incidencia sobre o consume. 

No pais dos impostos, se perguntarmos ao cidadao comum quantos e quais 

impostos paga, certamente obteremos respostas incompletas. 

0 assunto em questao e de grande interesse nao s6 de estudiosos, mas 

tambem da populac;ao em geral. Analisando a literatura sobre o tema pouco 

encontramos sobre os impostos dos contribuintes pessoas ffsicas, o que geralmente 

a literatura tras e uma analise dos impostos como um todo. Diante disto, o presente 

trabalho visa demonstrar de maneira simples e clara onde estao e de que forma os 

impostos estao presentes no dia a dia das pessoas. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Para poder garantir a prestac;ao de servic;os e cumprir suas obrigac;oes 

perante a sociedade, o governo retira da mesma, uma parcela de sua riqueza: os 

impostos. lsso significa que os individuos nao tem o direito de escolha: ou pagam ou 

sofrem as conseqOencias (multas, sanc;oes legais e administrativas, etc.). Em alguns 
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pafses, o nao-pagamento dos impostos e uma coisa tao seria que pode resultar ate 

mesmo na prisao do indivfduo. 

Em tese, os cidadaos deveriam receber de volta o dinheiro que foi pago 

atraves da prestagao de servigos. No entanto, sabemos que na maioria das vezes 

isso nao ocorre, visto que certos servigos sao prestados de forma ineficiente e ate 

precaria, por vezes. 

Segundo a teoria economica, quanto maior o prego, menor a demanda. Os 

inumeros impostos que incidem diretamente sobre os produtos fazem com que os 

pregos subam grandemente. Para se ter uma ideia, segundo relat6rio elaborado pelo 

lnstituto Brasileiro de Planejamento Tributario (IBPT), sem impostos, os pregos de 

certos produtos cairiam ate 83,07%. Assim, com o aumento dos pregos causados 

pela tributagao, o consumo cai, inibindo o desenvolvimento economico. 

Mesmo assim, todos n6s sabemos que os impostos sao fundamentais para 

custear as atividades do Estado. No entanto, a grande questao e a aplicagao do 

dinheiro arrecadado e se o mesmo esta sendo empregado de forma eficaz e eficiente 

para proporcionar o bem-estar social. 

Para obtermos um entendimento melhor sobre a carga tributaria brasileira, e 

necessaria conhecer a hist6ria de como surgiu os impostos e acompanhar o seu 

desenvolvimento, sua nomenclatura e sua aplicagao. E e exatamente obter estas 

informagoes e conhecimentos que pretendemos com o desenvolvimento deste 

trabalho. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a carga tributaria na vida do contribuinte brasileiro. 

1.3.1.1 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Com base neste estudo, temos os seguintes objetivos especfficos: 
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- identificar quais sao os impastos diretos e indiretos pagas pelo consumidor 

(contribuinte); 

- demonstrar qual e o percentual de cada fonte de impastos sabre o total pago e qual 

e o maier entre eles; 

- comparar os Tributes no Brasil com outros pafses; 

- apresentar como e dividido os tributes entre os governos federal, estadual e 

municipal. 

1.4 METODOLOGIA 

0 metoda principal empregado neste trabalho e a bibliografica, que pertence 

ao campo da pesquisa te6rica, e tern como fungao conhecer e analisar as principais 

contribuigoes te6ricas existentes acerca de urn determinado tema ou problema, 

tornando-se urn instrumento indispensavel para qualquer tipo de pesquisa. (Koche, 

1997, p. 122) 

Para o desenvolvimento do presente trabalho realizamos uma pesquisa 

bibliografica e documental, visando a busca do conhecimento sabre os mecanismos 

de nosso sistema tributario e seus reflexes na vida dos brasileiros. Bibliografica 

porque o estudo foi desenvolvido basicamente com o suporte de material publicado 

em livros, peri6dicos, revistas e sites na internet. Documental parque foi considerado 

tambem materiais como documentos, manuais e relat6rios de diversas entidades que 

tern como objetivo controlar ou estudar o desempenho da economia nacional atraves 

da arrecadagao do estado. 
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2. REVISAO DA LITERATURA PERTINENTE 

A seguir e apresentado um resumo da literatura a respeito dos impastos 

desde o surgimento ate os dias atuais, atraves de um resumo geral das principais 

pesquisas disponfveis sabre impastos e tributos. 

2.1 PRIMORDIOS DO IMPOSTO DE RENDA NO MUNDO 

De acordo com Castro (1989), o surgimento do Impasto de Renda no mundo 

nao tem um perfodo exato de registro. 0 sistema economico de trocas de produtos 

ou servigos por outros produtos ou servigos dificultava a medigao da renda. Com a 

criagao da moeda, houve uma unidade para determinar o acrescimo do patrimonio 

das pessoas, possibilitando determinar a renda e tributa-la. Em vez de a riqueza ser 

avaliada apenas pelos bens que o indivfduo possufa, pede ser medida pelo produto 

desses bens, isto e, pela renda. 

No seculo XV, em Florenga, instituiu-se a Decima Scalata, decima uma 

denominagao que se dava aos impastos e scalata, gradual, progressive. 0 impasto, 

porem, nao era sabre a renda, mas sabre a capitalizagao. A renda servia de fndice 

para apurar o tributo, de forma que, pela renda auferida, obtinha-se o patrimonio 

necessaria para produzi-la. Chegou a ter caracterfsticas de progressividade. A 

decima scalata nao teve longa duragao.(Castro, 1989). 

No final do seculo XVIII, a lnglaterra estava ameagada por Napoleao 

Bonaparte e necessitava angariar recursos para o financiamento da guerra. 

Em 30 de novembro de 1796, o primeiro ministro ingles William Pitt 

apresentou aos diretores do Banco da lnglaterra o seu plano para um chamado 

"emprestimo de lealdade". Cogitava-se prop or ao Parlamento que todos os 

detentores de uma certa renda fossem obrigados a emprestar uma parte dela. A 

ideia nao foi adiante. 



10 

0 quadro tributario da epoca nao ex1g1a dos mais abastados contribuic;;ao 

proporcionalmente maior, quando, em 1797, William Pitt, solicitou alterac;;ao e 

aumento do "assessed taxes", uma forma rudimentar de taxac;;ao baseada nos gastos 

como indicios de riqueza. 

Os contribuintes foram divididos em classes. Na primeira, estavam os que 

possuiam criadagem, carros e cavalos; na segunda, na falta desses elementos, a 

base de calculo era medida em rel6gios, caes e janela; a terceira se baseava na 

habitac;;ao. Os contribuintes reclamaram de que havia sido criado um impasto sabre a 

renda e o capital, mas Pitt discordou, afirmando que o impasto era sabre a despesa. 

A receita desse tribute era diminuta e poucas as expectativas de aumento. 

Preparavam-se novas alianc;;as entre a Gra Bretanha, a Austria, a Russia e a 

Turquia. A lnglaterra conseguia sucesso diplomatico, mas necessitava de recursos 

financeiros para subsidiar o ataque contra a Franc;;a. Em 1798, William Pitt solicitou 

ao parlamento modificac;;ao no "assessed taxes", transformando o impasto sabre 

despesas numa tributac;;ao sabre a renda, em suma, um impasto geral provis6rio 

sabre todas as fontes de rend a mais importantes. Vem dai o nome "income tax". 

Em 3 de dezembro de 1798, na Camara dos Comuns, Pitt foi defender a 

instituic;;ao do impasto de renda. 

A tenacidade e a dedicac;;ao de Pitt, aliado ao iminente perigo da guerra, 

possibilitaram a transformac;;ao do projeto em lei, no final do ana de 1798. 0 impasto 

sabre a renda passou a ser cobrado em 1799, apesar da crenc;;a reinante de que era 

contrario aos habitos e costumes do pais. Gerou descontentamentos e 

impopularidade a Pitt. Nascia um impasto que considerava a renda como a propria 

materia tributavel. Embora haja discordancias quanta ao momenta exato da 

instituic;;ao do impasto de renda no mundo, os estudiosos concordam que, na hist6ria 

moderna dos povos, o pioneirismo da tributac;;ao sabre a renda coube a lnglaterra. 

A taxa era de 10% para rend a total no a no acima de 60 Iibras. Podia ser paga 

em ate seis quotas. 

A instituic;;ao de um impasto sabre a renda gerou controversias. 

A reac;;ao foi veemente e, em alguns casas, agressiva. Alguns temiam que, 

terminada a guerra, o impasto continuasse a ser cobrado. Havia os que acreditavam 
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que, com o tempo e a necessidade de mais recursos, a base de calculo fosse 

aumentada. Outros achavam que interferiria na vida particular do indivfduo. 

Os primeiros resultados da arrecadac;ao nao corresponderam a expectativa. 

Alcanc;aram, mesmo assim, mais do que o dobra do "assessed taxes". 

Em 1802, o impasto sabre a renda foi suprimido, nao par causa da demissao 

de Pitt, que ocorrera pouco antes, mas como conseqUencia da paz transit6ria entre 

lnglaterra e Franc;a. Urn ana ap6s, as hostilidades recomec;aram. Novamente, o 

impasto sabre a renda foi lembrado como fonte de recursos. Addington, que 

sucedera a Pitt, restabeleceu o impasto em 1803, com uma serie de 

aperfeic;oamentos: 

Com as alterac;oes tributarias, o resultado na arrecadac;ao foi imediato e 

produziu receitas consideraveis. Quando Pitt retornou ao governo, em 1804, 

manteve o sistema de Addington. 

Em junho de 1815, Napoleao Bonaparte foi derrotado em Waterloo, Belgica. 

Terminava a guerra. Apesar do excelente resultado, o impasto sabre a renda havia 

sido institufdo como forma de angariar receita para financiar a guerra. Nao havia 

clima politico para mante-lo e foi novamente suprimido em 1816. 0 governo ingles foi 

obrigado a buscar outras fontes de renda. 

A lnglaterra passou par urn perfodo de crises e deficits orc;amentarios. Em 

1842, Robert Peel, que chefiava o governo nos primeiros anos da era vitoriana, 

restabeleceu o impasto sabre a renda, apesar de, em outras epocas, ter sido feroz 

crftico e adversario intransigente desse tribute. Foi aumentado o limite de isenc;ao e a 

tributac;ao recaiu para renda anual superior a 150 Iibras. 0 Parlamento ingles 

concordou com o retorno do impasto, acreditando que seria suprimido, quando o 

caixa do tesouro permitisse. Ha registro de discursos de politicos e ministros que se 

comprometiam a extinguir o impasto, quando fosse possfvel. Nunca foi possfvel e, 

desde entao, o impasto sabre a renda e cobrado. 

lnstitufdo como urn simples impasto de guerra e para cobrir dificuldades 

financeiras, o impasto de renda passou a ser permanente e se transformou na 

principal fonte de recursos de muitos pafses.(Castro, 1989). 
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2.2 PRIMORDIOS DO IMPOSTO DE RENDA NO BRASIL 

Segundo informa<;ao da Receita Federal, a primeira disposi<;ao no Brasil sabre 

o impasto de renda, nao especificamente com este nome, surgiu no infcio do 

segundo reinado com a Lei n° 317 de 21 de outubro de 1843, que fixou a despesa e 

or<;ou a receita para os exercfcios de 1843-1844 e 1844-1845. 0 artigo 23 

estabeleceu um impasto progressivo sabre os vencimentos percebidos pelos cofres 

publicos e vigorou por dois anos. Assemelhava-se a uma tributa<;ao exclusiva na 

fonte. 

A cobran<;a da contribui<;ao extraordinaria sabre os vencimentos foi 

regulamentada pelo Decreta n° 349 de 20 de abril de 1844. Alcan<;avam, de forma 

progressiva, apenas os que recebiam vencimentos dos cofres publicos. A rea<;ao foi 

tamanha que foi imediatamente suprimida, mas estabeleceu um movimento pioneiro 

na institui<;ao do impasto de renda. 

0 sistema economico imperial, escravista e elitista, produzia um reduzido 

universo de possfveis contribuintes, pois poucas pessoas auferiam rendas. 0 pals 

tinha uma extensao territorial imensa para, segundo as condi<;5es da epoca, 

implantar um impasto amplo e complexo. 

A Guerra do Paraguai (1864-1870) exigiu medidas fiscais para obten<;ao de 

recursos e o governo imperial promoveu uma moderniza<;ao do sistema tributario. 0 

impasto de renda, o impasto das grandes crises nacionais e internacionais, foi 

novamente lembrado, mas nao da forma como hoje o concebemos. 

0 artigo 10 da Lei n° 1507 de 26 de setembro de 1867, que fixou a despesa e 

or<;ou a receita geral do imperio para os exercfcios de 1867-68 e 1868-69, instituiu o 

impasto pessoal e o artigo 22 desta mesma lei o impasto sabre vencimentos. 

0 impasto pessoal, regulamentado pelo Decreta n° 4052 de 28 de dezembro 

de 1867, era cobrado de cada pessoa que morasse em casa propria ou alugada. Era 

um tributo sabre o patrimonio. Assemelhava-se ao atual Impasto Predial e Territorial 

Urbano. 
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0 impasto sabre vencimentos, regulamentado pelo Decreta n° 3977 de 12 de 

outubro de 1867, previa que todas as pessoas que recebiam vencimentos dos cofres 

publicos gerais estavam sujeitas ao impasto, excetuados os inferiores a 1 :000$000. 

0 impasto era retido pelas repartig6es provinciais e municipais no ato do pagamento 

dos vencimentos. Esse impasto foi extinto logo depois, retornou em 1879 com uma 

alfquota de 5%. Durante algum tempo, ficou num ciclo de extingao e retomada. As 

alfquotas tambem variaram, ate o impasto ser definitivamente suprimido no final da 

decada de 1910. Era uma tributagao exclusiva na fonte sabre rendimentos do 

trabalho assalariado, com alfquota fixa. 

0 impasto sabre a renda teve em Rui Barbosa, primeiro Ministro da Fazenda 

do perfodo republicano, um ardente defensor. Seu relat6rio de janeiro de 1891 

dedica, com erudigao e brilhantismo, 38 paginas ao tema. Mostra a hist6ria, as 

formas de aplicagao do impasto e as propostas de adogao. 

No relat6rio, Rui Barbosa lembrava as qualidades de urn impasto justa, 

indispensavel e necessaria: "No Brasil, porem, ate hoje, a atengao dos governos se 

tem concentrado quase s6 na aplicagao do impasto indireto, sob sua manifestagao 

mais trivial, mais facil e de resultados mais imediatos: os direitos de alfandega. E do 

impasto sabre a renda, par mais que se tenha falado, par mais que se lhe haja 

proclamado a conveniencia e a moralidade ainda nao se curaram em tentar a 

adaptagao, que as nossas circunstancias permitem, e as nossas necessidades 

reclamam". Suas sugest6es, no entanto, nao en contra ram respaldo para serem 

pastas em pratica. 

A aguda crise economica e financeira par que passava o Brasil exigia 

solug6es para equilibrar as contas do tesouro. Nos primeiros anos da Republica, o 

impasto sabre a renda foi par diversas vezes lembrado para reduzir o deficit 

orgamentario. 

Contudo, o Impasto Geral sabre a Renda foi institufdo no Brasil em 1922, par 

meio da lei n° 4.625 de 31/12/22 "lei de orgamento", sendo que o langamento e 

arrecadagao do novo tribute deveriam comegar no ana de 1924. Destarte, um ana 

antes de sua efetiva instituigao aprovou-se a lei 4. 783, de 31/12/1923 e efetuou-se 
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uma emenda na lei 4.625/22, ou seja, ficou positivado que os "rendimentos" seriam 

classificados em quatro categorias: 

1 °) Comercio e Industria 

2°) Capitais e Valores Mobiliarios 

3°) Salaries publicos e particulares e qualquer especie de remunerac;ao. 

4°) Exerclcio de profissao nao comercial. 

Fonte: http://www.receita. fazenda.gov .br/Memoria/irpf/historia 

2.3 A EVOLUCAO DO IMPOSTO DE RENDA NO BRASIL 

De acordo com Peixoto (2002), com o surgimento do Estado Novo do 

Governo Getulio Vargas, fora entao promulgada a Constituic;ao de 1934, e a partir 

desta nova Carta, o lmposto de Renda passou a ter status Constitucional e sua 

competencia impositiva ficou sendo da Uniao. A redac;ao introduzida na Constituic;ao 

de 1934, era a seguinte: 

Art.6- Compete tambem, privativamente a Uniao: 

I- Decretar imposto: 

c) de renda e proventos de qualquer natureza, excetuada a renda cedular de 

im6veis; 

Logo ap6s tres anos - veio a tona uma nova Constituic;ao, no ano de 1937, 

ainda no Governo de Getulio Vargas, e a redac;ao do art.6° da Carta de 1934 teve 

uma pequena mudanc;a. Vejamos: 

Art.20 - E da Competencia privativa da Uniao: 

I- Decretar imposto: 

c) de renda e proventos de qualquer natureza. 

No passar dos anos, o lmposto de Renda - por meio de diversas alterac;oes 

impostas pela lei e muitas vezes por outros instrumentos nao tao formais, ou seja, 
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por Decretos, etc, passou a ser o tribute que mais receita trazia para a Uniao, sendo 

que por volta do ano de 1943 sua arrecadagao atingiu a faganha de 35% da receita 

tributaria do Governo Federal. 

Com o fim da ditadura de Vargas, sob novo governo "agora democratico" foi 

promulgada uma nova Constituigao Federal, ou seja, a Carta de 1946, e a redagao 

relativa ao lmposto de Renda ficou da seguinte forma: 

Art.15 - Compete a Uniao decretar imposto sobre: 

IV - renda e proventos de qualquer natureza 

§3° A Uniao podera tributar a renda das obrigagoes da dfvida publica estadual 

ou municipal e os proventos dos agentes dos Estados e dos Municfpios, mas nao 

podera faze-lo em limites superiores aos que fixar para as suas pr6prias obrigagoes 

e para os proventos dos seus pr6prios agentes. 

Passando os anos, ocorreram inumeras alteragoes na legislagao, ate que em 

1954, foi introduzido na legislagao o sistema de desconto na fonte do tribute 

incidente sobre os rendimentos do trabalho assalariado. 

Ap6s vinte anos de regime democratico veio o golpe militar - que em 

24/01/1967 promulga uma nova Constituigao, eo Sistema Tributario passou a ter urn 

capitulo especffico - de sorte que a redagao relativa ao lmposto de Renda foi prevista 

da seguinte forma: 

Art.22- Compete a Uniao decretar impastos sobre: 

IV - rendas e proventos de qualquer natureza, salvo ajuda de custo e diaria 

pagas pelos cofres publicos. 

No passar de apenas dois anos, veio a Emenda Constitucional n°1/1969 que 

alterou o texto Constitucional de forma substancial, e a redagao passou a ser: 

Constituigao de 1967, emendada pela Emenda n°1/1969. e demais Emendas 

ate a numero 27. 

Art.21. Compete a Uniao lnstituir lmposto sobre: 

IV - renda e proventos de qualquer natureza, salvo ajuda de custo e diarias 

pagas pelos cofres publicos na forma da lei.(Grifos Nossos) 

Verificamos que na redagao da Emenda n°1/69 relativa ao texto originario 

percebe-se que as ajudas de custos e diarias pagas pelos cofres publicos para 
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"deputados, jufzes, agentes publicos etc; nao estavam gravadas pelo Impasto de 

Renda, nos termos da lei. Essa previsao trouxe uma brecha para muitos 

'principalmente deputados, funcionarios publicos, etc' nao pagarem o referido 

impasto. Trazendo as cifras para os dias atuais, o cidadao ganhava par exemplo 

R$6.000,00. S6 que o valor considerado salario era de R$1.000,00, como ajuda de 

custo tinha-se R$3.000,00 e como ajuda de diaria recebia R$2.000,00. Sendo assim, 

muitos fugiam da exac;ao. Criaram-se no Brasil dais tipos de cidadao, qual seja, 

aqueles que pagavam Impasto de Renda, e aqueles que nao pagavam Impasto de 

Renda. 

Destarte, a Carta de 1988 - promulgada em 05/10/1988 - acabou com tudo 

isso, ou seja, a Constitui<;ao Federal de 1988 trouxe novidades relativas ao Impasto de 

Renda, vejamos: 

Art. 153 - Compete a Uniao instituir impastos sabre: 

Ill- renda e proventos de qualquer natureza; 

§ 2°- 0 impasto previsto no inciso Ill: 

I - sera informado pelos criterios da generalidade, da universalidade e da 

progressividade, na forma da lei; 

II - nao incidira nos termos e limites fixados em lei, sabre rendimentos 

provenientes de aposentadoria e pensao, pagos pela previdemcia social da Uniao, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, a pessoa com idade superior a 

sessenta e cinco anos, cuja renda total seja constitufda, exclusivamente, de 

rendimentos do trabalho. 

** I nciso II revogado pelo art. 17 da Emenda Constitucional n° 20 de 15 de 

Dezembro de 1998. 

2.4 A INCIDENCIA DO IMPOSTO DE RENDA 

Analisando o dispositive constitucional, percebemos com clareza relevante a 

inovac;ao nas linhas da nova Carta poHtica, qual seja: a Carta Republicana outorgou 

competencia impositiva a Uniao para instituir Impasto sabre a Renda e Proventos de 
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Qualquer Natureza, de sorte que - a referida imposic;ao devera ser informada pelos 

criterios da Generalidade, Universalidade, e Progressividade na forma da lei. 

(Peixoto, 2002). 

lsso significa que o Impasto de Renda devera incidir sabre todas as especies 

de rendas e proventos de qualquer natureza (generalidade), auferidas par todas as 

pessoas - observados os limites da propria competencia tributaria (universalidade) e 

que, quanta maior o acrescimo de patrimonio, maior devera ser a alfquota aplicavel 

(progressividade). 

De toda sorte, ressaltamos que o constituinte originario exigiu que o legislador 

ordinaria, ao exercer a sua competencia tributaria atinente ao Impasto sabre a 

Renda, tribute as rendas e os proventos de qualquer natureza de forma geral e nao 

seletiva, isto e, sem qualquer diferenciac;ao entre as especies de renda ou proventos, 

em decorrencia da origem, natureza ou destino. 

No mesmo sentido, prescreve a Carta Magna que todas as pessoas, ffsicas 

ou juridicas, devem contribuir para os cofres publicos a titulo de Impasto de Renda, 

ou seja, que a tributac;ao deve abarcar, em geral, todos aqueles que auferiram renda 

ou proventos de qualquer natureza. 

Par fim, determina o constituinte que a tributac;ao do Impasto Sabre a Renda 

se fac;a de forma progressiva, vale dizer, quanta maior a renda, maior a alfquota do 

impasto. 

Destarte, a relevancia destes principios no conceito de renda, pode-se dizer 

que o principia da generalidade, o Impasto de Renda deve incidir sabre todas as 

rendas auferidas pelos contribuintes no periodo-base, ou seja, entrelac;ando-se no 

criteria material da Regra Matriz do Impasto de Renda; respeitado igualmente o 

principia da capacidade contributiva (minima vital) e excetuados os casas de 

isenc;ao, os quais devem ser devidamente justificados em face dos principios 

constitucionais, ja que o principia geral eo da universalidade. 

0 principia da universalidade (art.153, §2°, I) decorre do principia da isonomia. 

Na verdade, ele nao e mais do que uma aplicac;ao desse principia ao Impasto de 

Renda. Significa simplesmente que o Impasto de Renda deve incidir e ser cobrado, 



18 

tanto quanto possivel, de todas as pessoas. 0 principia da universalidade encontra

se no criterio pessoal da Regra Matriz da lncidencia Tributaria. 

0 principia da progressividade, (art.153, §2°, 1), no entanto, tambem e uma 

decorrencia do principia da isonomia. Esta, porem relacionado com os principios da 

capacidade contributiva e da pessoalidade. Esse principia determina a existencia de 

diversas aliquotas para o lmposto Sobre a Renda, de acordo com a faixa de renda 

do contribuinte. Assim o valor a ser pago a titulo de lmposto de Renda oscilara nao 

somente com a variagao da base de calculo, mas tambem com a variagao da 

aliquota; neste caso a correlagao se faz com o criterio quantitativa da Regra Matriz 

da lncidencia Tributaria, ou seja, quanto maior a renda do contribuinte, maior sera a 

base de calculo do tributo e, igualmente, maior sera a aliquota sobre ela incidente. 

Ainda hoje, em pleno seculo XXI, pelo menos no Brasil, partindo de uma 

analise pragmatica desse imposto, pode-se dizer sem a menor possibilidade de erro 

que nunca existiu "principalmente na tributagao das pessoas fisicas" verdadeiro 

lmposto de Renda, e sim, lmposto sobre os rendimentos. (Peixoto, 2002). 
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3. A TRIBUTACAO NO BRASIL 

A seguir conheceremos os conceitos aplicaveis a tributac;ao, os principais 

principios tributaries previsto na constituic;ao e os impostos pertencentes a Uniao, 

aos Estados e Distrito Federal e aos Municipios. 

3.1 CONCEITUACOES DE TRIBUTO 

0 conceito de tribute e determinado pelo C6digo Tributario Nacionai(CTN) em 

seu art. 3°: 

"Tribute e toda presta9ao pecuniaria compuls6ria, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que nao 

constitua san9ao de ato ilfcito, instituida em lei a 

cobran9a mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada." 

Popularmente falando podemos dizer que Tribute: e o valor que o governo 

cobra do cidadao e que todos sao brigades a pagar. Existem varias maneiras de o 

governo cobrar tributes. Dependendo da maneira como o tribute e cobrado, ele tem 

um nome diferente. 

Os tres nomes conhecidos do tribute sao: IMPOSTO, TAXA e 

CONTRIBUI<;AO. Estes conceitos nao significam a mesma coisa. Mas e importante 

saber que os tres termos, o nome, imposto, taxa, ou contribuic;ao caracterizam um 

TRIBUTO. 

3.2 CARACTERiSTICAS DOS TRIBUTOS 

Tributo Caracteristica Destinac;ao 

lmpostos E 0 tribute exigivel Despesas Gerais 

independentemente de 

qualquer atividade estatal 

especifica relativa ao 

contribuinte 



Taxas 

Contribui<;ao de Melhoria 

Contribui<;ao social 
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E o tribute exigfvel em Custeio do relative 

razao do exercfcio do 

poder de polfcia ou pel a 

utiliza<;ao efetiva ou 

potencial de servi<;os 

publicos especfficos e 

divisfveis, prestados ao 

contribuinte ou postos a 
sua disposi<;ao. 

exercfcio ou servi<;o 

E o tribute decorrente de Custeio da obra publica 

obra publica 

E o tribute exigido da Financiar a seguridade 

sociedade, para assegurar social 

diretos relatives a saude, 

previdencia e assistencia 

social. 

Contribui<;ao de Servi<;o e E o tribute consistente em Servi<;o social e forma<;ao 

sindical 

Contribui<;ao lnterventiva 

Contribui<;ao Corporativa 

contribui<;6es 

compuls6rias exigidas dos 

empregadores para o 

servi<;o social e sistema 

sindical. 

profissional 

E o tribute de interven<;ao Para fins de interven<;ao 

da Uniao no domfnio 

economico. 

E o tribute institufvel pela Custear a atua<;ao da 

Uniao, de interesse das entidade 

categorias profissionais ou 

economicas. 

Emprestimo Compuls6rio E o tribute institufvel pela Custear despesas 

Uniao: extraordinarias 
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1- Para atender a investimento publico 

despesas extraordinarias, relevante 

decorrentes de 

calamidade publica de 

guerra extern a ou sua 

iminemcia; 

2 - Para investimento 

publico de carater urgente 

e de relevante interesse 

nacional. 

Fonte: CASSONE, Vittorio. Direito Tributario. Sao Paulo: Atlas, 1999. 

3.2.1 lmpostos 

0 conceito legal de Impasto esta definido no art. 16 do CTN: 

"Impasto e o tribute cuja obriga9ao tern par fato 

gerador uma situa9ao independente de qualquer 

atividade estatal especffica, relativa ao contribuinte." 

Quando estivermos em face de urn tribute cujo fato gerador independe de 

qualquer atividade especifica do estado, relativamente ao contribuinte, como, por 

exemplo, circular mercadoria, industrializar produtos, exportar mercadorias, ser 

proprietario de urn im6vel, etc., estaremos diante de uma especie tributaria 

denominada impasto. 

3.2.2 Taxas 

0 conceito legal de Taxa encontra-se no art. 77 do CTN: 

"As taxas cobradas pela Uniao, Estados, pelo Distrito 

Federal au pelos Municipios no ambito de suas 

respectivas atribui9oes, tern como fato gerador o 

exercicio do poder de policia, au a utiliza9ao, efetiva 

au potencial, de servi9o publico especifico e divisive!, 

prestado ao contribuinte au pasta a sua disposi9ao." 
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A caracteristica da taxa reside na materialidade de seu fato gerador em 

rela9ao a atua9ao estatal diretamente referida ao contribuinte, em forma de 

contrapresta9ao de servi9o. Dessa forma, quando o Estado presta urn servi9o 

publico diretamente ao contribuinte ou exerce o seu poder de policia tambem 

diretamente, este fica a obriga9ao de pagar uma taxa, a exemplo da taxa de coleta 

de lixo, taxa de licen9a de instala9ao e funcionamento. A expressao policia refere-se 

a possibilidade de fiscalizar e autorizar determinadas atividades, limitando-as em 

razao do interesse publico. 

3.2.3 Contribui~ao de Melhoria 

Esta especie de tributo somente pode ser cobrada pelo ente publico que 

realizar obra publica da qual resulte valoriza9ao imobiliaria. Neste caso, os 

contribuintes sao os proprietaries dos im6veis valorizados pela obra publica. 0 

Tributo tern como base o custo total da obra, que sera rateado entre os beneficiaries 

na propor9ao de sua propriedade, em rela9ao ao total da area objeto da obra. 

(FABRETTI; FABRETTI, 2006). 

No art. 81 do CTN esta previsto a forma de cobran9a deste tributo: 

"A contribui9ao de melhoria cobrada pela Uniao, 

pelos Estados, pelo Distrito Federal ou Municipios, no 

ambito de suas respectivas atribui96es, e instituida 

para fazer face ao custo de obras publicas de que 

decorra valoriza9ao imobiliaria, tendo como limite total 

a despesa realizada e como limite individual o 

acrescimo de valor eu a obra resultar para cada 

im6vel beneficiado." 

3.2.4 Emprestimos compuls6rios 

A lei determina que somente a Uniao, em casos excepcionais definidos em lei 

complementar, podera instituir emprestimos compuls6rios, aos quais se aplicarao as 

disposi96es constitucionais relativas a tributes, bern como as normas gerais do 
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direito tributario. A Constituic;ao da Republica, ao prever a instituic;ao de emprestimo 

compuls6rio, enquadrou-o no capitulo do sistema tributario, declarando a natureza 

juridica do emprestimo compuls6rio como tributo. (MARTINS, 2007, p. 140-142). 

0 emprestimo compuls6rio tern seus objetivos definidos pelo CF no art. 148: 

3.2.5 Carga Tributaria 

"A Uniao, mediante lei complementar, podera instituir 

emprestimos compuls6rios: 

I - para atender a despesas extraordinarias, correntes 

de calamidades publicas, de guerra ou sua iminencia; 

II - no caso de investimento publico de carater 

urgente e de relevante interesse nacional, observado 

o disposto no art. 150, Ill, b. " 

E a soma de todo o dinheiro que o governo recebe cobrando tributo, dividido 

pelo valor da riqueza do pais. Quando um trabalhador realiza um trabalho, ele esta 

produzindo alguma coisa. 0 que foi produzido tern um valor em dinheiro, e o 

trabalhador recebe um salario pelo seu trabalho. 

3.2.6 PIB- Produto lnterno Bruto 

PIB- Produto lnterno Bruto: e a soma de toda a riqueza produzida num pais. 

De maneira simples, e a soma dos valores das coisas produzidas, dos salaries de 

todos os trabalhadores e dos Iueras das empresas. A soma de tudo isso consiste na 

riqueza de um pais. Essa riqueza recebe o nome de PI B. 
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E comum ouvir, por exemplo, que a carga tributaria representa 34o/o do PI B. 

lsto quer dizer que o valor total recebido pelo governo, como tributos, dividido 

pela soma da riqueza total do Brasil, e igual a 0,34. Ou seja, corresponde a 34°/o. 

3.3 CLASSIFICACAO DOS IMPOSTOS DIRETOS E INDIRETOS 

Os impastos sao classificados de acordo com as caracterlsticas que 

determinam sua exigibilidade: 

3.3.1 Impastos Diretos 

Quando numa s6 pessoa reunem-se as condi96es de contribuinte de direito 

(aquele que e responsavel pela obriga9ao tributaria), e de fato (aquele que suporta o 

onus do impasto). Sao impastos como: IR, ITR, ITBI, IPTU, ISS dos autonomos e 

similares. 

3.3.2 Impastos lndiretos 

Assim chamados os impastos que, recolhidos pelo contribuinte de direito, sao 

suportados pelo contribuinte de fato. Acarretam o fenomeno da chamada 

"transferemcia do onus do tributo"(translada9ao, repercussao). Sao impastos como: 

ICMS, I PI, IOF (conforme caso) e similares.(ROMERO, 2007) 
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Quando se analisa o impacto dos impastos indiretos sabre a renda das 

famflias, mesmo o ganho modesto pode ser suprimido. 0 grosso da carga tributaria 

brasileira decorre de tributos indiretos e daqueles que incidem sabre a folha salarial. 

(ROMERO, 2007). 

De acordo com Romero (2007), enquanto a carga de tributos diretos (IR mais 

contribuic;ao ao INSS) e progressiva - varia de 0,6% sabre os 10% mais pobres a 

18,1% sabre os 10% mais ricos -, a dos indiretos e mais elevada para os pobres -

entre os 10% mais carentes, os impastos indiretos abocanham cerca de 25% do 

gasto com consumo; entre os 10% mais ricos, pouco mais de 1 0%. Considerando os 

efeitos de tributos diretos e indiretos, maioria dos grupos de renda suporta quase que 

a mesma carga tributaria, ou seja, o sistema tributario "revela-se aproximadamente 

neutro do ponto de vista distributive". 

Analisando em seguida o outro lado do orc;amento - as transferemcias 

governamentais via INSS -, os gastos tern urn impacto quase proporcional sabre a 

maioria dos grupos de renda. A excec;ao, aqui, e o impacto sabre o padrao de vida 

dos 10% mais pobres, bern menor que o dos outros grupos de rend a, uma vez que 

ha menos beneficiaries do INSS entre os 10% mais pobres.(ROMERO, 2007). 

Quando sao analisadas as transferencias de renda, os pesquisadores 

constatam que a incidencia e progressiva, embora ainda insuficiente para elevar 

seus beneficiaries acima da linha de pobreza. 0 problema, e esta e talvez a 

conclusao mais importante, e que, em termos lfquidos, o impacto da atividade 

governamental sabre a renda monetaria corrente das famflias mais pobres e pouco 

significative. 0 que os estudiosos descobriram e que o montante de impastos pagos 

pelos 10% mais pobres pode representar cerca de 90% do total das transferencias 

recebidas por essas famflias. 

3.4 AS FONTES DE IMPOSTOS 

Segundo a FENAFISCO, Caderno. S6 os trabalhadores pagam impastos no 

Brasil, existem 5 maneiras principais de o Governo cobrar tributos. 

1 - Tributos sabre o consumo: 
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Sao cobrados junto com o prego das coisas que o cidadao compra 

ICMS - Impasto sabre Circulagao de Mercadorias e Servigos. Vai para os 

Estados. 

Uniao. 

IPI- Impasto sabre Produtos lndustrializados. Vai para a Uniao. 

ISS- Impasto sabre Servigos de Qualquer Natureza. Vai para os Municfpios. 

II- Impasto sabre lmportagao. Vai para a Uniao. 

Varias outras contribuigoes, como COFINS, PIS/PASEP, etc. vao para a 

2 - Tributos sabre a Propriedade 

E. um dinheiro cobrado sabre o patrimonio do cidadao 

IPTU- Impasto Predial Territorial e Urbano. Vai para os Municfpios. 

ITR - Impasto sabre a Propriedade Rural . Vai para a Uniao. 

ITBI- Impasto sabre Transmissao Inter Vivos. Vao para os Municfpios. 

I PVA - Impasto sabre Propriedade de Vefculos Automata res. Vao para os 

Estados. 

ITCMD - Impasto sabre Transmissao de Herangas e Doagoes. Vai para os 

Estados. 

3 - Tributos sabre a Renda 

Sao todos arrecadados pela Uniao 

IR- Impasto de Renda sabre pessoa ffsica e jurfdica. 

CSLL- Contribuigao sabre o Luera Uquido. 

IGF - Impasto sabre Grandes Fortunas. Esta na Constituigao, mas nao e 
cobrado. 

4 - Contribuigoes sabre a mao-de-obra. 

Sao tributos cobrados do patrao e do empregado, sabre a folha do 

pagamento, ou diretamente sabre os salarios. 

INSS- (lnstituto Nacional de Seguridade Social) 

Contribuig6es de Seguridade dos Servidores. 

FGTS- (Fundo de Garantia par Tempo de Servigo) 
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Contribui<;6es ao Sistema S (Arrecadadas pelo INSS e repassadas aos 

patroes). 

5- Taxas varias sabre servi<;os 

Sao varias taxas cobradas do cidadao por servi<;os prestados pelo Estado, 

como: 

Emissao de passaporte; Coleta de lixo; Fornecimento de ilumina<;ao publica. 

3.4.1 Tributos sobre o Consumo 

De acordo com a FENAFISCO, Caderno. S6 os trabalhadores pagam 

impastos no Brasil, todo trabalhador, ate mesmo aquele desempregado, paga 

impasto. 

Basta comprar qualquer coisa, ou pagar qualquer conta de energia, ou mesmo 

botijao de gas, que esta pagando impasto. Eles ja estao embutidos no pre<;o pago. 

Esta e a tributa<;ao sabre o consumo. Representa mais de 50% dos tributos 

arrecadados. Nesse tipo de tributa<;ao paga mais quem ganha menos. E o que os 

especialistas chamam de impasto regressivo. Atinge, sobretudo, os que ganham 

menos. 0 trabalhador que ganha de urn a sete salarios mfnimos, gasta tudo o que 

ganha em seu sustento: alimenta<;ao, vestuario, transporte, medicamentos, etc. 

Como a tributa<;ao sabre o consumo representa 30% do valor da mercadoria, esse 

trabalhador paga 30% do seu salario em tributos. 

lsso acontece porque os tributos sabre o consumo ja sao inclufdos no pre<;o 

da mercadoria. Estao embutidos no pre<;o. Alguns de forma direta, outros de forma 

indireta. 

Na verdade, o pre<;o real da mercadoria e menor que o valor cobrado. A 

diferen<;a entre o pre<;o cobrado e o valor da mercadoria e o tributo sabre o consumo. 

Quando o trabalhador paga a sua conta de telefone, por exemplo, esta pagando: 

ICMS, PIS/PASEP, COFINS. Esses tributos estao assinalados na propria conta, as 

vezes.Outros nao aparecem, pois acabam sendo integrados ao pre<;o da mercadoria. 
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Os tributes sobre o consume representam mais da metade do total dos 

tributes arrecadados. Acabam atingindo, mais fortemente, os mais pobres, pois estes 

gastam tudo que ganham no consume. E em tudo que gastam estao embutidos os 

tributes. No prego de toda mercadoria, ou servigos comprados, estao embutidos 

diversos tributes. E estes sao suportados, exclusivamente, pelos consumidores 

finais. 

Os Tributes sobre o consume podem ser: CUMULATIVOS, ou NAO 

CUMULATIVOS 

Tributes Cumulativos: sao aqueles que acabam incidindo sobre eles mesmos, 

ou seja, sao aplicados sobre outros impastos, nas diversas fases de produgao da 

mercadoria. 

Nao cumulative: o comerciante entrega ao governo urn valor que e igual ao 

valor dos tributes pagos pelo trabalhador, menos o valor dos tributes que ele pagou 

quando comprou a mercadoria do fabricante. 

Regressividade e pessoas com renda menor pagam percentualmente mais 

tributes. Pessoas com altas rendas pagam percentualmente menos. 

3.4.2 Tributos sobre a Propriedade 

No Brasil, ha cinco impastos para se tributar a propriedade: ITR, IPTU, IPVA, 

ITCMD e o ITBI. (FENAFISCO, Caderno. S6 os trabalhadores pagam impastos no 

Brasil/2008) 

A tributagao sobre o patrimonio responde por apenas 4% do total dos tributes 

arrecadados no Brasil. Vejamos os varios impastos sobre a propriedade: 

IPR- lmposto Territorial Rural. 

Embora a concentragao de terras no Brasil seja enorme, a arrecadagao e 
muito pequena: 0,016% do PIB. 

IPTU- lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

0 valor arrecadado com impastos dos proprietaries de im6veis urbanos e bern 

superior ao arrecadado dos proprietaries de im6veis rurais. Mas, a tributagao ainda e 
inferior ao necessaria. 
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Existem milhoes de im6veis urbanos, mas o total arrecadado nao chega nem 

a 1 ,5% do total dos tributos. Este imposto deve ser cobrado pelos Municipios. 

Os milhoes de im6veis urbanos que existem no Brasil recolhem anualmente o 

equivalente a 0,45% do PI B. lsto representa menos de 1,5% do total dos impostos 

recolhidos. 

IPVA- lmposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores. 

ITBI- lmposto sobre Transmissao de Bens lm6veis. 

0 ITBI e urn imposto real sobre a venda de urn im6vel. 

ITCMD - lmposto sobre Heran<;a e Doa<;ao. 

0 percentual de tributa<;ao do ITCMD e muito pequeno, quando comparado 

com a tributa<;ao de outros paises. 

Na maioria dos estados, o ITCMD e de 4% sobre o valor dos bens ou direitos. 

As taxas maximas cobradas em alguns paises, correspondente ao nosso 

lTC MD: 

• 55% nos EUA; 

• 75% no Reino Unido; 

• 31% na ltalia; 

• 40% na Fran<;a. 

No Brasil, este tributo representa 0,017% do PIB. Muito menos que o IPVA, 

cerca de 15 vezes menor. 

3.4.3 Tributos sobre a Renda 

A Receita Federal classifica as rendas e rendimentos recebidos pelos 

contribuintes pessoas fisicas, em tres categorias: 

3.4.3.1 Rendimentos Tributaveis 

Os rendimentos tributaveis sao aqueles sobre o qual incide o imposto de 

renda da pessoa fisica, desde que respeitado o teto de R$ 16.473,72 anuais. lsto e, 
quem possuir urn rendimento acima deste teto, tera que pagar o imposto. Admite-se 

a compensa<;ao do imposto de renda retido na fonte a titulo de antecipa<;ao. Os 
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exemplos mais comuns dessa categoria sao as rendas provenientes de trabalho 

assalariado e de alugueis. Neste caso, a aliquota de imposto de renda a pagar sera 

determinada em func;ao do montante de renda tributavel, podendo variar entre Oo/o e 

27,5o/o, conforme tabela abaixo 

Tabela Progressiva para o calculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Fisica 
para o exercicio de 2009, ano-calendario de 2008 . 

. 1

1

_ - B~,se de cilcul~~s~~r · Auqu~ta-o/~- ~;.~~~~a deduzir d~i.;,posto e~$ __ , 

Ate 1.372,81 1 - 1 - I 
: l o~ 1 :~~~~~~2 ~~!~ -?-!~3. i? ·:- - - ~ _ 15.o _ -_ -. " · - · · 2os.92 · ------·-----

, l~ci~a-~~~2J~~.~s _ - .... .. ; C-.-??~5.=-=-j ... . .. ~48,8? . I 

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br 

3.4.3.2 Rendimentos Tributados Exclusivamente na Fonte 

Tambem conhecidos como com tributac;ao definitiva, reunem as rendas e 

rendimentos que nao compoem a base de calculo do imposto de renda; nao geram 

qualquer impacto no valor do imposto devido; e nao admitem a compensac;ao do 

imposto de renda retido na fonte. Os exemplos mais comuns dessa categoria sao o 

13° salario e todas as modalidades de investimentos feitos pelos contribuintes 

pessoas fisicas em instrumentos de renda fixa, renda variavel e fundos de 

investimentos. 

3.4.3.3 Rendimentos lsentos 

Nesta categoria o contribuinte declara a renda e rendimentos considerados 

isentos da incidemcia do imposto de renda. Os exemplos mais comuns sao os 

rendimentos gerados pelos depositos em poupanc;a e diversos instrumentos 

relacionados ao mercado imobiliario, tais como, Letra lmobiliaria, Letra Hipotecaria, 

Certificado de Recebivel lmobiliario e Fundo lmobiliario. Nesta categoria tambem se 

declara o ganho de capital obtido com a venda de ac;oes em bolsa de valores, cujo 

valor de venda mensal tenha sido inferior a R$ 20 mil. 
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0 regime de tributagao de cada tipo de renda ou rendimento e determinado 

pela Receita Federal e cabe ao contribuinte identificar a natureza de suas rendas e 

declara-las nas respectivas categorias. 

IR- Impasto de Renda 

Este e o principal e o mais importante tribute sabre a renda. 

Subdivide-se em dais tipos: 

Impasto de Renda da Pessoa Juridica. lncide nos Iueras das empresas 

(IRPJ) e Impasto de Renda da Pessoa Fisica (IRPF). lncide sabre a renda das 

pessoas. 

IRPJ - No Brasil, e baixo quando comparado com outros paises. Recente 

estudo feito pela Receita Federal demonstrou que das 29.518 maiores empresas do 

pais, apenas 45% pagavam IRPJ. Segundo esse mesmo estudo, o nao pagamento 

se dava par tres motives: vontade de nao pagar, sonegagao informagao de 

"existencia de prejuizo". 

No setor financeiro, o quadro e ainda mais grave. 42 das 66 maiores 

instituigoes financeiras nao recolhem IRPJ. A relagao media entre impasto de renda 

pago e receita bruta destas instituigoes financeiras e menor que 1%. Muito inferior 

aos 2% pages pelas pequenas empresas em regime de Iuera presumido. 

IRPF - Renda e o que sabra do dinheiro recebido no mes, depois de pagas 

todas as despesas necessarias a manutengao e sustento da familia, como 

alimentagao, transporte, luz, gas, agua, saude, educagao, etc. 

Pessoas da classe media, com renda nao muito alta, acabam pagando o 

mesmo percentual que pessoas muito ricas. 

No Brasil, os trabalhadores assalariados, que sao empregados e que recebem 

contra-cheque, e que pagam impasto de renda, porque o impasto de renda vern 

descontado do salario, no proprio contra-cheque. 

IGF- Impastos sabre Grandes Fortunas 

Foi introduzido no Brasil em 1988, atraves da Constituigao Federal. Ate hoje 

nao foi regulamentado, motive pelo qual ainda nao e cobrado. (FENAFISCO, 

Caderno. S6 os trabalhadores pagam impastos no Brasil/2008) 
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3.4.4 Tributos sobre a mao-de-obra 

As empresas, quase sempre, repassam para o custo das mercadorias os 

tributes que incidem sabre a folha de pagamento. Ou seja, estes tributes das 

empresas, nao saem das empresas. Sao transformados em tributes indiretos sabre 

o consumo. Estes sao pagos pelo consumidor. 

Assim, as contribui<;oes como: FGTS, INSS, PIS/PASEP, Contribui<;oes do 

Sistema "S" (SESI, SESC, SENAC, etc.) que deveriam sair do Iuera dos 

empregadores, saem da classe trabalhadora, atraves da tributa<;ao sabre o 

consumo. 

1 - FGTS- Fundo de Garantia par Tempo de Servi<;o 

E uma contribui<;ao de 8% sabre o salario do trabalhador, "paga pelo 

empregador". E depositada em nome do proprio trabalhador; entretanto, 

administrada segundo as determina<;6es e os interesses do governo. 

Foi criado em 1966, durante a Ditadura Militar, para acabar de vez com a 

estabilidade do trabalhador ap6s dez anos de servi<;o. 0 governo dizia que o objetivo 

seria proteger o trabalhador regido pela CL T, diante de demissao imotivada. Na 

verdade nao o protege, apenas o indeniza caso venha a ser demitido. 

2- PIS/PASEP- Programa de lntegra<;ao Social 

E uma contribui<;ao de 1% (urn par cento) sabre a folha de pagamento. 

Eo tributo que financia o FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

Este fundo tern par objetivo pagar o seguro-desemprego, qualificar o 

trabalhador atraves de cursos e financiar habita<;ao popular. 

3- INSS e Contribui<;oes dos Servidores Publicos 

Esse tributo e para financiar a Previdencia Publica. Uma parte e deduzida dos 

salaries ou vencimentos dos trabalhadores, entre 8% e 11%, conforme tabela de 

contribui<;ao divulgada pela Previdencia Social: 



TABELA DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS EMPREGADO, 

EMPREGADO DOMESTICO E TRABALHADOR AVULSO, 

PARA PAGAMENTO DE REMUNERA<;AO A PARTIR DE 1°- DE FEVEREIRO DE 2009 

SALARIO-DE- : ALIQUOTA PARA FINS , 
CONTRIBUICAO (R$) : DE RECOLHIMENTO AO , 

! INSS 
l ate965,67 - - ------ --- ---- ~ - --- 8,00°/o -

I de 965,68 ate 1.609,45 I 9,00°/o 
I de 1.609,46 ate 3.218,90 .--1 ---1-1-,0--0-%-o ----

0 Teto maximo para contribui~ao passou a ser de R$ 354,08. 

Fonte: http://www.previdenciasocial.gov.br 

Outra tern que ser repassada pelos empregadores, 20°/o. 
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Alem das contribuiv5es dos segurados empregados ou avulsos, existem 

outras fontes de receita da Previdencia Social, que sao: 

Uma parcela da arrecada9ao com os concursos de progn6sticos (Loterias) 

COFINS, CSLL, CPMF, que financiam toda a SEGURIDADE SOCIAL: Saude, 

Assistencia e Previdencia. 

4- Contribuiv5es do SistemaS 

Essas contribuiv5es tributam igualmente a folha de pagamentos e depois sao 

repassadas para o pre9o das mercadorias. 

Sao mais urn dos tantos tributes indiretos sobre o consume. 

Sao contribuiv5es destinadas a propria estrutura patronal, com o objetivo de 

"cuidar" da educavao e do lazer de seus empregados. 

0 volume dessa receita representa 0,27°/o do PIB. (FENAFISCO, Caderno. S6 

os trabalhadores pagam impostos no Brasil/2008) 

3.4.5 Outras Taxas Especificas 

0 governo cobra tributes tambem quando cobra taxas. 

Entre outras, as mais conhecidas sao: 

Taxa para retirar passaporte 

Taxa para ter o lixo coletado 



Taxa de iluminagao publica 

Taxa de alvara 
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0 valor arrecadado por este tipo de taxas nao e muito grande. Somente 

pagam estas taxas as pessoas que utilizam seNigos prestados pelo governo que 

tenham estas taxas especiais. 

A pessoa s6 devera paga-las, se o governo efetivamente prestar o seNigo 

para o qual ela foi criada. 

Ja as empresas sao meras repassadoras de tributos: cobram do contribuinte 

real (que somas n6s), incluindo no prego tais incidencias fiscais, e depois recolhem 

aos cofres publicos as somas apuradas. (FENAFISCO, Caderno. S6 os 

trabalhadores pagam impastos no Brasil/2008) 

3.5 COMPETENCIA TRIBUTARIA 

A Constituigao Federal nao cria tributos, limita e regula o poder de tributar. 

Tais limitagoes expressam fundamental garantia do contribuinte, no sentido de serem 

tributados dentro dos parametros estabelecidos pela Constituigao 

Designa-se privativa a competencia para criar impastos, atribufda com 

exclusividade a este ou aquele ente politico (Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Municfpios). 

As limitagoes constitucionais ao poder de tributar ora aparecem como 

verdadeiras vedagoes ou proibigoes, que se traduzem em imunidades 

constitucionais, ora aparecem na esteira da protegao dos direitos e garantias 

individuais, ou ainda, apresentam-se como limitagoes da competencia tributaria entre 

as diversas pessoas jurfdicas de direito publico (ICHIHARA, 2006, p.51-60). 

3.5.1 Competencia tributaria da Uniiio 

Os impastos cuja competencia exclusiva e da Uniao, estao relacionados nos 

artigos 153 e 154 da Constituigao Federal, que consiste nos seguintes: 

I - Impasto de lmportagao de Produtos Estrangeiros; 
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II - lmposto de Exporta<,;:ao, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou 

Nacionalizados; 

Ill- lmposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza; 

IV- lmposto sobre Produtos lndustrializados; 

V - lmposto sobre Opera<,;:6es de Cn§dito, Cambio e Seguros ou relativas a 

tftulos ou valores mobiliarios; 

VI- lmposto sobre a Propriedade Territorial Rural; 

VII- lmposto sobre as Grandes Fortunas; 

VIII- lmposto Extraordinario em caso de Guerra Externa; 

IX- outros impostos pelo exercfcio da competencia residual, desde que sejam 

nao-cumulativos e nao tenham fato gerador ou base de calculo pr6prios dos 

discriminados na Constitui<,;:ao. 

Alem desses, dentro de sua competencia tributaria, a Uniao podera cobrar 

1- Taxas; 

II - Contribui<,;:ao de melhoria; 

Ill - Emprestimos compuls6rios, ordinaries e extraordinarios; 

IV - Contribui<,;:oes sociais, de interven<,;:ao no domfnio economico e de 

interesse das categorias profissionais ou economicas, tais como: Contribui<,;:ao 

do FGTS, Contribui<,;:ao a Previdencia Social, Contribui<_;:ao Sindical. 

3.5.2 CompetEmcia tributaria dos Estados e do Distrito Federal 

0 artigo 155 da Constitui<,;:ao Federal, relaciona os impostos cuja institui<,;:ao e 

cobran<,;:a sao de competencia dos Estados e do Distrito Federal: 

I- lmposto sobre Transmissao Causa Mortis e doa<,;:6es, de quaisquer 

bens ou direitos; 

II- lmposto sobre Opera<,;:oes relativas a Circula<,;:ao de Mercadorias e 

sobre Presta<,;:ao de Servi<,;:os de Transporte lnterestadual ou 

lntermunicipal e Comunica<,;:ao; 

Ill- lmposto sobre Propriedade de Vefculos Automotores. 
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Alem dos impastos relacionados, dentro de sua competemcia, os Estados e 

Distrito Federal poderao, ainda instituir e cobrar: 

I- Taxas; 

II- Contribuigao de melhoria; 

Ill- Contribuigoes Sociais. 

3.5.3 Competencia tributaria dos Municipios 

0 artigo 156 relaciona os impastos cuja instituigao e cobranga e de 

competencia dos municipios, que sao: 

I - Impasto sabre Propriedade Predial e Territorial Urbana; 

II- Impasto sabre Transmissao "inter-vivos", a qualquer titulo, par ato 

oneroso, de bens im6veis, par natureza ou acessao fisica, e de 

diretos reais sabre im6veis, exceto os de garantia, bern como cessao 

de direito a sua aquisigao; 

Ill- Impasto sabre servigos de qualquer natureza, nao compreendidos no 

art. 155, Ill, b definidos em lei complementar. 

Tal como no caso dos estados, os municipios, dentro de sua competencia 

tributaria, poderao tambem instituir e cobrar: 

I -Taxas 

II -Contribuigao de melhoria; 

Ill -Contribuigoes sociais. 

No sistema jurldico brasileiro, os territories nao sao pessoas jurldicas 

autonomas de direito publico interne, constituindo uma extensao territorial da Uniao. 

Destacamos que a competencia tributaria abrange o poder fiscal de "legislar", 

"fiscalizar" e "arrecadar'' os tributes. 

3.6 REPARTICAO DAS RECEIT AS TRIBUTARIAS 

De acordo com Peixoto (2002), o Brasil e uma Republica Federativa, isto quer 

dizer que e formado par diferentes organizagoes politico-administrativas. 



37 

Estas sao: a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios. 

Todas estas Organiza<;oes sao autonomas, ou seja, todas tern autonomia 

polftico-administrativa. 

Para que esta autonomia realmente se concretize, e necessaria que todos 

estes entes tenham a competencia de tributar. 

Assim a Constitui<;ao Federal determina quais serao os impastos da Uniao, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municfpios. 

Determina, ainda, que dos impastos arrecadados pela Uniao uma parte seja 

repassada para os Estados e o Distrito Federal e outra para os Municfpios. 

A mesma coisa acontece com os impastos arrecadados pelos Estados, que 

devem ter uma parte destinada aos Municfpios. 

Esse procedimento foi adotado, porque os constituintes entendiam que os 

recursos deveriam ficar mais pr6ximos do local de moradia dos brasileiros. 

Dessa forma se procurou privilegiar os Estados e Municfpios. 

A divisao de receitas nao acontece em rela<;ao as Contribui<;oes. 

Por isso, nesses ultimos dez anos, a Uniao procurou aumentar a arrecada<;ao 

criando contribui<;oes, a exemplo da CPMF e CSLL. 

Tambem aumentou as alfquotas de outras: como PIS/PASEP e COFINS. 

Ao mesmo tempo, criou os "fundos sociais", concentrando a receita na esfera 

federal. E tudo isso com o unico objetivo de fazer caixa para pagamento da dfvida 

extern a. 

3.7 PARA ONDE VAl 0 IMPOSTO QUE PAGAMOS 

Segundo a Secretaria da Receita Federa, o pagamento de impastos e urn 

dever do cidadao. E tambem urn dever do Estado informar para onde vao os 

recursos recolhidos. 

Eles sao fundamentais para promover o crescimento economico e o 

desenvolvimento social do Pars. 
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0 dinheiro que voce paga em impastos e utilizado diretamente pelo Governo 

Federal, parte consideravel retorna aos estados e municlpios para ser aplicada nas 

suas administrac;oes. 

Recursos importantes sao destinados a saude, a educac;ao, a programas de 

transferencia de renda e de estfmulo a cidadania, como o Fome Zero e o Balsa 

Familia. 

Parte dos recursos obtidos com impastos vai para programas de gerac;ao de 

empregos e inclusao social, tais como: 

Plano de reforma agraria; 

- credito rural para a expansao da agricultura familiar; 

- plano de construc;ao de habitac;ao popular; 

- saneamento e reurbanizac;ao de areas degradadas nas cidades. 

Outra parte dos impastos arrecadados e destinada a: 
- construc;ao e recuperac;ao de estradas; 

- investimentos em infra-estrutura; 

- construc;ao de portos, aeroportos; 

- incentives para a produc;ao agricola e industrial; 

- seguranc;a publica; 

- estfmulo a pesquisa cientffica, ao desenvolvimento de ciencia e tecnologia; 

- cultura e esporte, e 

- defesa do meio ambiente. 

3.8 COMPARACAO DOS IMPOSTOS NO BRASIL E NO MUNDO 

Segundo Romero (2007), as informac;oes constantes de estudo pouco 

conhecido fora da academia, feito por tres economistas: Rozane Bezerra de Siqueira 

(do IBRE/FGV), Jose Ricardo Nogueira (UFPE) e Horacia Levy (Universitat 

Autonoma de Barcelona). Publicado em 2003, o documento permanece atual, uma 

vez que, de Ia para ca, embora a carga tributaria tenha crescido, assim como as 

transferencias de renda a cargo do governo central, as condic;oes gerais nao 

mudaram de forma significativa. No Brasil, o volume de tributes pagos e quase igual 
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ao dinheiro gasto pelo governo com transferencias as camadas mais pobres. Na 

lnglaterra, e o oposto: quem paga mais tributos recebe menos do governo. lsso 

indica que o conjunto de tributos e transferencias, alem de ter uma influencia pouco 

significativa sabre a renda liquida dos domicflios, apresenta um impacto distributive 

diminuto. 

0 governo se orgulha de elevar os gastos publicos, recusa-se a reduzir a 

carga tributaria e torna-se obrigat6rio mostrar que essas escolhas contribuem para 

uma maior, e nao menor, desigualdade de renda. No Brasil, ha quem diga que a 

carga de impastos (em torno de 35% do PIB) ainda e pequena se comparada a 

necessidade de promoc;ao de igualdade social. Ocorre que, mesmo tendo carga 

equivalente as da Espanha, do Reina Unido e dos Estados Unidos, o Brasil distribui 

me nos. 

Naqueles pafses, consegue-se reduzir, par meio do sistema tributario e de 

transferencias (monetarias e via seguridade social), em 1/3 o coeficiente de Gini, 

indicador que mede a desigualdade (de 0 a 1, quanta maior o fndice, maior a 

distancia entre ricos e pobres). Na Espanha, que tem carga tributaria igual a 

brasileira, o Gini e reduzido em 35% (de 0,51 para 0,33). 

No Brasil, ap6s a aplicac;ao de tributos diretos e o recebimento de beneffcios 

pel as famflias, a reduc;ao da desigualdade e bem mais modesta - 13, 7%. Enquanto 

os pafses desenvolvidos tributam mais a renda e o patrimonio, no Brasil, o consumo 

e responsavel pela maior parte da arrecadac;ao tributaria (65,01 %). 

De acordo com o estudo "Justic;a Tributaria: lniqOidades e Desafios", 

divulgado pelo lpea (lnstituto de Pesquisa Economica Aplicada), o peso da tributac;ao 

indireta - que incide sabre o consumo - e muito maior do que o da tributac;ao direta -

incidente sabre a renda e o patrimonio -, tornando regressive o efeito final do nosso 

sistema tributario, ou seja, onerando muito mais aqueles com menor poder aquisitivo. 

Segundo o IBPT, no Canada, o consumo e responsavel par 32,18% da 

arrecadac;ao tributaria e, nos Estados Unidos, par 28,82%. Confira, na tabela abaixo, 

o modelo tributario que vigora em alguns paises do mundo em comparac;ao com o 

modelo adotado pelo Brasil: 
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Pais 
I Tributa~ao Tributa~ao Tributa~ao 
consumo patrimonio rend a 

Canada 32, 18°/o 10,2°/o 57,62°/o 

EUA 28,82°/o 12°/o 59, 18°/o 
-

Mexico 62,7°/o 1 ,6o/o 35,7o/o 

Coreia do Sui 48, 18°/o 11 ,3o/o 40,52%) 

Portugal 52, 12°/o 4,6°/o 43,28°/o 

Suecia 37,46°/o 3,1 o/o 59,44°/o 

Reine Unido 39,92°/o 12o/o 48,08°/o 
-

Alemanha 45,78%) 2,5°/o 51 ,72°/o 

Japao 35,38% 10°/o 54,62o/o 

Brasil 65,01 o/o 3,47°/o 31,52%) 

Fonte: IBPT 

3.9 PERiODO TRABALHADO PARA PAGAR IMPOSTOS 

Segundo estudo realizado pelo IBPT, em 2008 o brasileiro trabalhou 148 dias 

para pagar impostos, taxas e contribui96es, exigidos pelos governos federal, 

estadual e municipal. A tributa9ao incide sobres os rendimentos, sobre o consume e 

tambem a tributa9ao sobre o patrimonio. 

Como ja vimos anteriormente a tributa9ao incide sobre os rendimentos 

(salaries, honorarios, etc.) e formada principalmente pelo imposto de renda pessoa 

flsica, pela contribui9ao previdenciaria (INSS, previdencias oficiais) e pelas 

contribui96es sindicais. Tambem a tributa9ao sobre o consume (PIS, COFINS, ICMS, 

IPI, ISS, etc.), que ja esta incluida no pre9o dos produtos e servi9os. Alem da 

tributa9ao sobre o patrimonio (IPTU, IPVA, ITBI, ITR, etc.). Area ainda com outras 

tributa96es como as taxas e contribui96es. 
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Sendo assim o brasileiro trabalha 4 meses e 27 dias para pagar toda esta 

carga tributaria, vejamos em comparac;ao com a media das decadas anteriores. 

- decada de 70: 76 dias ou 2 meses e 16 dias; 

- decada de 80: 77 dias ou 2 meses e 17 dias; 

- decada de 90: 102 dias ou 3 meses e 12 dias; 

Ainda segundo estudo realizado pelo IBPT, em 2003 do seu rendimento bruto, 

o contribuinte teve que destinar em media 36,98%, para pagar os tributes sobre os 

rendimentos, consume, patrim6nio e outros. No a no de 2004 comprometeu 37,81%, 

em 2005 destinou 38,35%, em 2006 destinou 39,72%, em 2007 comprometeu 

40,01% e em 2008 40,51% do seu rendimento bruto se destinara para o pagamento 

de tributes 
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4 CONCLUSAO 

Como mostra a hist6ria, a exploragao aplicada pelos impastos vem 

comprometendo a prosperidade da comunidade, gerando nao raro, grandes revoltas 

populares. 

No Brasil onde se fala tanto em reforma tributaria, uma velha promessa 

costumeiramente mencionada no Parlamento Brasileiro. Os economistas acreditam 

que uma estrutura tributaria eficaz e aquela que reune a capacidade de reduzir as 

distorgoes promovidas pelos impastos. Uma das promessas mais encontradas em 

discursos politicos refere-se a redugao da atual carga de impastos. 

Em nosso pais existe o impostometro, aparelho que revela em tempo real o 

quanto de impastos o cidadao brasileiro ja pagou. No ano de 2008 registrou uma 

arrecadagao de R$ 1.055. 788 trilhoes em impastos pagos por contribuintes as tres 

esferas do governo - Uniao, estados e municipios. E importante lembrar que a cada 

ano o percentual desta arrecadagao aumenta. 0 cidadao brasileiro precisa trabalhar 

em media cinco em cada doze meses para poder pagar seus impastos. 

S6 com educagao podemos criar cidadaos conscientes de que e o contribuinte 

o financiador das atividades do estado, mudando sua postura de resistencia ao 

pagamento de impastos. Este comportamento talvez esteja ligado a uma maior 

consideragao da etica e do combate a corrupgao. Entender que s6 com uma 

mudanga de postura podemos compreender que as fungoes oferecidas pelo estado 

como educagao, saude, seguranga, nao sao dadivas e sim direitos seus. 

Podemos concluir que o Brasil possui uma carga tributaria elevada, fazendo 

com que seus contribuintes (pessoas juridicas e fisicas) sofram uma incidencia 

grande de todos os tipos de tributes e que a maioria dos contribuintes desconhece 

ou ignora. Faz-se necessaria uma educagao tributaria voltada nao s6 para os 

estudiosos e sim para o contribuinte comum, que pode ser o cidadao trabalhador ou 

os empresarios. E importante que a educagao tributaria seja considerada um 

processo de insergao de valores na sociedade, que os tributes asseguram o 

desenvolvimento economico e social do pais. 
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