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Resumo 

Inicialmente o artigo faz uma revisao da lite- 
ratura sobre princfpios bcisicos de distribuigao de 
encargos e receitas entre esferas de governo. A 
seguir, examina o caso Espanhol, procurando 
destacar af as dificuldades e contradigoes rela- 
cionadas com a definigao de um modelo padrao 
de federalismo fiscal. A tradigao histdrica nesse 
pafs situa-se num extreme excessivamente cen- 
tralista, burocratizante e intervencionista. A 
Constituigao em vigor (1978) propoe uma acen- 
tuada ruptura com essa tradigao. A distribuigao 
de encargos entre o poder central, as Comuni- 
dades Autdnomas e os muniefpios delineada na 
Constituigao d examinada na prdxima se- 
gao. Na parte final, consideram-se os encargos 
de responsabilidade das Comunidades Autdno- 
mas conforme a Constituigao de cada uma delas. 
Verifica-se, entao, que o seu texto - em geral re- 
flexo do poder polftico dessas instdncias do go- 
verno - d, nao raras vezes, incompatfvel com a 
Carta Magna. O trabalho encerra com sugestdes 
especfficas para atenuar os desequilfbrios inter- 
judiciais quanto d distribuigao de renda e auto- 
nomia. 

Abstract 

At first this article presents a literature review 
about the tax and revenue distributional basic 
principles among governmental spheres. After it 
this paper examines the particular Spanish 
example trying to detach the difficults and contra- 
dictions related to the definition of a pattern of a 
fiscal federalism. The historical tradiction of this 
country is settled on an extreme exceeding cen- 
tralism with burocratical and intervencionist cha- 
racter. The current Constitution (1978) proposes 
an outstanding disruption with this tradiction. The 
distribution of taxes among the Central power, the 
Independent Communities and the municipalities, 
sketched out in the Constitution, is examinated on 
the next section of this paper. And, at the end, In- 
dependent Communities responsability taxes are 
considered in accordance to the Constitution of 
each one of them. Then we can realize that the 
Constitutional text - generally a reflexion of the 
political power of this governmental instancies 
- is frequently merciless with the Magna Charta. 
This paper ends with specific suggestions to mi- 
nimize revenue and autonomy distribution inter- 
juridical desequilibrium. 
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1. Problemas Basicos da Distribuigao de Encargos 

A an^lise dos estudiosos da Fazenda Publica concentrava-se, tradicio- 

nalmente, no conjunto de bens e servigos que o Setor Publico oferece em uma 

economia de mercado, assim como nos problemas que emergem da distribui- 

gao dos custos destes bens e servigos entre os cidadaos. Todavia, nas ultimas 

d^cadas tem-se evidenciado cada vez mais o fato universal da coexistencia de 

diferentes nfveis territoriais dentro dessa grande entidade, ficticiamente unit^- 

ria, denominada "Setor Publico" 

Qualquer que seja a organizagao polftica do Estado, pode-se admitir co- 

mo regra geral a existencia de, pelo menos, tres nfveis fundamentais dentro da 

administragao publica: uma administragao central, administragoes locais meno- 

res (municfpios) e alguma estrutura intermedi^ria que se pode definir, de forma 

generica, como administragoes regionais (na Espanha, Comunidades Autono- 

mas). Desse modo, torna-se uma questao fundamental para a Fazenda Publica 

delimitar a organizagao territorial da administragao financeira; o nfvel e a au- 

tonomia com que oferece os bens e servigos; e a maneira como se distribui a 

carga tributaria, a que e, em ultima instancia, suportada por urn unico contri- 

buinte, comum para todos os nfveis mencionados. 

A completa descentralizagao apresentar^ vantagens devido a maior 

proximidade entre a administragao e os administrados e estas vantagens mani- 

festam-se numa maior sensibilidade para o conhecimento das preferencias dos 

indivfduos, maior adequagao entre demanda e oferta de bens publicos e maior 

eficiencia social dos programas coletivos. Aplicando-se de forma global o prin- 

cfpio do beneffcio (toda despesa § paga pelo conjunto de indivfduos que dela 

usufrui) consegue-se uma aproximagao ao mecanismo de mercado, evitando- 

se, assim, a diffcil explicitagao da demanda de bens publicos atrav^s da supos- 

ta mobilidade dos cidadaos que, "votando com os p^s", procurariam a localiza- 

gao 6tima em fungao do nfvel de servigos publicos/pressao fiscal escolhido. 

Por outro lado, a concorrencia entre as diversas unidades descentralizadas po- 

de provocar a busca de t^cnicas mais eficientes, facilitando processes de pro- 

dugao mais aperfeigoados com o intuito de levar os bens e servigos publicos a 

uma melhora. 

Face as vantagens teoricas da descentralizagao (^s que freqiientemente 

se devem acrescentar circunstancias histdricas e socioldgicas, como se observa, 

no caso da Espanha, em Catalunha ou no Pafs Basco), difundiram-se ampla- 

mente, na doutrina, as iddias desenvolvidas por Musgrave-Oates. De acordo 

com elas, dos tres ramos orgamentdrios definidos por Musgrave, a discussao 

centrar-se-ia, exclusivamente, na fungao alocativa, uma vez que a fungao esta- 

bilizadora e a distributiva da renda seriam objetivos prdprios da administragao 

central. 
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A politica fiscal estabilizadora deve ficar central izada, jci que, segundo afir- 

ma Oates, se "cada nivel de governo pudesse criar e destruir dinheiro, haveria 

um incentive) irresistfvel para uma rapida expansao monetaria'' O mesmo car- 

ter "desestabilizador", al^m de ineficaz, 6 atribuido a uma hipotetica utilizagao 

descentralizada de outros instrumentos de politica monetaria (encaixes mone- 

tcirios, linhas de desconto, operagoes de open market...). 

A ausencia de fronteiras interioces e a fonte inter-relagao da atividade 

economica dilui espacialmente qualquer tentativa de por em funcionamento o 

efeito multiplicador da politica fiscal. Por sua vez, as possibilidades de endivi- 

damento tamb^m encontram maiores dificuldades no ambito regional, produ- 

zindo-se aqui as primeiras "economias de escala" a favor do governo central (v. 

REFUSE, 1965). 

Se a primeira parte dos argumentos levantados 6 compartilhada pela 

maioria dos autores (e das legislagoes), o problema fundamental surge com 

respeito ao ultimo ponto assinalado. Neste sentido, ainda que a politica mone- 

taria e estabilizadora se mantenha centralizada, no caso de se reconhecer uma 

certa autonomia financeira aos organismos locais menores, dificilmente pode- 

se negar a eles a possibilidade de endividar-se, de fechar com deficit seus or- 

gamentos. Isto supoe uma incidencia notdvel sobre o deficit total das adminis- 

tragoes publicas e, portanto, sobre os objetivos macroeconomicos governamen- 

tais. Um exemplo disto § a experiencia espanhola em exerclcios anteriores. 

As precaugoes no caso da Espanha vem sendo mais formais que efeti- 

vas. A limitagao quantitativa (a anuidade de amortizagao e juros nao pode ul- 

trapassar 25% das receitas correntes orgadas pelo organism© regional) 6 ex- 

cessivamente ampla para ser atingida por qualquer Comunidade. A coordena- 

gao obrigatbria das diferentes pollticas de endividamento entre as Comunida- 

des Autonomas e o Estado, na pr^tica, vai pouco al6m de uma notificagao de 

intengoes daquelas a administragao central. Qualquer tentativa de controle por 

parte desta ultima faria surgir, sem duvida, irados protestos e, provavelmente, 

at6 recursos de inconstitucionalidade pela ingerencia indevida na autonomia. 

Isto significa que, alem da delimitagao tedrica, a politica central ficara condi- 

cionada, necessariamente, as pollticas adotadas nos diversos organismos des- 

central izados. 

A discussao tedrica d ainda mais forte no que tange a fungao distributi- 

va. Uma politica altamente descentralizada nesse sentido implicaria graves 

problemas como consequencia da ausencia de fronteiras e da livre mobilidade 

dos indivlduos. As pessoas que poderiam ser afetadas pela carga tributdria em 

determinada regiao tenderiam a evita-la procurando as comunidades de menor 

pressao fiscal. Por sua vez, aqueles que fossem potencialmente favorecidos 

em alguma regiao procurariam nela localizar-se. Existe, entao, um incentive 

real para o comportamento chamado free-rider, pelo qual os indivlduos busca- 
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riam os m^ximos beneffcios do gasto, deixando para outros a maior parte pos- 

sfvel da carga de financiamento (v. BUCHANAN, 1965; GATES, 1972). 

Apesar dos problemas mencionados, 6 diffcil negar autoridades regio- 

nais a possibilidade de aplicar uma politica distributiva. Sem duvlda, o conhe- 

cimento das consequencias potenciais de um "excesso de redistribuigao" leva- 

r£ os governos regionais a situar suas agoes dentro de uma faixa em torno da 

m&Jia das realizadas pelas regioes vizinhas, uma vez que dificilmente poder- 

se-ia manter uma progressividade exagerada, como foi visto, nem tampouco 

seria fdcil que a opiniao publica e a pressao social admitissem o exemplo de 

prestagoes redistributivas em outros lugares sem reflexos nas atuagoes locais. 

Do mesmo modo que ocorre com a politica economica de um pafs, que nao 

pode afastar-se atualmente das polfticas seguidas no entorno, acontece tam- 

b^m com as polfticas redistributivas; negar sua possibilidade seria paternalista 

e, provavelmente, ineficaz, pois, acaso nao tern efeitos redistributivos qualquer 

gasto publico? Porventura as medidas de reforma de estrutura agr^ria ou co- 

mercial ou a regulamentagao das condigoes trabalhistas nao tern repercussoes 

importantes na distribuigao da renda e da riqueza? Nao sao redistributivas as 

agoes de fomento em regioes ou comarcas deprimidas? (v. MOLDES TEO, 

1978). As obras publicas em comunicagoes ou irrigagao, em infra-estrutura, 

gastos em moradia, saude ou educagao... tern repercussoes de tal magnitude 

neste aspect© aue, ou negamos ^s regioes qualquer autonomia nas despesas, 

ou resulta inutil a discussao em torno dos encargos redistributivos. 

Em ultima instancia, e a experiencia 6 evidente em tal sentido, os gover- 

nos regionais ou nacionais atenderao os aspectos distributivos em fungao de 

sua prbpria sensibilidade politica, em fungao de suas prdprias escalas de prefe- 

rencias, e independentemente de que se tenha, ou nao, definido sua compe- 

tencia nesse campo (PAULY, 1968). Isto nao impede salientar um dos proble- 

mas-chave de um processo descentralizador que, em sf, supoe uma tendencia 

a acrescentar as diferengas de produgao e renda entre as diversas regioes do 

pafs. Em outras palavras, a conveniencia de uma polftica redistributiva e corre- 

tiva de desigualdades a cargo da administragao central tern um importante 

fundamento adicional na problem^tica das desigualdades espaciais. Todavia, 

com a inevitavel polemica que acompanha qualquer polftica redistributiva (as 

regioes "ricas" sempre encontrarao razoes para limitar tal atuagao), existe um 

certo consenso sobre a necessidade de algum tipo de agao central equilibrado- 

ra, & qual se fare! referencia posteriormente. A presenga de externalidades (que 

tamb&ri serao mencionadas) obriga a levar em conta a necessidade de trans- 

ferencias inter-regionais que, quase inevitavelmente, deverao ser canalizadas 

atrav^s do governo central. 

Em qualquer dos casos mencionados, parece claro que a discussao real e 

efetiva a respeito da distribuigao do poder financeiro entre os diversos escaloes 
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das administragoes publicas centraliza-se no capftulo da alocagao de recursos, 

na distribuigao das competencias efetivas entre os diferentes niveis territorials. 

Antes de abordar o caso espanhol, ser^ conveniente fazer uma breve re- 

visao descritiva do mesmo, para permitir ao estrangeiro conhecer as principais 

caractensticas do processo. 

2. O Modelo Espanhol 

A tradigao e a in^rcia histbrica na Espanha situam-se em um extreme no- 

tavelmente centralista. Hb um sbculo atrbs um forte governo central convivia 

com uma estrutura territorial baseada em "provfneias", delimitagao geogrbfica 

inferior a regional e originariamente fundamentada mais em criterios adminis- 

trativos do que em histbricos ou naturais (porbm sem desconsiderar totalmen- 

te estes ultimos). Provfneias e muniefpios careciam de autonomia polftica e fi- 

nanceira. 

Na Segunda Republica (1931-1936) iniciou-se um processo de reconhe- 

cimento de autonomia regional que afetou as zonas em que existia um notbrio 

sentiment© de "diferenciagao" em relagao ao resto da Espanha: Catalunha, 

Pafs Basco e, depois, Galfcia. O processo ficou abortado com a Guerra Civil, e 

o Estado que emerge como vencedor dessa guerra caracteriza-se precisamen- 

te por um devotado centralismo e uma notbvel desconfianga ante qualquer as- 

pecto descentralizador. 

Um setor publico altamente burocratizado, centralista e intervencionista 

surge, no pbs-guerra, e continua atb nossos dias, oferecendo servigos publicos 

precbrios, tanto em quantidade como em qualidade. Qualquer comparagao 

destes servigos com os dos pafses vizinhos mostraria que, embora "tudo o nao 

expressamente permitido estivesse proibido", na Espanha a administragao 

central devia autorizar praticamente qualquer movimento de mercado, despesa 

publica e pressao fiscal, e isto nao correspondia a evolugao seguida nos de- 

mais pafses da OCDE. 

A Constituigao de 1978 supoe uma marcada ruptura da tradigao centralis- 

ta. Em seu segundo artigo afirma enfaticamente que "se fundamenta na in- 

quebrantavel unidade da nagao espanhola, patria comum e indivisivel de 

todos os espanhois, e reconhece e garante o direito a autonomia das na- 

cionalidades e regioes que a integram e a solidariedade entre todas elas" 

Embora no anteprojeto da Constituigao deixava-se a porta aberta b modi- 

ficagao da velha estrutura provincial (v. FERNANDEZ, 1979), no final esta b 

sancionada constitucionalmente, razao pela qual sao mantidas, com carbter 

geral, entre a administragao central e a municipal (a qual tambbm se Ihe reco- 

nhece constitucionalmente a autonomia) duas entidades intermedibrias: as 
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Comunidades Autonomas no ambito regional e as Diputaciones no provln- 

cialO). Excetuando o caso do Pafs Basco, onde a estrutura autonomica baseia- 

se precisamente nas Diputaciones Forais, nas demais regioes tudo parece in- 

dicar que a estrutura provincial pode ir, paulatinamente, esvaziando-se de con- 

teudo, uma vez que o peso "descentralizador" tem sido colocado nas Comuni- 

dades Autonomas e, em menor medida, nos municipios, ficando a Diputacidn 

ameagada e com urn horizonte sombrio. 

O process© de construgao do chamado "Estado das Autonomias" 6 assi- 

nalado pela contradigao entre o passado centralista e a configuragao "federali- 

zante", entre a inercia histdrica e as demandas autonomicas, entre a descon- 

fianga (da burocracia e do poder dominante) e a exigencia constitucional. E 

opiniao unanime que o tftulo VIII da Constituigao Espanhola de 1978 foi redigi- 

do com uma deliberada ambiguidade; com freqiientes referencias (implfcitas ou 

expllcitas) ao convenio, a negociagao ou a concregao posterior. Em urn perfodo 

de tempo realmente breve tem-se colocado em marcha urn sistema no qual e 

frequente encontrar vacilagdes e contradigoes, lacunas e dilapidagoes, pres- 

soes discutfveis e solugoes heterodoxas... No entanto, o sistema resulta supre- 

endentemente exemplar se nao forem esquecidos os condicionantes que en- 

quadravam o processo de construgao do "Estado das Autonomias". Esse resul- 

tado, ainda inacabado, teria sido impossfvel sem essa margem de flexibilidade 

que o texto constitucional propiciava e com o que tem sido coerente o compor- 

tamento da quase totalidade dos protagonistas de decisoes e pactos. 

O reconhecimento obrigatdrio da autonomia para os tres territdrios histd- 

ricos que foram citados anteriormente induziu urn tratamento similar para as 

outras regioes. Contudo, a Constituigao vem marcar urn ritmo diferenciado. Pa- 

ra as regioes mencionadas e para as que conseguem superar a aparentemen- 

te(2) infranquedvel barreira da maioria absoluta em cada uma das provfncias 

possibilita-se uma ampla margem de autonomia. As demais regioes vao seguir 

uma via mais tranquila, a do artigo 143, que deixa a porta aberta a cotas de 

autogoverno similares as previstas para aquelas, mas com prazos mais exten- 

sos e sem a necessidade de participagao popular especial. Se nos territdrios 

histdricos citados se pode estimar que se arbitra urn sistema autondmico, que 

concede maior autonomia que alguns dos pafses formalmente estruturados co- 

mo Estado Federal, nas demais regioes parece delinear-se urn processo de 

progressive descentralizagao administrative. Pretende-se reter as rddeas de urn 

(1) Somente em alguns cases, pelo fate da Comunidade Autdnoma coincidir com a velha provfncia, a 
comunidade tem absorvido a Diputacidn correspondente. Este d o caso de Madri, Navarra, Mur- 
cia, Asturias, La Rioja e Baleares (embora aqui persistam peculiaridades insulares). 

(2) Somente Andaluzia, com urn referendum que terminou com urn surpreendente triunfo esmagador 
do sentimento autonomista, conseguiria o acesso ^ "Autonomia de Primeira Categoria". 
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cavalo autonomista que, em determinados mementos, parece correr absoluta- 

mente fora de controle. 

Urn exemplo da permanente contradigao entre autonomia e centralismo 

pode ser encontrado no sistema de financiamento. Abre-se teoricamente a 

possibilidade de "tributes prdprios", por6m proibe-se: 

a) a dupla tributagao intema; 

b) a tributagao sobre elementos patrimoniais situados fora do territdrio; 

c) os rendimentos gerados e gastos realizados fora do territdrio; 

d) taxar negdeios, atos ou fatos executados fora do territdrio; 

e) taxar a transmissao ou exerdcio de bens, direitos e obrigagdes que nao se 

tenham originado nem se ampliaram no referido territdrio, ou cujo adquiren- 

te nao resida no mesmo. 

Reitera-se tambdm o prindpio de nao interferencia na livre circulagao de pes- 

soas e bens no territdrio da nagao. Se efetivamente se deseja abrir a possibili- 

dade de tributes prdprios seria melhor definir a figura que cumpre tais requisi- 

tes... no caso de existir alguma. Somente urn imposto sobre o consume arre- 

cadado nas vendas a varejo poderia ter uma fungao adequada nessa diregao; 

mas isto d outra questao. 

Urn exemplo similar ao anteriormente exposto ocorre com os acrdscimos 

- impostos do estado incidentes sobre a renda ou o patrimdnio das pessoas fi- 

sicas domiciliadas no territdrio - que podem ser aplicados pelas Comunidades 

Autdnomas. Apenas uma destas Comunidades, a de Madri, tentou utilizar esta 

via de receitas e teve que voltar atrds por causa da reagao popular adversa. 

Resumindo, o sistema de financiamento das Comunidades Autdnomas 

(excetuando o Pafs Basco e Navarra, com regime foral especial) baseia-se, 

fundamentalmente, na participagao de receitas do Estado e nas transferencias 

da administragao central. Embora se reduza progressivamente o montante 

dessas transferencias, a manutengao desse sistema de financiamento reflete a 

incapacidade do Estado Autondmico para dar o salto definitivo necessdrio a 

sua consolidagao financeira. 

A reforma tributdria que se inicia na Espanha de forma simultanea e pa- 

ralela d do processo descentralizador nao considera a maneira como sao fi- 

nanciadas as Comunidades Autdnomas. Sao dois caminhos paralelos que res- 

pondem a esquemas, objetivos, e atd indivfduos responsdveis e negociadores 

distintos. As disfuncionalidades sao, assim, inevitdveis porque se cria urn sis- 

tema tributdrio com a finalidade de modernizagao tdcnica, mas sem nenhuma 

referencia a organizagao territorial da Fazenda Publica. Tambdm se delinea urn 

sistema de financiamento autondmico que nao leva em conta a sincronizagao 

com o sistema tributdrio geral e, convdm acrescentar, omite igualmente o fi- 

nanciamento municipal. 
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O quadro da Fazenda Publica espanhola s6 ficar^ complete e coerente 

quando se esbogar simultaneamente o sistema tributcirio global, que atinge o 

contribuinte espanhol e a distribuigao de responsabilidades e arrecadagoes en- 

tre os diversos niveis das administragoes publicas. 

Um sistema como o que vigora na atualidade propicia a dilapidagao e o 

"vitimismo" nos govemos autonomicos. A dilapidagao porque estes governos 

tern em suas maos a responsabilidade pelo Gasto e as vantagens da popularl- 

dade obtida devido ao fornecimento de bens e servigos publicos (a popularida- 

de 6 maior quanto maiores as despesas). A isto se acrescenta a falta do freio 

natural que supoe a impopulahdade dos aumentos da pressao fiscal necessa- 

ries para financiar o Gasto. For ser outro o centre de poder responscivel pela 

arrecadagao, a Fazenda Regional lutardi por aumentar as despesas sem se 

preocupar com possfveis deficits, que deverao ser cobertos pelo governo cen- 

tral (embora formalmente outra coisa seja afirmada). Favorece-se o "vitimismo" 

porque a forma de obter mais recursos antes que a eficcicia ou qualquer ou- 

tra via de ortodoxia similar, protestar e reivindicar perante "o centro" os meios 

mesquinhamente negados. E a forma de justificar qualquer falha ou deficiencia 

na prestagao de servigos, que sao responsabilidades proprias dos governos au- 

tonomicos, 6 alegar permanentemente a escassez das dotagoes recebidas do 

sempre culpado "centro perverse" 

O bom funcionamento do sistema descentralizado exige a correlagao en- 

tre ambos os lados do orgamento, ou, utilizando uma expressao castelhana 

"que cada palo aguante su vela" Por^m, o compromisso era concentrar-se no 

lado do Gasto. 

3. A Distribuigao de Encargos na Constituigao Espanhola 

Quando se faz uma abordagem tedrica da distribuigao dtima de encargos 

faz-se referencia a diferentes critdrios, tais como: o impacto espacial ou geo- 

grdfico dos bens e servigos publicos (aliado a presenga e caracterfsticas das 

possfveis externalidades), a eficdcia administrativa (economias de escala, satu- 

ragao, garantia de nfveis mfnimos de emprdstimo para cada territdrio), e a ade- 

quagao ds preferencias de cada coletividade. 

E evidente que, pelo menos implicitamente, os critdrios mencionados es- 

tao presentes em qualquer process© de delimitagao de encargos. Tambdm d 

certo, como assinalou Buchanan, que a opgao final costuma responder a um 

equilfbrio constitucional delicado, onde fatores histdricos, sociais, polfticos, dt- 

nicos, geogrdficos e quaisquer outros que se possa imaginar, fazem ressaltar 

as questoes mais polemicas. Do mesmo modo, existe normalmente uma coin- 

cidencia universal em determinadas matdrias que o Estado central reserva pa- 
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ra si mesmo, que poderiam coincidir com os cinco primeiros pontos definidos 

no artigo 149 como atribuigao exclusiva do Estado( *) e que se encontram em 

maiores detalhes no anexo 2: 

19 - A regulagao das condigoes bcisicas que garantam a igualdade de todos 

os espanhdis no exercfcio dos direitos e no comprimento dos deveres 

constitucionais. 

29 - Nacionalidade, imigragao, emigragao, permanencia de estrangeiros e di- 

reito de asilo. 

39 - Relagoes intemacionais. 

49 - Defesa e Forgas Armadas. 

59 - Administragao de Justiga. 

A Constitulgao Espanhola tenta, nos artigos 148 e 149, enumerar os en- 

cargos atribufdos a cada nivel das Administragoes Publicas, considerando 

sempre a distingao entre as vdrias Comunidades. 

O Artigo 148 delimita o maximo tedrico dos encargos que podem ser as- 

sumidos pelas Comunidades "ordindrias" (acesso atravds do artigo 143) e que 

podem ser ampliadas apds cinco anos, mediante a reforma de seus Estatutos. 

O artigo 149 expressa os encargos a que o Estado se reserva com exclu- 

sividade frente as Comunidades "histdricas" (ou de acesso atravds do artigo 

151) e em face de futuras ampliagdes das anteriores. 

Dessa maneira, parece que sao fixados os limites extremes, confiando-se 

que os Estatutos sejam os instrumentos que delimitam com nitidez cada fron- 

teira concreta. Mais uma vez, a porta fica aberta a negociagao. 

O artigo 149.3 pretende deixar definitivamente claro o sistema, se bem 

que sua redagao confusa tenha provocado uma torrente de cnticas. Este artigo 

poderia ser resumido da seguinte forma: 

19 - Os Estatutos de autonomia poderao atribuir as Comunidades Autdnomas 

os encargos nao expressamente atribufdos ao Estado de forma exclusiva 

(enumerados no artigo 149). 

29 - Os encargos nao assumidos nos Estatutos ficam atribufdos ao Estado. 

Assim, estd-se diante de uma cldusula residual em favor do Estado... que se ve 

restringida pela possibilidade prdvia outorgada as Comunidades Autdnomas. 

39 - As normas do Estado prevalecerao, em caso de conflito, sobre as das 

Comunidades Autdnomas... exceto tudo o que for de exclusiva compe- 

tencia destas. 

O esquema d similar: existe uma cldusula gendrica de predomfnio que pode, 

pordm, ser ignorada atravds da prdvia declaragao de exclusividade na compe- 

tencia. 

{*) N.T. A palavra Estado refere-se ao poder Central. 
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Se se compara a distribuigao inicial, nao com a velha tradigao centralista, 

mas com o quadro previsto na Constituigao Espanhola de 1931, ou, inclusive, 

com a estrutura vigente nos estados federals ou de ampla tradigao descentrali- 

zadora, pode-se afirmar que a Constituigao Espanhola supoe urn caminho 

aberto, de amplas possibilidades, em favor dos encargos autonomicos. Por^m, 

permanece uma importante margem em mao dos governos que interpretam e 

aplicam essa legalidade. 

Sem duvida, o problema de delimitagao produz-se fundamentalmente no 

piano vertical, uma vez que, na grande maioria dos encargos o Estado se re- 

serva "as bases", ficando para as Comunidades o desenvolvimento legislative 

e/ou a execugao correspondente. Interpreter em cada caso o alcance do con- 

ceito de "bases" e distinguir o momento em que o Estado comega a invadir o 

terreno reservado a Comunidade Autonoma ^ uma das questoes mais frequen- 

tes colocadas ante o Tribunal Constitucional. 

4. Os Encargos nos Estatutos de Autonomia 

Como foi visto, o esquema de distribuigao dos encargos delineado na 

Constituigao carece de forga enquanto nao se concretiza definitivamente nos 

respectivos Estatutos de Autonomia. E imprescindivel, entao, penetrar nesses 

estatutos se se deseja conhecer o resultado do process©. A primeira circuns- 

tancia que se verifica, com certa surpresa, e que a realidade nao coincide rigi- 

damente com o perfil exato da Constituigao, ou, usando uma expressao bene- 

volente, que a delimitagao constitucional tern sido incorporada aos Estatutos 

com ampla flexibilidade. Como exemplo podem ser mencionados seis Estatu- 

tos (Andaluzia, Canarias, Catalunha, Comunidade Valenciana, Galfcia e Madri) 

que invertem a clausula residual em favor do Estado, citada anteriormente, ao 

incluir entre os encargos assumidos ou assumiveis pela Comunidade "todos os 

que nao sejam atribuigao exclusiva do Estado" Com andiloga economia de es- 

forgo, Baleares assume todos os encargos enumerados no artigo 148, sem 

maiores complicagoes. Era de se imaginar que isso acontecesse com todos 

os Estatutos, por^m, observa-se que determinados encargos tern sido assumi- 

dos apenas parcialmente por algumas Comunidades Autonomas. 

Como jci 6 sabido, ante uma determinada materia cabe assumir a compe- 

tencia exclusiva, o desenvolvimento legislative e a excecugao (deixando as ba- 

ses no ambito estatal), ou somente a execugao de normas prescritas de forma 

centralizada. A seguir sao resumidos os encargos contidos no artigo 148 da 

Constituigao Espanhola que nao tern sido assumidos com exclusividade pelas 

Comunidades Autonomas abaixo relacionadas. 

29 - Alteragao de estatutos municipais e fungoes sobre as sociedades ano- 

nimas locais, transferfveis... 
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* Desenvolvimento legislative e execugao 

- Asturias 

- Castilla - La Mancha 

- Castilla - L6on 

- Extremadura 

- Murcia 

- Rioja ^ 

8? - Vegetagao e aproveitamentos florestais 

* Desenvolvimento legislative e execugao 

- Asturias 

- Can^rias 

- Cantebria 

- Castilla - La Mancha 

- Extremadura 

- Madri 

- Murcia 

- Navarra 

- Rioja 

99 - Protegao do meio-ambiente 

* Desenvolvimento legislative e execugao 

- Andaluzia 

- Baleares 

- Castilla - L6or\ 

- Catalunha 

- Comunidade Valenciana 

Pais Basco 

* Execugao 

- Aragao 

- Asturias (assumfvel) 

- Cancirias 

- Cantcibria (assumfvel) 

- Castilla - La Mancha 

- Extremadura 

- Madri 

- Murcia 

- Navarra 

- Rioja 

139 - Incentive ao desenvolvimento economico 
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* Desenvolvimento legislative 

- Canarias 

169 - Patrimonio e monumentos 

* Desenvolvimento legislativo 

- Aragao 

219 - Saude e higiene 

Desenvolvimento legislativo 

- Aragao 

- Asturias 

- Canarias 

- Cant^bria 

- Castilla - La Mancha 

- Castilla - L6on 

- Extremadura 

- Galfcia 

- Madri 

- Murcia 

- Navarra 

- Pats Basco 

- Rioja 

22- - Polfcia local (caso assumam vigilancia e protegao de seus ediffcios e ins- 

talagoes) 

* Desenvolvimento legislativo e execugao 

- Madri 

- Murcia 

- Rioja 

Como se pode observar, nos casos enumerados renuncia-se ^ exclusivi- 

dade em atividades carregadas, normalmente, de externalidades (meio-am- 

biente e saude sao os exemplos mais notbhos). Surpreende, principalmente, 

a informagao obtida no anexo 3: dois tergos dos encargos que o artigo 149 da 

Constituigao reserva exclusivamente ao Estado sao assumidos nos Estatutos 

por determinadas Comunidades Autonomas e, em metade delas, com carbter 

de exclusividade. Se em alguma atividade cabem sbrias duvidas sobre a coe- 

rencia jundica dessa assungao, na maioria dos itens considerados nesse anexo 

parcela-se a atividade para contornar a aparente limitagao constitucional: as- 

sim, o Estado reserva-se a legislagao processual... mas as Comunidades reser- 

vam-se o que afeta a seus prbprios tribunais; ou a legislagao civil... mas assu- 

mem-se as regionais; ou os recursos hidrbulicos quando as bguas percorrem 
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mais de uma Comunidade Autonoma... mas nao se somente afetam a uma; ou 

o regime dos funcion^rios... mas nao dos prdprios... 

Um dos encargos mais cobigados tern sido a ordenagao de cr^dito e ban- 

cos, fundamentalmente pelo atrativo que tern as caixas economicas, normal- 

mente muito regionalizadas. 

Nao 6 de estranhar o numero elevado de atividades em que se assumem 

encargos de desenvolvimento legislative e/ou de execugao, uma vez que prati- 

camente em todos eles o prbprio artigo 149 menciona que a reserva do Estado 

afeta as bases ou a ordenagao geral, sem prejuizo dos ulteriores encargos das 

Comunidades Autonomas. 

A referencia a "encargos assumiveis" deve-se ao fato de que nos Estatutos 

que os citam (anexo 3) se faz expressa mengao aos mesmos, de modo que, 

seja pelo transcurso dos cinco anos previstos no artigo 148.2, seja por uma Lei 

Marco (150.1) ou uma Lei de Transferencia espedfica (150.2), possam ser as- 

sumidos sem necessidade de modificar o prdprio estatuto. 

Em vista do exposto, comprova-se que as Comunidades histbricas e An- 

daluzia (esta ultima de acesso atravbs do artigo 151) sao as que logicamente 

tern assumido maior numero de encargos, surpreendendo a Comunidade Va- 

lenciana, considerada em nivel prbximo ao das citadas. 

Como pode ser observado no anexo 5, que mostra as cifras de financia- 

mento previstas pelo Ministbrio da Fazenda para 1987 (sem contabilizar alguns 

ajustes que a seguir serao mencionados), sao precisamente as Comunidades 

citadas (junto as Canbrias) as unicas que atb agora tern assumido os encargos 

em educagao, que hoje representam o componente fundamental, em termos 

quantitativos, das transferencias de fundos para as Comunidades Autonomas. 

A conclusao mais importante a que se chega, a partir do exame dos en- 

cargos e sua distribuigao, b que o debate tebrico serve apenas para demarcar 

critbrios elementares de distribuigao. Mas esses critbrios, que podem ser impli- 

citamente inferidos da prbpria redagao dos artigos 148 e 149 da Constituigao 

Espanhola, precisam ser definidos e aplicados com a mbxima flexibilidade uma 

vez que sempre serb necessbria a adaptagao ao caso concreto. 

Provavelmente, o passar do tempo e a forga dos fatos possam provocar 

uma distribuigao bem homogenea. Normalmente, estes processos levam gera- 

goes para se efetivarem mas, na Espanha, foi dado um passo fundamental em 

praticamente um quinquenio. Por outro lado, jb que as Comunidades Autono- 

mas estao incorrendo num importante volume de "custos fixos", parece reco- 

mendbvel que o processo desconcentrador chegue o mais rapidamente possi- 

vel, de modo que os mesmos se tornem rentbveis. 

Tudo isso leva a se dar mais enfase ao debate sobre os critbrios de dis- 

tribuigao, sendo inevitbvel a aplicagao de corregoes para se conseguir o equilf- 

brio desejado. Este b o ultimo tbpico a ser abordado. 
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5. O Equitibrio 

Os principios gerais podem dizer pouco al6m do seguinte: quando a agao 

publlca 6 limitada a um ambito geogr^fico reduzido parece recomendcivel atri- 

buir a competencia a este, mas, se o bem ou servigo publico 6 de career indi- 

visivel, ou seja, se afeta toda a coletividade e/ou os efeitos externos distri- 

buem-se geograficamente de maneira ampla, seici preferfvel manter a compe- 

tencia estatalr). 

Em geral, o debate centrar-se-di em determinar se predominam os efeitos 

externos ou a concentragao espacial dos mesmos. Na maioria dos casos, a de- 

limitagao final resultar^ mais centralizada ou mais autonomista segundo o pon- 

to de vista valorativo que se tenha tornado: ou se considera que os bens e ser- 

vigos devem ser prestados centralizadamente desde que seus beneffcios se 

circunscrevam especificamente a um territbrio e/ou a seus cidadaos; ou se 

pressupoe, pelo contrbrio, que os bens e servigos devam ser oferecidos de ma- 

neira descentralizada, e que somente deverao ser assumidos por instancias 

superiores (espacialmente falando) quando os efeitos dos mesmos transcen- 

dam significativamente o ambito menor. Esta 6 uma opgao transcendental, 

muito conhecida juridicamente, no que diz respeito a quern de direito b a pre- 

sungao e a quern corresponde a contra prova. Que o equilfbrio se aproxime fi- 

nalmente mais de um lado que de outro e, geralmente, um problema de forga. 

Qualquer que seja a posigao final, e evidente que o equilfbrio equitativo 

nao se produz automaticamente. Jb se fez mengao, de um lado, aos desequilf- 

brios distributives que, presentes em qualquer caso, tenderiam a agravar-se 

mais quanto menor fosse o peso compensador da centralizagao de encargos. 

Por outro lado, quanto mais generalizada estivesse a descentralizagao de en- 

cargos, a presenga de externalidades na prestagao de bens e servigos publicos 

realizada por uma comunidade exigiria a corregao (na diregao que correspon- 

desse) dos efeitos sobre as outras comunidades. 

Salva a regra geral da distribuigao de encargos, parece mais util centrar o 

debate em como determinar instrumentos equilibradores a posteriori, jb que 

eles serao inevitbveis mesmo supondo que se encontrasse (e se aplicasse) 

uma hipotbtica distribuigao btima definida teoricamente. 

O primeiro aspecto, o redistributivo, b considerado no sistema espanhol 

atravbs de tres mecanismos de diferente eficbcia do ponto de vista tebrico e 

prbtico. 

Em primeiro lugar, entre as varibveis empregadas para calcular a partici- 

pagao em receitas do Estado por parte das Comunidades Autonomas, conside- 

ra-se a riqueza relativa, que favorece levemente as regioes "mais pobres" Diz- 

(*) Refere-se ao poder Central. 
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se levemente porque o peso que se I he outorga nao atinge 2%, pelo que, na 

pr^tica, teria apenas um certo carter testemunhal. 

Mais importante, te6rica e praticamente, 6 o Fundo de Compensagao 

Interterritorial (FCI), concebido no artigo 157 da Constituigao Espanhola como 

mecanismo bcisico de corregao dos desequilfbrios territoriais, com a finalidade 

de tornar efetivo o princfpio de solidariedade. Tal fundo destina-se, suposta- 

mente, a gastos de investimento nos territdrios menos desenvolvidos. Na Lei 

Organica de Financiamento das Comunidades Autonomas a atribuigao do 

Fundo era de competencia do Estado. Sua dotagao de recursos, retirados dos 

orgamentos do Estado, equivale a uma quota minima de 30% do investimento 

publico aprovado nos orgamentos gerais de cada exercfcio, e sua distribuigao 

obedece a quatro critdrios: o inverso da renda por habitante, a taxa de imigra- 

gao dos ultimos dez anos, a porcentagem de desemprego sobre a populagao 

economicamente ativa e a superffcie territorial. 

A primeira parte das disposigoes do FCI d coerente com um sistema no 

qual, como foi visto, o financiamento continua a basear-se na transferencia de 

receitas do Estado para as Comunidades, jd que seria absurdo que fossem es- 

tas ultimas as que, em diregao contraria, dotassem o Fundo. 

Com referencia aos critdrios utilizados, os dois primeiros parecem indis- 

cutfveis. Por sua vez, a taxa de desemprego favorece, na ddcada atual e em 

termos relatives, as regioes mais industrializadas, razao pela qual, embora es- 

teja fora de cogitagao a conveniencia de qualquer tipo de ajuda, parece discu- 

tivel utilizar este fator de ponderagao num Fundo de cardter mais estrutural, 

em favor de zonas deprimidas. O critdrio de superffcie, justificado desde a 

perspective de determinados investimentos, tampouco parece defensdvel teori- 

camente como fndice redistributivo. Este critdrio justifica-se somente se se le- 

var em consideragao que as tres regioes com maior superffcie (Castilla-Ledn, 

Andaluzia e Castilla-La Mancha) ocupavam, em 1977, os 13° 159 e 129 luga- 

res (sobre 17) na classificagao de renda per capita. Por sua vez, a regiao mais 

pobre, Extremadura, d a quinta em superffcie. Isto significa que quatro das cin- 

co regioes com maior superffcie estao entre as seis com menor nfvel de renda 

per capita. Na totalidade dos casos, os dois fndices (taxa de desemprego e su- 

perffcie) apresentaram uma ponderagao de 5% cada, frente a 20% do saldo 

migratdrio e 70% da renda per capita. Os dados referentes aos critdrios men- 

cionados encontram-se no anexo 6. 

O ingresso na Comunidade Economica Europdia e a existencia nesta de 

um fundo especffico de apoio ao desenvolvimento regional (FEDER) que, co- 

mo no caso do FCI, exige a inclusao dos projetos de investimento num piano 

de desenvolvimento regional, recomendam que ambos os fundos sejam coor- 

denados segundo as duas seguintes regras: 

19 - As Comunidades Autonomas poderao propor projetos FEDER e conse- 
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guir, em fungao dos m^ritos dos mesmos, financiamento at6 um limite 

m^ximo de 30% de seu respective FCI. Este limite dever^i ser interpreta- 

do come aplic^vel ^ despesa anual dos novos projetos FEDER apresen- 

tados juntamente com a dos projetos FEDER em execugao em cada 

Comunidade. 

29 - As Comunidades Autdnomas co-financiarao os projetos que, propostos 

por elas, tenham obtido ajuda do FEDER, utilizando os recursos de seu 

respectivo FCI. 

Isto significa que cada Comunidade pode incrementar em 30% sua parcela de- 

rivada do FCI, sempre que apresentar projetos de desenvolvimento em quanti- 

dade e qualidade suficiente para serem aprovados pela Comissao Europdia. 

Na medida em que as regioes assistidas pela Comunidade se encontrem 

entre as de menor nfvel de renda, o resultado Ifquido d, sem duvida, mais pro- 

gressive, isto devido mais ao FEDER que ao FCI espanhol. Com o tipo de co- 

ordenagao antes mencionado nao se consegue mais que um leve estfmulo as 

Comunidades Autonomas para que acudam ao Fundo Europeu. Este estfmulo 

seria mais eficaz e com resultado mais "compensador" se implicasse a colabo- 

ragao adicional extraordin^ria do Estado, cobrindo pelo menos uma parte dos 

30% imputados & Comunidade Autonoma. 

Um ultimo instrumento, de grande importancia tedrica mas de reduzido 

efeito prdtico atd o presente exerdcio, 6 a alocagao de recursos prevista no ar- 

tigo 15 da Lei Organica de Financiamento das Comunidades Autonomas 

(LOFCA). A finalidade da mesma d a nivelagao na prestagao de servigos publi- 

cos fundamentais, de acordo com o prinefpio constitucional pelo qual se deve 

garantir um mfnimo para todos os espanhdis. 

Durante o perfodo transitdrio, atd 1987, o Ministdrio da Fazenda justificou 

a nao aplicagao do artigo 15, devido ao fato de a participagao nas receitas do 

estado ter garantido o custo efetivo dos servigos transferidos, tendo as insufi- 

ciencias verificadas sido compensadas pela Fazenda estatal. Todavia, nao d is- 

to que se verifica. Tendo em vista que algumas Comunidades apresentam si- 

tuagdes marcadamente inferiores comparativamente a outras, somente uma 

decidida agao de investimento poderia compensar os notdrios ddficits de infra- 

estrutura, que acarretam um deficiente servigo publico ou uma elevagao de seu 

custo, nao apenas para a Administragao, mas tambdm para os usudrios. Na 

medida em que o Fundo de Compensagao, a ser distribufdo entre todas as 

Comunidades e nao somente entre aquelas menos favorecidas, dificilmente 

pode cumprir essa tarefa, deve-se aproveitar esta importante via prevista na 

LOFCA. 

O Ministdrio da Fazenda, ao propor o sistema definitive, reconhece a 

mencionada lacuna e afirma que "deve constituir uma tarefa imediata o estudo 
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e anilise dos servigos publicos fundamentais, a determinagao de seu nlvel 

mddio de prestagao e sua relagao com os recursos que o sistema proporciona 

a cada Comunidade para a prestagao dos mesmos" O objetivo estcl bem defi- 

nido. No entanto parece que, at6 o momento, as dificuldades desse estudo tem 

propiciado mais a utilizagao da alocagao de recursos do artigo 15, como base 

de negociagao com as Comunidades insatisfeitas com a distribuigao dos 

mesmos, do que o c^lculo resultante de urn estudo detalhado. 

A recomendagao do Minist^rio da Fazenda faz recair sobre as Comuni- 

dades que se considerarem com direito a essa alocagao a iniciativa de apre- 

sentar o estudo de suas dotagoes e necessidades e uma proposta de metodo- 

logia de an^lise. O confronto entre todas as informagoes propiciaria a elabora- 

gao de pianos setoriais (diferenciados para cada servigo publico fundamental) 

que a m6dio prazo permitissem urn equilfbrio inter-regional e, se for o caso, 

possfveis transferencias compensatdrias para gastos correntes. Evidentemente, 

as compensagoes automdticas nao impedem a existencia de outras, discricio- 

nais, que utilizando fundos orgamentdrios nao descentralizados, pudessem ser 

arbitrados pelo Governo Central. 

Todavia, a baixa ponderagao redistributiva dos indices de distribuigao, a 

inclusao de todas as Comunidades no FCI e a nao aplicagao real do artigo 15 

da LOFCA fazem temer que nao estd sendo totalmente cumprida a compensa- 

gao redistributiva exigida pelo process© descentralizador segundo uma pers- 

pectiva de solidariedade, como d claramente definida pela Constituigao. Isto 

parece ser corroborado pelos estudos disponfveis sobre a evolugao da distri- 

buigao regional da renda e da produgao na Espanha. 

Resta mencionar urn ultimo aspecto que nao se encontra previsto norma- 

tivamente, apesar das contfnuas referencias nas andlises tedricas, e que d o 

caso das externalidades na prestagao de urn bem ou servigo publico numa 

Comunidade Autonoma, ou nas conseqiiencias de determinadas normas apli- 

cadas em certas comunidades e que repercutem de alguma forma sobre as ou- 

tras. 

Como se pode observar numa rdpida leitura do artigo 149 da Constituigao 

Espanhola, o Estado se reserva a competencia nos casos em que as externali- 

dades sao mais evidentes, atenuando aparentemente o problema. Contudo, foi 

visto tambdm que, de modo frequente, tal reserva so afeta as bases ou condi- 

goes gerais, mas nao o desenvolvimento da legislagao e/ou execugao, que po- 

de e costuma ser suficiente. A providencia mais simples e habitual pode afetar 

as medidas sobre o meio-ambiente, bem como as sanit^rias, o transporte ou o 

com^rcio interior. Os encargos assumidos por uma Comunidade repercutem, 

positive ou negativamente, nas demais e dever-se-iam determinar fdrmulas que 

permitissem uma adequada compensagao. 

Uma vez que sao poucos os indivfduos afetados e reduzidos os custos de 
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identificagao e negociagao, poderiam ser aplicados, sem excessiva dificuldade, 

os esquemas elaborados no marco tedrlco da denominada "andlise econdmica 

dos direitos de propriedade" E precise definir com clareza quem tem direito de 

preferdncia e, no caso, direito de veto, de forma que se possa estipular indeni- 

zagoes que, sem impossibilitar o exerdcio de uma competencia, evitem prejuf- 

zos externos. 

O Senado, como fdrum que cumpre o papel de representagao territorial, 

deveria ser o lugar para debater o problema, facilitando a consolidagao de urn 

processo descentralizador ainda mais ambicioso, uma vez que diminuiriam os 

perigos desequilibradores. Nesse sentido, como d muito bem definido no artigo 

29 da Constituigao Espanhola (citado anteriormente), o equilfbrio fundamental 

(o objetivo mais diffcil) encontra-se na harmonizagao dos prindpios de auto- 

nomia e de solidariedade. Se o desenvolvimento da primeira aconselha a dei- 

xar a responsabilidade do maior numero de encargos aos mveis geografica- 

mente menores de govemo, a segunda obriga a refletir sobre a adequagao dos 

consequentes desequilfbrios potenciais, por razoes de equidade e eficidncia. 

Referencias Bibliogrdficas 

BUCHANAN, J. The Demand and Supply of Public Goods. Chicago, Rand Mc Nally, 1965. 
FERNANDEZ, T. R. La Organizacidn Regional. Apunte Cntico del Anteproyecto de Constitucidn. Centre 

de Estudios Constitucionales, Madrid, 1979. 
MOLDES TEO, E. Introduccidn a la Problemdtica de la Fiscalidad Regional. Revista de Economia y Ha- 

cienda Local, 7 (23), EOF, Maio-agosto, 1978. 
MUSGRAVE, R. A, Theory of Fiscal Federalism. Public Finance/Finance Publiques, 24 (4), 1969. 
GATES, W. E. Fiscal Federalism. N.York, Harcourt-Brace Javanovich, 1972. 
PAULY, M. V. La Redistribucidn de la Renta como Bien Publico Local. Revista Hacienda Publica Espa- 

hola, n9 50,1978. 
REFUSE, R. N. Cyclical Behavior of State Local Finance. In: MUSGRAVE, R.A. (ed.). Essays in Fiscal Fe- 

deralism. Washington, The Brooking Institution, 1965. 

(Originais recebidos em outubro de 1987) 

156 Est. econ., Sao Paulo, 18(1): 139-165, jan.-abr. 1988 



Juan A. G. Ullastres 

ANEXO 1 

Artigo 148 da Constituigao Espanhola 

1. As Comunidades Autonomas poderao assumir encargos nas seguintes ma- 

terias: 

19. Organizagao de suas instituigoes de autogoverno. 

2°. As alteragoes dos estatutos municipais compreendidos em seu territ6- 

rio e, em geral, as fungoes que correspondam ^ administragao do Es- 

tado sobre as Sociedades Anonimas locals e cuja transferencia seja 

autorizada pela legislagao sobre o Regime Local. 

39. Ordenagao do territdrio, urbanismo e moradia. 

49. As obras publicas de interesse da Comunidade Autonoma em seu pr6- 

prio territdrio. 

5° As ferrovias e estradas cujo itinerario esteja inclufdo integralmente no 

territdrio da Comunidade Autonoma e, nos mesmos termos, o transpor- 

te desenvolvido por estes meios ou por cabo. 

6° Os portos de refugio, os portos e aeroportos desportivos e, em geral, 

os que nao desenvolvam atividades comerciais. 

79. A agricultura e pecudria, de acordo com a ordenagao geral da econo- 

mia. 

8° Vegetagao e aproveitamentos florestais. 

99. A gestao em matdria de protegao do meio-ambiente. 

109. Os projetos, construgao e exploragao dos aproveitamentos hidrdulicos, 

canais e irrigagao de interesse da Comunidade Autonoma: as dguas 

minerals e termais. 

119 A pesca em dguas interiores, o mariscar e a aqiiicultura, a caga e a 

pesca fluvial. 

12° Feiras interiores. 

13° O incentivo ao desenvolvimento econdmico da Comunidade Autonoma 

dentro dos objetivos fixados pela polftica econdmica nacional. 

149. O artesanato. 

159. Museus, bibliotecas e conservatdrios de musica de interesse para a 

Comunidade Autonoma. 

169. Patrimdnio e monumentos de interesse da Comunidade Autonoma. 

179 O incentivo d cultura, d pesquisa e, se for o caso, ao ensino da lingua 

da Comunidade Autonoma. 

18° Promogao e ordenagao do turismo em seu ambito territorial. 

199. Promogao do esporte e do adequado emprego do lazer. 

209. Assistencia social. 

21° Saude e higiene. 

229. A vigilancia e protegao de seus ediffcios e instalagdes. A coordenagao 
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e demais prerrogativas em relagao polfcias locals nos termos esta- 

belecidos por uma lei organica. 

2. Decorridos cinco anos, e mediante a reforma de seus estatutos, as Comuni- 

dades Autonomas poderao ampliar sucesslvamente seus encargos dentro 

do quadro estabelecido no artigo 149. 

ANEXO2 

Artigo 149 da Constituigao Espanhoia 

1. O Estado tem competencia exclusiva sobre as seguintes materias: 

1e. A regulagao das condigoes bcisicas que garantam a igualdade de todos 

os espanhdis no exercfcio dos direitos e no cumprimento dos deveres 

constitucionais. 

29. Nacionalidade, imigragao, emigragao, permanencia de estrangeiros e 

direlto de asilo. 

S9. Relagoes internacionais. 

49. Defesa e Forgas Armadas. 

59. Administragao de Justiga. 

S9 Legislagao mercantil, penal e penitencidria; legislagao processual, sem 

prejufzo das necessdrias especialidades que, a esse respeito, se deri- 

vem das particularidades do direlto substantive das Comunidades Au- 

tonomas. 

T9. Legislagao trabalhista, sem prejufzo de sua execugao pelos drgaos das 

Comunidades Autonomas. 

89. Legislagao civil, sem prejufzo da conservagao, modificagao e desen- 

volvimento pelas Comunidades Autonomas dos direitos civis, forais ou 

especiais, onde existam. As regras relativas § aplicagao e efic^cia das 

normas jurfdicas, relagoes jurfdico-civis relativas ks formas de matri- 

monio, ordenagao dos registros e instrumentos publicos, bases das 

obrigagoes contratuais, normas para resolver os conflitos de leis e de- 

terminagao das fontes do Direito (respeito ^s normas de direito foral ou 

especial). 

Q9. Legislagao sobre propriedade intelectual e industrial. 

109. Regime alfandeg^rio e tariterio, comercio exterior. 

119. Sistema monet^rio: divisas, cambio e convertibilidade; bases da orde- 

nagao do cr&Jito, bancos e seguros. 

129. Legislagao sobre pesos e medidas, determinagao da hora oficial. 

139 Bases e coordenagao do planejamento geral da atividade economica. 

149 Fazenda geral e dfvida do Estado. 
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15° Incentivo e coordenagao geral da pesquisa cientifica e t^cnica. 

16?. Saude exterior. Bases e coordenagao geral da saude. Legislagao sobre 

produtos farmaceuticos. 

179. Legislagao bclsica e regime economico da previdencia social, sem 

prejufzo da execugao de seus servigos pelas Comunidades Autono- 

mas. 

189. As bases do regime jundico das Administragoes publicas e do regime 

estatutcirio de seus funcion^rios que, em todos os casos, garantirao 

aos administrados urn tratamento comum; o procedimento administra- 

tive comum sem prejufzo das especialidades derivadas da organizagao 

prdpria das Comunidades Autonomas; legislagao sobre expropriagao 

forgada, legislagao bcisica sobre contratos e concessoes administrati- 

vas e o sistema de responsabilidade de todas as Administragoes Pu- 

blicas. 

199. Pesca marftima, sem prejufzo dos encargos que na ordenagao do setor 

sejam atribufdos as Comunidades Autonomas. 

20° Marinha mercante e embandeiramento de navios; iluminagao de cos- 

tas e sinais marftimos; portos de interesse geral; aeroportos de interes- 

se geral; controle do espago a^reo, transito e transporte a^reo; servigo 

meteoroldgico e matrfcula de aeronaves. 

21° Ferrovias e transportes terrestres que atravessam o territdrio de mais 

de uma Comunidade Autonoma; regime geral de comunicagoes; trdfe- 

go e circulagao de vefculos a motor; correios e telecomunicagoes, ca- 

bos adreos, submarines e radiocomunicagao. 

22° A legislagao, ordenagao e concessao de recursos e aproveitamento hi- 

drdulico das dguas que percorrem mais de uma Comunidade Autono- 

ma, e a autorizagao das instalagoes eldtricas quando seu aproveita- 

mento afete outra comunidade ou o transporte de energia ultrapasse 

seu ambito territorial. 

239. Legislagao bdsica sobre protegao do meio ambiente, sem prejufzo das 

prerrogativas das Comunidades Autonomas de estabelecer normas 

adicionais de protegao. A legislagao bdsica sobre vegetagao, aprovei- 

tamentos florestais e vias pecudrias. 

24° Obras publicas de interesse geral ou cuja realizagao afete a mais de 

uma Comunidade Autonoma. 

25° Bases do regime de mineragao e energdtico. 

26° Regime de produgao, comdrcio, posse e uso de armas e explosivos. 

27° Normas bdsicas do regime de imprensa, rddio e televisao e, em geral, 

de todos os meios de comunicagao social, sem prejufzo das faculda- 

des que, em seu desenvolvimento e execugao, correspondam ds Co- 

munidades Autonomas. 
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28° Defesa do patrimonio cultural, artfstico e dos monumentos espanhdis 

contra a exportagao e a espoliagao de museus, bibliotecas e arquivos 

estatais sem prejufzo de sua gestao por parte das Comunidades Auto- 

nomas. 

299. Seguranga publica, sem prejufzo da possibilidade de criagao de polf- 

cias pelas Comunidades Autdnomas na forma que se estabelega nos 

respectivos estatutos, no limite estabelecido pela Lei Organica. 

30° Regulagao das condigoes de obtengao, expedigao e homologagao de 

tftulos academicos e profissionais e normas bdsicas para o desenvol- 

vimento do artigo 27 da Constituigao, a fim de garantir o cumprimento 

das obrigagoes dos poderes publicos nesta matdria. 

31° Estatfstica para fins estatais. 

32° Autorizagao para a convocatdria de consultas populares atravds de re- 

ferendum. 

2. Sem prejufzo dos encargos que poderao assumir as Comunidades Autdno- 

mas, o Estado considerard o servigo de cultura como dever e atribuigao es- 

sencial, e facilitard a comunicagao cultural entre as Comunidades Autdno- 

mas. 

3. As matdrias nao expressamente atribufdas ao Estado por esta Constituigao 

poderao corresponder ds Comunidades Autdnomas, em virtude de seus res- 

pectivos estatutos. O encargo sobre as matdrias que nao tenham sido as- 

sumidas pelos Estatutos de Autonomia corresponderd ao Estado, cujas nor- 

mas prevalecerao, em caso de conflito, sobre as das Comunidades Autd- 

nomas, em tudo o que nao seja atribufdo ao encargo exclusivo destas. O di- 

reito estatal serd, em todo caso, supletivo do direito das Comunidades Au- 

tdnomas. 
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ANEXO3 

ENCARGOS DO ART. 149 ASSUMIDOS FOR ESTATUTOS 

DE COMUNIDADES AUTONOMAS 

Encargo Exclusivo Desenvolvimento Execugao Assumfvel 

6 Catalunha, Comuni- 
dade Valenciana, 
Pafs Basco, Galfcia 

Baleares Andaluzia, Navarra Asturias, Murcia 

7 Andaluzia, Balea- 
res, Cancirias, 
Catalunha, Com. 
Valenciana, Galfcia, 
Navarra, Pafs Basco 

Asturias, Aragao, 
Castilla-Ledn, 
Murcia, Rioja 

8 Aragao, Baleares, 
Catalunha, Com. 
Valenciana, Galfcia, 
Navarra, Pafs Basco 

9 Andaluzia, Cata- Extremadura, 
lunha, Com. Valen- Castilla-Ledn, 
ciana, Galfcia, Castilla-La 
Navarra, Pafs Basco Mancha 

11 Castilla-La Andaluzia, Aragao, 
Mancha, Catalunha, Asturias, Baleares, 
Galfcia, Navarra, Candrias, Com. 
Pafs Basco Valenciana, Extre- 

madura, Madri, Rioja 

Castilla-Ledn 

12 _ _ _ Andaluzia, Com. 
Valenciana, Navarra, 
Pafs Basco 

  

15 Pafs Basco     Castilla-La 
Mancha, Murcia 

16 Catalunha, Com. 
Valenciana, 
Pafs Basco 

—  Andaluzia, Navarra Astdrias, Baleares, 
Castilla-Ledn, 
Murcia 

17 Asturias, Baleares, 
Cancirias, Castilla- 
Ledn, Catalunha, 
Com. Valenciana, 
Galfcia, Murcia, 
Navarra, Pafs Basco 

Aragao, Castilla-La 
Mancha, Extre- 
madura, Rioja 

18 Andaluzia, Navarra, 
Pafs Basco 

TODAS     
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cxjntinuagao 

Encargo 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

31 

32 

Exclusive Desenvolvimento Execugao Assumfvel 

Galfcia 

Andaluzia, Baleares,  
Can^rias, Catalunha, 
Com. Valenciana, 
Galfcia, Pafs Basco 

Andaluzia, Cata- 
lunha, Navarra, 
Pafs Basco 

Baleares 

Baleares, Madri Andaluzia, AragSo, Astdrias, Castilla- 
Pafs Basco 

Andaluzia, Navarra  

TODAS (exceto   
Baleares, Rioja) 

Andaluzia, Baleares,  
Candrias, Catalu- 
nha, Com. Valen- 
ciana, Galfcia, 
Madri, Navarra, 
Pafs Basco 

Le<5n 

Asturias, Candrias, 
Castilla-La Mancha, 
Castilla-Le<5n, 
Murcia 

Murcia 

Canirias, Castilla- 
Le6n, Murcia 

Rioja 

Aragao, Asturias, 
Castilla-La 
Mancha, Cast- 
Ledn, Extremadura, 
Murcia, Rioja 

Andaluzia, AstOrias,  
Baleares, Candrias, 
Cast Ledn, Com. 
Valenciana, Cast-La 
Mancha, Catalunha, 
Madri, Murcia, 
Navarra, Rioja 

Andaluzia, AragSo, 
Baleares, Canaries, 
Cantdbria, Cast-La 
Mancha, Catalunha, 
Comunidade Valen- 
ciana, Galfcia, 
Navarra, Pafs 
Basco, Cast-Ledn 

Andaluzia, 
Pafs Basco 

AstOrias 

Extremadura, 
Murcia, Rioja 

Madri Asturias 

Com. Valenciana, 
Catalunha 

Asturias, 
Extremadura, Murcia 

162 Est. econ., Sao Paulo, 18(1):139-165, jan.-abr. 1988 



Juan A. G. Ullastres 

ANEXO4 

OUTROS ENCARGOS E ATRIBUIQOES 

Encargo Exclusivo Desenvolvimento ExecugSo 
e Execugao 

Assumfveis 

Agentes de Cdmbio 
eBolsa 
Aguas Subterrdneas 
Bens de Domfnio 
Publico 
Bolsa 

PB, Cat, An 
Can, C-M, C-L, Mu 

PB, As 
PB, N, Cat 

Cflmara, Comdrcio, 
Inddstria, Propriedade PB, As, Cat, N V, Ca 
Cassinos, Jogos e 
Apostas V, PB, G, Cat, Ca 

As, N 
Col^gios Profissionais 
e Exercfcio Intemo V, PB, Cat, As, N Ca 

M 

Ar 

AR, Ex, R 

Can, C-M, C-L, 
Ex, Mu 

Ar, B, Ex 

Cooperativas 
e Mutualismos 
Corporagdes de 
Direito Publico 
Oefesa do Consumidor, 
Comdrdo interior PB, G 

V, PB, Cat. As. N B.G 

C-M, M 

Ar, 

Ca 

As, Mu, B, Ex, 
C-M, R, Ca, M, Can 

CM, Ex 

C-L 

Denominagdes 
de Origem 

Feiras Internacionais 

Fundos de Emprego 

G. R. N As, Mu, Ex, C-M, 
Ca, M, Can, Ar 
PB, V, Cat, Ca, 
An, N 
Ex 

B, C-M, C-L 

B, C-M, C-L, Ex 

Fundagdes e 
Associagdes 
Industria 

V, PB, G. Cat, As, N 
PB, G, Cat, N Ca, Ar 

OrdenagSo da Fazenda 
Pdblica C-L, B 

As, Mu, C-L, C-M, 
B, Ex, R, Ca, M 

ProtegSo Cfvil, 
Salvamento marftimo 
Publicidade 
Reserva de Recursos 
(monopdlios) 

V, G, Cat, As, N 
B, PB, G, Cat, An 
C-L, Ar B, Can 

V, PB, G, An. N 

Salvamento Marftimo 
Tratados Internadonais As, Mu, C-L. 

B, Ex, C-M 

As, Can, Mu 

Nota: V = Com. Valenciana; An = Andaluzia; Cat = Catalunha; Ca = Candrias; Ar = AragSo; C-L = 
Castilla-Ledn; Can = Cantdbria; G = Galfcia; C-M = Castilla-La Mancha; N = Navarra; PB = Pafe 
Basco; 6 = Baleares. 
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