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RESUMO 

O presente trabalho estuda os efeitos maleficos da corrupgao sobre as variaveis economicas, principalmente 

no que conceme aos investimentos piiblico e privado, com maior enfase aos publicos. Apresentamos as 

principals teorias que abordam a corrupQao, as formas de medigao dos seus impactos economicos, e os seus 

aspectos institucionais, bem como estimamos o tamanho da corrupgao potencial no Brasil. 
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ABSTRACT 

The objective of the present work is to contribute for the study of the malicious effects of the corruption on the 

economical variables, mainly in what it concerns to the investments. We presented the main theories that 

analyze the corruption, the forms of measurement of your economical impacts, and your institutional aspects: 

the public budget, the privatization and the financing of electoral campaigns. Besides, we analyzed the institu- 

tions that have as main mission the control of the public expenses. Finally, we tried to show the amount of 

public resources subject to the risk of the corruption and, consequently, we evaluated the size of the potential 

corruption in Brazil. 
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Apresenta^ao 

Recentemente, grande atengao tem sido devotada a questao da cormpgao, principalmente 

no que se refere aos seus efeitos negatives sobre a pobreza e o crescimento economico. 

Diversos fatos contribuiram para o ganho de importancia dado a esse assunto, tais como; 

o fim do regime comunista e a abertura desses paises; 

o crescente papel das Organiza9oes Nao-Governamentais - ONG, tipo Transparencia 

Intemacional; 

a grande cren9a sobre o mercado de decisoes economicas e a necessidade de melhorar a 

competitividade, induzindo a melhorias na aloca9ao de recursos e busca de eficiencia; 

a pressao do Congresso Americano sobre os Organismos Internacionais (BIRD, BID e 

outros) para reduzir os emprestimos aos paises corruptos, bem como para o aumento das 

exporta9oes americanas, visto que ela estava perdendo campo devido aos custos para 

entradas nos paises; 

A instaura9ao da democracia em alguns paises, visto que com a democracia e a liberdade 

de imprensa tem havido maior niimero de deniincias de casos de corrup9ao. Alem disso, a 

rela9ao entre ditadores de antigas colonias e os colonizadores foram fragilizadas e, com 

isso, as novas democracias (ou nao ditaduras) estao abrindo seus mercados para compra 

de produtos (inclusive belicos) e contrata9ao de servi90 de infra-estrutura; 

estudos e pesquisas conclusivas sobre os efeitos maleficos da corrup9ao sobre a atividade 

economica, desencadeando novos estudos/pesquisas. 

A corrup9ao prejudica o crescimento economico, gera incentivos negatives sobre os 

individuos e aumenta a injusti9a social, dando mais poderes aos mais poderosos. Embora essa 

visao tenha sido percebida e abordada por muitos estudiosos do assunto, nao havia uma 

convergencia, em termos de consenso, como ocorre nos dias atuais. Existiam, e ainda existem, 

pesquisadores que acreditam que a corrup9ao pode flmcionar para reduzir incertezas e 

barreiras num projeto de investimento, sem repercutir gravemente na taxa de retorno de tal 

projeto. Alem disso, creem que esta e um forte instrumento contra as regula96es excessivas e 

inadequadas. 

No sentido de mostrar como a corrup9ao atua sobre as atividades economicas, como 

repercute e como pode ser controlada, analisaremos os principals enfoques economicos 
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direcionados a esse tema, a sua relafao com algumas variaveis economicas e os aspectos 

institucionais envolvidos na origem e no controle da corrupfao. 

O artigo esta dividido em se^oes que inicialmente tratam dos fimdamentos economicos dos 

efeitos da corrupfao, seguidas das analises sobre as principais medidas de corrupfao e a sua 

relafao com as privatiza9oes. Apresentam-se, a seguir, as se95es concementes aos aspectos 

institucionais, nas quais sao abordados o controle legal e as principais institui9oes que deveriam 

atuar no combate a corrup9ao, para, por fim, identificarmos as areas mais sujeitas a corrup9ao 

e mensurarmos o tamanho da corrup9ao potencial. 

Aspectos conceituais da corrupfao: 

De acordo com o Banco Mundial, corrup9ao e o abuso do poder publico para beneficio 

privado. Esse talvez seja o conceito mais diflmdido e usado como base para os estudos e 

pesquisas. No entanto, a referida conceitua9ao elimina a possibilidade de corrup9ao no setor 

privado. 

Segundo Klitigaard (1994), corrup9ao e o comportamento que se desvia dos deveres 

formais de uma fun9ao publica devido aos interesses privados de natureza pecuniaria, ou para 

melhorar o status, ou que viola regras contra o exercicio de certos tipos de comportamento 

ligados ao interesse privado. 

Todos os conceitos supracitados tern, no minimo, uma caractenstica comum: a natureza da 

transferencia de renda, de forma indevida, de um agente para outro. Os limites conceituais se 

devem aos aspectos legais e culturais relativos a cada pais. O que e corrup9ao em uma 

sociedade pode nao ser em outra: algumas sociedades admitem presentes e comissoes de 

pequenos valores. Alegisla9ao fiscal de alguns paises aceita como dedutivel a despesa de 

comissao (pagamento a servidores piiblicos estrangeiro) para obter contratos em outros 

paises.1 

1 A Conveinjao sobre o Combate a Corrup9ao de Funcionarios Publicos Estrangeiros em Transacjoes Comerciais 
Intemacionais, concluida em Paris, em 17 de dezembro de 1997, ja foi promulgada pelo Governo Brasileiro - Decreto 

3.678, de 30 de novembro de 2000. 
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Fatores que contribuem diretamente para a propaga^ao da corrup^ao 

No campo moral e legal, a corrupgao esta relacionada: i) a reciprocidade: como ela e vista 

no ambito da sociedade e seus aspectos morais e de convivencia social que podem levar a 

aceita9ao da infringencia legal; ii) ao suborno, que e a pratica criminal do ato definido pelas 

normas legais da sociedade; e iii) as transa96es permitidas, que nao sao consideradas ilegais 

em determinados paises, mas o sao em outros, embora se saiba que essas incentivam a 

corrup9ao tanto intema como extemamente. 

Do ponto de vista economico, podemos dizer que a corrup9ao decorre do fato de que o 

agente agira de forma corrupta ate quando seus provaveis beneficios liquidos superarem os 

custos liquidos provaveis (ver Klitigaard, 1994). Especificamente, as principais causas diretas 

da corrup9ao estao relacionadas a interven9ao governamental na economia. No entanto, essa 

assertiva nao pode ser generalizada, pois existem paises, como a Dinamarca, Suecia e 

Noruega, onde a interven9ao e consideravel e o nivel de corrup9ao e baixo (ver Tabela 1), 

provavelmente devido ao nivel de eficiencia da burocracia e institucional (ver Mauro, 1995). 

Apresentam-se, a seguir, exemplos das areas e das situa9oes decorrentes da atua9ao do 

estado que representam fatores incentivadores diretos da corrup9ao: 

Regulamenta9ao excessiva ou inadequada; em vista do poder de policia dos entes 

governamentais e dos seus orgaos subordinados sobre determinadas atividades publicas, a 

burocracia impoe um conjunto de regras e normas que devem ser seguidas pelos 

permissionarios/prestadores dos servi90s publicos. Normalmente as regula9oes consistem em 

a9oes do govemo no que tange a permissao/concessao de presta9ao de servi90 publico. Essas 

a96es buscam controlar pre90S e decisoes produtivas das firmas num esfor9o de evitar e 

prevenir decisoes privadas que contrariem interesses publicos (poder de monopolio e 

informa96es imperfeitas). Contudo, as disfun9oes ocasionadas pela burocracia e interesses 

pessoais levam ao excesso de regulamenta9ao ou inadequabilidade das a95es, criando o 

ambiente propicio as praticas de corrup9ao. Exemplos: licen9as ambientais, licen9a para 

explora9ao de produtos minerais, concessoes de explora9ao de energia, de servi90 de 

telecomunica9ao, explora9ao de bacias petroliferas, e outras. 

Poder discricionario de agentes publicos: quanto maior o poder discricionario do agente, 

maior a possibilidade de corrup9ao (ver Klitigaard, 1994). Os gestores publicos detentores 

de muito poder discricionario tendem a agir com base em principios privados, tirando proveito 

das suas decisoes. Na realidade, ha um problema principal-agente, onde o principal, 

formulador de politica, nao tern informa96es perfeitas sobre as a96es do agente, gerenciador 

da politica, na implanta9ao das decisdes tomadas pelo principal. Esse ponto representa a prin- 



Campos, F.: Corrupgao: aspectos economicos e institucionais 771 

cipal critica a implanta9ao do modelo gerencial na administragao piiblica, visto que os gerentes 

publicos ficam vulneraveis as suas preferencias pessoais ou sociais e as pressoes dos 

ctca9adores de renda" {rent seeking). 

Administracao de incentives fiscais; tratando-se de recursos limitados e dependentes de 

diversos requisites para fins da escolha dos projetos a serem beneficiados, a gestao de 

incentives fiscais e vulneravel as propostas e aos esquemas de corrup9ao. Normalmente a 

corrup9ao ocorre na escolha do projeto (desrespeito aos criterios tecnicos, interferencia 

politica e a falta de analise de risco), libera9ao dos recursos (nao exigencia dos condicionantes 

a libera9ao - certidoes negativas de debito - e interferencia politica para pular a lista das 

libera96es de recursos), na fiscaliza9ao dos projetos (propinas para que os fiscais "fechem os 

olhos" para a inexistencia de garantias colaterais, diferen9as entre o projeto aprovado e o 

executado, notas frias, contabilidade desorganizada, falta de comprovantes e outras) e no 

sistema de cobran9a das dividas (frageis mecanismos de cobran9a e morosa negocia9ao 

administrativa). O exemplo ilustrativo mais recente e o do FINOR, onde as auditorias 

realizadas pelo Tribunal de Contas da Uniao (1995) e pela Secretaria Federal de Controle 

(1997 e 1998) constataram diversas irregularidades, que desencadearam, no ano de 2000, a 

instaura9ao da Comissao Parlamentar de Inquerito, CPI, do Congresso Nacional para levantar 

a situa9ao da Politica de Incentivos Fiscais no Nordeste. 

Emprestimos publicos; um esquema bastante conhecido nessa area refere-se a nomea9ao 

politica de um dirigente maximo ou diretores de determinados bancos estatais, onde esses 

nomeados irao facilitar a tramita9ao de projetos, reduzir as exigencias (condicionantes) e 

oferecer taxas de juros menores ou outras condi95es favoraveis para as empresas ligadas a 

um determinado grupo de politico. Como iIustra9ao, podemos citar a apura9ao do 

impedimento do ex-Presidente Collor e do chamado "Esquema PC", nos quais constatou-se 

esquema dessa natureza na Caixa Economica Federal, no qual o seu Presidente, Lafaiete 

Coutinho, beneficiava os grupos ligados ao Presidente Collor e ao PC Farias. 

Decisoes de gastos/aloca9ao dos investimentos publicos: nesta area o ambiente de risco 

para corrup9ao ocorre quando da elabora9ao do or9amento pelo executivo ou na sua 

tramita9ao e aprova9ao pelo poder legislativo. A aloca9ao de gastos pode priorizar atividades 

e projetos sujeitos a esquema de corrup9ao, desconsiderando os aspectos da escolha publica 

e a rela9ao custo-beneficio (ver Mauro, 1998). 

Controle de cambio: o controle de compra e venda de moedas estrangeiras propicia um 

ambiente de corrup9ao a medida que funcionarios ou setores detem o poder de impor ou nao 

restri9ao a essas atividades. Um caso que pode ser citado diz respeito ao propalado socorro 

ao Bancos Marka e ForteCindan, quando da desvaloriza9ao do Real em rela9ao ao Dolar 
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Americano em Janeiro de 1999, no qual se suspeita que houve favorecimento e negocios ilegais 

da ordem de R$ 1,4 bilhoes. 

Atividades tributarias e alfandegarias: as chances de corrup^ao decorrem da ineficiencia 

burocratica, caracterizada por processes morosos, exigencias demasiadas e liberafoes de 

importa9oes proibidas. Esta muito relacionada ao sistema de inspe^ao das mercadorias e as 

suas liberagoes. 

Assessoria tributaria: ocorre quando as normas tributarias sao complexas e extensas, 

levando a diversas interpreta96es por parte dos contribuintes. Neste caso, os proprios 

funcionarios da area tributaria prestam assessoria aos contribuintes em troca de remunera9ao, 

alem de facilitarem a rotina desses contribuintes na reparti9ao arrecadadora (advocacia 

administrativa). O agravante da situa9ao e que nessa area tributaria faz-se necessario o contato 

entre os agentes tributarios e os contribuintes, o que acaba desencadeando a assessoria. Essa 

area nao e exclusiva dos fiscais tributarios - os procuradores tributarios tambem participam 

dessas atividades ilicitas, principalmente por meios de perdas de prazos ou pareceres 

direcionados. 

Sistema judiciario: a ineficiencia do poder judiciario, que nao apura adequadamente e pune 

os infratores, permite que se desenvolva e se perpetue um ambiente de corrup9ao. Alias, parte 

do sistema juridico passa a praticar atos de corrup9ao, fornecendo liminares indevidas e 

retardando julgamentos de suspeitos por atos de corTup9ao ou por outros tipos de crimes. 

As abordagens teoricas sobre corrupfao 

O consenso entre maioria dos economistas sobre os efeitos maleficos da corrup9ao no 

desenvolvimento economico tern origem em 1985, com as conclusoes obtidas pelos 

pesquisadores do Banco Mundial em estudos sobre desenvolvimento economico nos paises 

pobres, tendo tido maior propaga9ao com as teses rent-seeking (Krueger, 1974 e Tullock, 

1967) e com a formula9ao dos modelos econometricos que deram suporte as concep9oes 

teoricas sobre o carater adverse da corrup9ao no desenvolvimento dos paises. 

Especificamente, apresentam-se a seguir algumas considera9oes sobre as duas principals 

abordagens da corrup9ao: 

Abordagem revisionista (Leff, 1964; Huntington, 1968, e outros): os autores argumentam 

que a corrup9ao e um passo necessario ao processo de desenvolvimento ou um meio de 

acelera-lo, visto que ela pode reduzir as ineficiencias burocraticas e as incertezas, permitindo 
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a melhor aloca^ao dos recursos. Especificamente, os efeitos positivos da corrupgao sobre o 

desenvolvimento sao: 

baixo grau de incertezas: os investidores subomam servidores publicos para que nao haja 

descontinuidade do projeto, inclusive dos fluxos de pagamentos. Isto e, existe uma garantia 

de que as clausulas do contrato serao honradas; 

aumento da eficiencia, removendo a rigidez dos sistemas institucionais e os entraves 

burocraticos - a corrup^ao funciona como um lubrificante (taxa de urgencia); 

nas licita9oes, o suborno assegura que o vencedor sera a empresa mais eficiente e capaz 

de executar a obra; 

a corrup^ao pode suplementar baixos salaries, por isso, pode permitir que o governo 

mantenha uma baixa carga tributaria, quando a relagao folha/arrecada9ao for baixa. Isso 

permite tambem manter o deficit publico baixo. 

Existem, no entanto, diversos argumentos contrarios aos pontos apresentados acima (ver 

Klitigaard, 1994): 

a rigidez e a burocracia provocam mais corrup9ao, alem de generalizar o comportamento 

corrupto, tornando-a sistemica; 

quern paga suborno nas licita9oes nem sempre sao os mais eficientes; 

pagamento de comissao, taxa de urgencia {speed money) pode emperrar ainda mais a 

maquina burocratica e generalizar a cobran9a das taxas; 

Salaries baixos nas areas de fiscaliza9ao e auditoria provocam queda de arrecada9ao e, 

nos outros setores, redu9ao da eficiencia do gasto publico, aumentando ainda mais a carga 

tributaria ou direcionando a sua composi9ao para impostos que prejudicam a eficiencia da 

economia, tais como a CPMF, e aumento das aliquotas do imposto retido na fonte (faceis de 

cobran9a e de dificil sonega9ao). 

De uma forma geral, os estudos realizados nas Filipinas, Cingapura, Coreia e outros paises 

asiaticos (ver Klitigaard, 1994) mostram que os efeitos danosos ultrapassam amplamente os 

ocasionais beneficios sociais, afetando de forma negativa os esfor9os de desenvolvimento 

economico. 
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Teoria rent-seeking (ca^adores de renda) - teoria com fundamenta9ao microeconomica 

desenvolvida inicialmente por Tullock (1967) e Krueger (1974). Considerando a existencia de 

um conjunto de regras, originadas das preferencias individuals dos consumidores e das 

decisoes de produ^ao dos monopolistas, a teoria preceitua que os agentes procuram obter o 

maximo de renda possivel, dentro ou fora das regras da conduta economica e social, 

absorvendo a parcela do excedente economico2 envolvido na atividade economica. No 

entanto, nessa competigao ocorre apenas uma transferencia de renda na sociedade, nada 

adicionando a demanda agregada. Portanto, as energias gastas nessa ca9ada de renda sao 

improdutivas, do ponto de vista economico. A melhor ilustra9ao dessas atividades sao as dos 

"lobbistas" (grupos de pressao) com vistas a proteger setores e obter garantias institucionais. 

Atualmente, alguns estudiosos (Tullock, 1980; Menezes, 2000; Silva, 1996, entre outros) 

tern aplicado essa abordagem as questoes relativas ao crescimento economico, enfatizando que 

a corrup9ao pode reduzir o crescimento economico devido as atividades rent-seeking, tendo 

em vista o processo de realoca9ao dos investimentos publicos, comandados pelos ca9adores 

de renda, no qual nao importa a eficiencia, a eficacia e efetividade do projeto e sim a 

vulnerabilidade a transferencia de renda. De uma forma geral, gera o chamado investimentos 

improdutivos, visto que o comportamento rent-seeking ocorre quando ha uso de recursos para 

gerar rendimentos sem a cria9ao de qualquer tipo de produ9ao. 

r 
Krueger (1974), numa tentativa de medir o "rent-seeking\ tendo a India e a Turquia como 

campo de estudo, constatou que nas atividades de controle de cambio e comercio intemacional 

os rendimentos decorrentes de suborno de servidores situavam-se entre 7% e 15% do volu- 

me total de transa9oes. 

Medidas de corrup9ao e verificatao dos seus efeitos sobre a economia 

Nao existe uma forma direta de se medir a corrup9ao, uma vez que os envolvidos nao 

registram ou divulgam os valores de suborno, de desvios e de outros tipos dessa atividade 

ilicita. Isto e, nao existe uma contabilidade da corrup9ao ou um termometro com escala precisa 

para medir a corTup9ao. Alem disso, por envolver normalmente questoes de administra9ao 

piiblica, os numeros sao altamente politicos. No entanto, sao diversas asformas indiretas de 

se medir, e avaliar, mesmo que por aproxima9ao, o nivel de corrup9ao, bem como seus efeitos 

2 O excedente economico deriva das redoes entre consumidores e monopolistas, criados ou protegidos pelo governo, 
referindo-se ao quantum economico que deixa de ser adquirido ou produzido, mas que representa uma perda social. 
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sobre a economia: jomais/revistas, estudos de caso, pesquisas de percepgoes com aplica9ao 
t m r 
de questionario, modelos econometricos (micro e macroeconomicos). E logico que essas 

medidas indiretas podem apresentar problemas quanto a abrangencia e a consistencia (algum 

tipo de vies). For isso, a priori, entendemos que devem ser vistas como sinalizadores ou 

indicadores de tendencia do nivel de corrupgao. 

i) Pesquisa de percep^ao por meio de questionario: a pesquisa de percepfao sobre 

cormpgao teve origem nas agencias especializadas em analisar os riscos dos investimentos, 

tais como a International Country Risk Guide (ICRG), Economist Intelligence Unit, GB, 

Standard and Poors, USA, Political Rise Service, USA, dentre outras. Com base nas 

pesquisas realizadas por diversas institui95es, a ONG Transparencia Intemacional elaborou 

o Corruption Perception Index (IPCorr). As principais caracteristicas desse indice sao as 

seguintes: 

r 
E um guia de risco dos paises, visto que se compde de indices feitos por empresas de 

consultorias que analisam os riscos politicos e economicos por meio de pesquisa com 

os investidores intemacionais. 

Seleciona a percep9ao de corrup9ao em uma escala de 0 a 10: quanto maior o indice 

menor a corrup9ao. 

Nao e um medidor de corrup9ao corrente, pois reflete apenas a percep9ao, e nao e 

uma medida objetiva e quantitativa de corrup9ao. 

A posi9ao no ranking pode se alterar anualmente, independentemente de altera9ao no 

indice, visto que somente entra na lista os paises que participaram de, no minimo, tres 

pesquisas. Com isto, a lista pode aumentar ou diminuir, dependendo do interesse das 

consultorias em rela9ao a determinado pais. 

A principal critica com rela9ao ao IPCorr refere-se ao fato de ele ser baseado em 

percep9ao. Um escandalo de corTup9ao isolado, mas bastante divulgado, pode influenciar a 

opiniao do pesquisado, mesmo ele sendo um expert. 

Anualmente a Transparencia Intemacional vem divulgando os indices de percep9ao de 

corrup9ao de um conjunto de paises. Relacionamos a seguir os indices de 25 paises, no 

periodo de 1995 a 2000, com vistas a estabelecer algumas compara95es e observa9oes sobre 

a evolu9ao da corrup9ao. 
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Tabela 1 
r   
Indice Anual de Corrup^ao da Transparency International - Paises Selecionados 

Pais 95 96 97 98 99 00 Ord/95 Ord/00 

Argentina 5,24 3,41 2,81 3,0 2,5 3,5 30 52 

Botswana 6,1 6,1 6,00 26 

Brasil 2,70 2,96 3,50 4,00 4,10 3,90 36 49 

Camaroes 2,29 1,4 1,5 2,00 84 

Chile 2,94 6,8 6,05 6,8 6,9 7,40 14 19 

China 2,16 2,43 2,88 3,5 3,4 3,10 39 63 

Cingapura 9,26 8,80 8,66 9,10 9.1 9,10 03 08 

Colombia 3,44 2,73 2,23 2,4 2,9 3,2 29 60 

Coreia do Sul 4,29 5,02 4,29 4,2 3,8 4,0 25 48 

Dinamarca 9,32 9,33 9,94 10 10,0 9,80 02 02 

EUA 7,79 7,66 7,61 7,5 7,5 7,8 15 14 

Finlandia 9,12 9,05 9,48 9,6 9,8 10 04 01 

Hong Kong 1,79 7,01 7,28 7,8 7,7 7,7 41 16 

Indonesia 1,94 2,65 2,72 2,0 1,7 1,7 40 85 

Irlanda 8,57 8,43 8,28 8,20 7,7 7,2 11 19 

Italia 2,99 3,42 5,03 4,6 4,7 4,6 32 39 

Israel 7,71 7,97 7.1 6.8 6,6 22 

Japao 6,72 7,05 6,57 5.8 6,0 6,4 19 23 

Mexico 3,18 3,3 2,66 3,30 3,4 3.3 31 59 

Namibia 5,3 5,3 5,4 30 

Nova Zelandia 9,55 9,43 9,23 9,4 9,4 9,4 01 3 

Reino Unido 8,57 8,44 8,22 8,7 8,6 8,7 12 10 

Russia 2,58 2,27 2,0 2,4 40 78 

Suecia 8,87 9,08 9,35 9,5 9,4 9,4 05 04 

Tunisia 5,0 5,0 5,2 32 

Obs:Em 1995 foram pesquisados 41 paises e em 2000 foram 85 paises. 

Fonte: Transparencia Internacional. 

Essa medida de corrup9ao de ambito mundial derruba o mito que corrupgao e caracteristica 

inerente dos paises pobres. Como se verifica no quadro, paises desenvolvidos, como Italia e 

Japao, apresentam altos indices de corrup^ao, enquanto paises menos desenvolvidos possuem 

indices melhores, como e o caso da Irlanda, de Hong Kong, Chile e Cingapura. A explica9ao 

para isto deve-se ao fato de o indice se concentrar nas questoes relativas a eficiencia 

institucional (ver Mauro, 1995). 

ii) Modelos economicos: estimam o impacto da corrup9ao sobre as variaveis economicas 

(investimentos, poupan9a, consumo e renda), na estrutura de mercado (competitividade, 

aloca9ao) e no desenvolvimento economico. O modelo economico mais conhecido 

atualmente e o elaborado por Mauro (1995), que se baseia nos pressupostos teoricos do 

modelo neoclassico de crescimento endogeno e se utiliza de ferramentas econometricas 
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(metodo dos mmimos quadrados ordinaries e de dois estagios) para analisar empiricamente 

suas implicagoes. O modelo estabelece uma relagao entre os indices de percep^ao de 

corrup^ao publicados pela entidade privada Business International3 e as variaveis que 

medem a eficiencia institucional/burocratica, verificando os impactos sobre o investimento e 

a renda per capita dos paises. Mauro (1995) concluiu que o indice de corrup^ao e 

significativa e negativamente associado com o investimento, mesmo controlando outros 

determinantes do investimento, incluindo o indice de estabilidade politica. Alem disso, 

repercute no crescimento economico, por meio da redu9ao da produtividade marginal do 

capital. De acordo com os calculos realizados, uma melhoria de um desvio padrao, que 

corresponde a 2,51%, no indice de corrup9ao esta associado a um aumento de 2,9% na 

taxa de investimento privado. 

Realizando algumas adapta9oes e considerando a taxa de investimento privado, medida por 

meio da forma9ao bruta de capital, podemos aplicar o modelo econometrico de Mauro (1995) 

para verificar os efeitos da corrup9ao sobre o investimento privado no Brasil. Como o indice 

do Brasil medido pela Business International situa-se em tomo de 4,5, e a taxa de investimento 

privado (media anual 1995/99) encontra-se proxima de 12% do PIB, a melhoria de um desvio 

padrao no seu indice elevaria a taxa de investimento para 12,34% ao ano, o que resulta num 

impacto economico de R$ 3,66 bilhoes por ano. 

iii) Equate de Klitigaard: com base nos fatores que determinam a corrup9ao, tais como 

poder de monopolio da atividade em questao, discricionariedade do agente e a falta de 

a9oes de transparencia, inclusive boa governan9a, o Professor Klitigaard (1998) definiu a 

seguinte identidade para se avaliar a vulnerabilidade as praticas de corrup9ao de um pais 

ou de uma atividade, tanto no setor piiblico como no privado: 

C = M + D-A 

onde C: corrup9ao; M: monopolio; D: discricionariedade e A. transparencia {accountability) 

Aplicando essa equa9ao no setor de alfandega, verificamos que o nivel de corrup9ao pode 

ser alto, dado que suas atividades sao, por natureza, monopolistica, ou seja, somente os fiscais 

3 Composite) do BI: o estudo utilizou apenas 9 indices dos 18 divulgados pelo BI que, no caso, foram; mudan9a de 

politica (fatos que influenciam as empresas), estabilidade politica/social, probabilidade de a oposi9ao assumir o poder, 

estabilidade do trabalho, relacionamento entre paises vizinhos, terrorismo, sistema legal, burocracia e red tape (grau no 

qual a burocracia representa obstaculo) e corrup9ao (grau no qual as transa96es envolvam corrup9ao e pagamentos 
questionaveis). Todos os indices sao positiva e significativamente correlacionados. 
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liberam as mercadorias ou praticam atos de carater relevante de inspegao; a discricionariedade 

nao e limitada, visto que a escolha da amostra para verifica^ao fica a criterio do fiscal; e o 

mvel de transparencia pode ser questionado, tendo em vista que nao existem relatorios de au- 

ditoria que tratam do assunto e os Orgaos de Controle Interno e Externo tem suas fun9oes 

limitadas pela legislate fiscal vigente. Ademais, as correigoes, quando ocorrem, sao realizadas 

por funcionarios do proprio quadro de fiscaliza9ao. 

Topicos sobre possiveis ambientes de corrupfao 

i) Privatiza9ao e corrup9ao 

O setor economico estatal e um grande ambiente de corrup9ao potencial, visto que a 

obten9ao ou maximiza9ao (otimiza9ao) do lucro nao represent a uma meta cujo nao 

atendimento va repercutir sobre a gerencia e as tecnicas gerenciais da empresa. Prevalece o 

"apadrinhamento politico" na indica9ao dos principais gerentes, e o corporativismo dos 

funcionarios inviabilizam (quanto mais funcionarios melhor para o sindicato) as tecnicas 

adequadas para o aumento da produtividade. Alem disso, existe ambiente propicio para as 

atividades rent-seeking, principalmente quanto aos lobbies e campanhas de prote9ao de 

monopolios. Pelo menos e o que se observa no Brasil, no periodo anterior as privatiza96es. 

Por isso, a desestatiza9ao das empresas tendem a reduzir o tamanho absolute da corrup9ao 

no setor piiblico. Mas e interessante notar dois fatos: primeiro, no periodo proximo a venda 

da empresa, ha uma redu9ao da corrup9ao, devido ao aumento da eficiencia da empresa, em 

vista dos ajustes economicos, financeiros e operacionais realizados para viabilizar a venda da 

empresa e o aumento da transparencia de suas atividades (ver Campos, 1997 e Castelar, 

1996); segundo, o processo de venda da empresa pode gerar aumento da corrup9ao, 

dependendo da forma de venda da empresa (oferta em bloco de a95es para compradores 

pre-qualificados, venda pulverizada na bolsa de valores), pois as negocia96es para busca do 

melhor comprador abre espa90 para que funcionarios da empresa responsavel pela 

privatiza9ao monte esquema de obten9ao de privilegios para eles ou para outrem4 

4 No Brasil, o caso que chegou a imprensa foi o do escandalo dos grampos telefonicos do BNDES em 1999, onde ficou 
demonstrado, nas conversas gravadas entre os principais agentes de privatiza9ao, os financiadores e os compradores 

que havia interesse explicito para que o Banco Oportunnity fosse o vencedor do leilao de privatiza9ao da Telebras.. 
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Estudando a corrupgao no processo privatizagao das Ex-Republicas Sovieticas e dos 

paises do Leste Europeu, Kauftnann e Siegelbaum (1999) encontraram uma grande corrup^ao 

no penodo pre-privatiza^ao, principalmente devido a falta de transparencia do processo (regra 

do jogo, valor da empresa, disponibilidade das informa9oes) e na forma de venda (venda 

pulverizada, venda em bloco de a96es e outras). Para os autores, o processo de venda com 

base na pulveriza9ao das a9oes e o menos sujeito a corrup9ao, devido a sua transparencia, a 

velocidade e ao carater discricionario reduzido. Mas na fase p6s-privatiza9ao ha uma redu9ao 

do ambiente de corrup9ao, visto que a privatiza9ao provoca uma redu9ao (ou elimina) das 

atividades rent-seeking, os subsidies e outros privilegios decorrentes da taxa de cambio, 

regula9ao de pre90S. 

Considerando alguns aspectos defmidos por Kaufmann e Siegelbaum (1999) - forma de 

venda e transparencia - para analisar o nivel de corrup9ao potencial nas privatiza9oes no Brasil, 

pode-se dizer, a priori, que as privatiza96es no Brasil apresentaram um quadro propicio a 

corrup9ao, visto que a maioria foi leiloada em blocos de a9oes com empresas pre-qualificadas 

(ver Tabela 2). No entanto, quanto a transparencia do processo, verifica-se que o ambiente 

de corrup9ao e menor, tendo em vista as etapas e os rigorosos procedimentos estabelecidos 

por lei para a execu9ao do processo de privatiza9ao.5 Por isso, a aplica9ao ao Brasil gera 

resultados inconclusos, embora, como ja frisamos, na fase de pre-qualifica9ao exista 

vulnerabilidade a corrup9ao, principalmente na pre-qualifica9ao e forma9ao dos consorcios 

interessados na compra da empresa. 

Tabela 2 

Privatiza9ao das Empresas Estatais Federals no Brasil 

Quantidade de Empresas Leiloes Realizados Valor Apurado Tempo Medio por Privatiza9ao 
(blocos de agoes) (US$ milhoes) (') 

55 58 54.392 28 meses 

(*) dados relatives as privatiza96es anteriores a 1997. 

Fonte: BNDES. 

5 Processos licitatorios para escolha das empresas responsaveis pela avalia9ao economica/financeira e modelo de venda, 
ratifica9ao do pre90 pelo governo, ampla divulga9ao da venda e dos resultados e acompanhamento do processo pelo 

Tribunal de Contas da Uniao. 
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ii) Financiamentos de campanhas eleitorais e o processo do or^amento publico 

A partir da Constitui9ao de 1988, deputados e senadores passaram a ter a prerrogativa 

de proper emendas ao or^amento ou mudar a alocagao de recursos propostos pelo poder 

executive.6 Com isso, a forma de tramita9ao da vota9ao do or9amento federal passou a ter 

uma forte rela9ao com o financiamento das campanhas eleitorais. No periodo anterior a 

Constitui9ao havia uma certa supremacia da burocracia na defmi9ao das prioridades do 

or9amento. Assim sendo, o poder de propor emendas ou de alterar rubricas representa, a pri- 

ori, uma democratiza9ao do or9amento. Portanto, a fun9ao democratizadora do or9amento 

vem sendo desvirtuada para beneficiar esquemas inescrupulosos. 

O esquema mais conhecido consiste em priorizar, no or9amento, determinada dota9ao, e 

quando da execu9ao or9amentaria e financeira um porcentual sera destinado aos legisladores 

autores da emenda. A manipula9ao do or9amento e o seu direcionamento tambem podem ser 

iniciados de outra forma: empresas contribuem com recursos para determinado partido, 

esperando que, no futuro, o or9amento contemple atividades nas quais o investimento seja 

pago. A extensao dessa forma ocorre quando nao envolve aspectos or9amentarios, mas a 

aprova9ao de leis ou a atua9ao dos eleitos na defesa ou implementa9ao de programas que 

venham beneficiar a empresa fomentadora dos recursos. Como ilustra9ao, podemos citar o 

escandalo do or9amento em 1993 e 1994, que revelou um grande esquema de corrup9ao 

envolvendo membros do Congresso Nacional, burocratas e empreiteiros que trabalhavam para 

o governo. O relatorio final recomendou a expulsao de 18 legisladores por corrup9ao 

presumida. 

De uma forma geral, o or9amento e uma pe9a que se enquadra perfeitamente num ambiente 

de risco de corrup9ao, devido ao fato de o mesmo estabelecer toda a aloca9ao de recursos 

dos govemos. Por isso, atos de corrup9ao podem ocorrer na sua elabora9ao no executivo, na 

sua tramita9ao no legislativo e na sua execu9ao pelo poder executivo. Atualmente, boa parte 

do or9amento representa pagamento de pessoal e juros da divida piiblica, restando porcentuais 

de 10% a 30% para fins de custeio e investimentos. Esse e o valor limite da corrup9ao do 

ponto de vista de gastos piiblicos da administra9ao federal direta e autarquica. 

6 As emendas ao projeto de lei do or9amento anual devem ser compativeis com o Piano Plurianual e a Lei de Diretrizes 
Or9amentarias e nao podem ser decorrentes de anula9ao de despesas relativas a pessoal, ao servi9o da divida e as 

transferencias tributarias constitucionais (art. 166 da Constitui9ao Federal). 
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Institui^oes e instrumentos de controle da corrupfao no Brasil 

O combate a corrup^ao no Brasil esta inserido no conjunto das institui9oes existentes que 

tern como missao o controle do gasto publico (Executivo e Legislativo) a luz dos principios 

da economicidade, eficacia, eficiencia e moralidade (ver art. 37 da CF) e a vigilia das boas 

praticas dos agentes publicos (Poder Judiciario e Ministerio Publico). Vale ressaltar que 

exist em outras instituigoes (imprensa, organiza9oes civis e entidades de classes) cujas atua96es 

envolvem atividades que repercutem no combate e no controle da corrup9ao. Contudo, nao 

analisaremos suas atua96es, tendo em vista que neste topico pretendemos avaliar o controle 

institucional definido por normas. 

No ambito do Executivo, tem-se o Sistema de Controle Interno Federal, cujas principals 

finalidades, segundo a Medida Provisoria n0 2036-82, regulamentada pelo Decreto 3.595/00,7 

sao: a) avaliar o cumprimento das metas previstas no Piano Plurianual, a execu9ao dos 

programas de governo e dos or9amentos da Uniao; b) comprovar a legalidade e avaliar os 

resultados, quanto a eficacia e a eficiencia da gestao or9amentaria, financeira e patrimonial nos 

orgaos e nas entidades da Administra9ao Publica Federal, bem como da aplica9ao de recursos 

publicos por entidades de direito privado. Esse Sistema e integrado pela Secretaria Federal 

de Controle Interno, como orgao central e vinculado ao Ministerio da Fazenda, pelas 

Secretarias de Controle Interno da Casa Civil, da Advocacia-Geral da Uniao, do Ministerio 

das Rela9oes Exteriores e do Ministerio da Defesa, pela Unidade de Controle Interno dos 

Comandos Militares, e pelas Gerencias Regionais de Controle Interno, nos Estados. A 

Secretaria Federal de Controle tern competencia legal para atuar em toda a administra9ao 

publica federal (direta, indireta [autarquias, empresas piiblicas e sociedade de economia mista], 

funda9oes e agencias de regula9ao), bem como sobre todos os agentes (privados e publicos) 

que gerenciam recursos publicos federals, inclusive nas atividades de arrecada9ao tributaria e 

procuradoria fiscal. 

A referida Secretaria mede sua eficiencia pela redu9ao do numero de pareceres irregulares 

(ver Tabela 3), pela tempestividade quanto ao prazo de encaminhamento das presta96es e 

tomadas de contas dos gestores federals ao TCU8 e pela rela9ao custo/beneficio, no qual 

7 As atividades de Controle Interno foram estruturados pelo DL 200/67, sendo institucionalizados dentro da Inspetoria 

de Finan9as do Ministerio da Fazenda, passando depois para a Presidencia da Republica. Em 1989 suas fun9oes foram 

incorporadas as do Tesouro Nacional, permanecendo ate 1994. 

8 Anualmente, as Entidades da Administra9ao Direta e Indireta encaminham o processo de Presta9ao de Contas para a 

Secretaria Federal de Controle que, por meio da^ Unidades Regionais de Controle, realiza auditoria para se certificar 

sobre as contas dessas Entidades. A SFC tern pra/i le 31 de maio de cada ano para encaminhar essa presta9ao de 

contas junto com o relatorio de auditoria, certificado e pronunciamento ministerial, para o TCU, que tern quejulgar, em 

definitivo, as contas. 
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compara as economias obtidas decorrentes da atuagao do controle interno e os custos 

envolvidos nessas a96es de controle. Pelos dados constantes dos relatorios, a atua9ao da 

Secretaria Federal de Controle se mostra eficiente, visto que houve uma redu9ao significativa 

dos pareceres irregulares e a economia obtida e bem superior aos gastos na area de controle.9 

Tabela 3 

Evolu9ao dos Pareceres 

Tipo de Certificado 1995 1996 1997 1998 1999 

Regular sem Ressalva 33% 42% 38% 54% 61% 

Regular com Ressalva 55% 51% 59% 44% 38% 

Irregular 12% 7% 3% 2% 1% 

Fonte; SFC/MF. 

Tabela 4 

Resultados Financeiros da A9ao de Controle 

R$ milhoes 

Resultados Financeiros 1995 1996 1997 1998 

Economia Efetiva 464,0 350,8 379,0 249,1 

Economia Potencial 215,7 1.400,7 1.861,0 3.599,7 

Economia Total 679,7 1.751,5 2.240,0 3.848,8 

Custo da SFC 64,5 63,00 76,65 74,6 

Fonte: SFC/MF. 

Os indicadores de eficiencia da Secretaria sao questionaveis. Primeiro, porque a quantidade 

de irregularidades pode ser relativa as institui9oes de pequena representatividade financeira e 

operacional na administra9ao piiblica e, por isso, sua melhoria pode nao representar ganho 

quanto a eficacia e eficiencia dos gastos publicos. Segundo, porque mesmo que os relatorios 

tenham sido realizados com base nas normas de auditoria padronizadas pelos orgaos 

especializados, nao ha reconhecimento de que as tecnicas de auditoria foram adequadamente 

implementadas e de que o escopo dos trabalhos refletem a realidade das atividade dos 

auditados. Ademais, considerando que sob a otica de um sistema de mercado, onde o govemo 

adquire produtos homogeneos e nao ha limita9ao de mercado, uma compara9ao entre os 

9 A metodologia adotada baseia-se no valor das ressalvas constatadas com irregularidade/impropriedades, deduzidos os 
custos da auditoria realizada. Nao leva em considera9ao se no julgamento das contas a ressalva foi mantida. 
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pre90s licitados e os pre^os de mercado seria suficiente para detectar corrup^ao. Portanto, 

seria este o instrumento operacional da Instituifao, e os indicadores deveriam medir a eficiencia 

desse instrumento. 

De acordo com a Constituigao Federal de 1988, art. 71, cabe ao Congresso Nacional, 

com o auxilio do Tribunal de Contas da Uniao (TCU), as atribui96es de exercer o controle 

externo da Uniao. Em vista disso, as responsabilidades dos TCU consistem, basicamente, em 

auditar, fiscalizar e julgar as contas dos agentes publicos. Alem disso, o Tribunal pode aplicar 

aos responsaveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, sa^oes e, 

inclusive, multas. Os principals problemas do TCU sao: 

a) Morosidade no julgamento das presta96es de contas das entidades da Administra9ao 

Indireta, principalmente quando ha indicios/evidencias de irregularidades. Por exemplo, a 

presta9ao de contas do FINOR 1998 e 1999 ainda nao foram julgadas. Esse Fundo de 

Incentivos Fiscais e objeto de uma CPI instalada em agosto de 2000, tendo em vista a 

constata9ao de diversas irregularidades (inadimplencia, ma aplica9ao dos recursos, projeto 

de investimentos abandonados, taxa de administra9ao, falta de indicadores de eficacia e 

eficiencia) que constam do Relatorio de Auditoria da Secretaria Federal de Controle, 

exercicio 1997/98. Outra ilustra9ao de morosidade diz respeito as irregularidades 

detectadas em 1992 envolvendo recursos da ordem de R$ 170 milhoes durante a 

Constru9ao do Tribunal Regional do Trabalho de Sao Paulo, e cujo Relatorio foi julgado 

somente no ano 2000. 

b) Escolha dos nove Ministros; 1/3 pelo Presidente da Repiiblica, com aprova9ao pelo 

Senado, e 2/3 pelo Congresso Nacional. A escolha do Congresso Nacional normalmente 

tern recaido sobre Congressistas ou ex-Congressistas cuja reputa9ao, enquanto deputado, 

foi questionada pela imprensa, como e o caso do Ministro Homero do Santos, flagrado 

votando por outro deputado numa sessao legislativa. 

c) As puni9oes aplicadas nao sao rigorosas, visto que a luz de qualquer recurso os seus efeitos 

sao suspenses. As principals puni96es sao: multas e inelegibilidade do agente que for 

julgado culpado por qualquer irregularidade. De acordo com levantamento realizado pelo 

TCU, pouco mais de 2% das multas sao efetivamente aplicadas, devido ao modelo de 

execu9ao fiscal adotado (O Estado de Sao Paulo, 4/09/00). De 1991 a 1999 o TCU 

determinou a devolu9ao de R$ 165,4 milhoes de recursos desviados do Tesouro Nacional. 

Contudo, houve ressarcimento de apenas R$ 2,5 milhoes (site O Globo On Line, 2000). 

Em vista do escandalo envolvendo as obras do Tribunal Regional do Trabalho de Sao 

Paulo, CPI do Judiciario 1999, no qual foram evidenciadas as falhas do TCU, o governo 
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encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar e emendas constitucionais 

no sentido de corrigir as distorgoes no acompanhamento dos gastos do poder judiciario e 

reestruturar institucionalmente o Tribunal. As principals propostas de alteracpao sao: fim do 

mandato vitalicio dos ministros, restri9oes quanto as indicagoes, limita9ao do mandato e prazo 

para julgamento dos relatorios de auditoria e inspe9ao. 

Outro ente que atua prioritariamente no combate a corrup9ao e o Ministerio Publico Fe- 

deral, que de acordo com a Constitui9ao Federal, art. 127, tem a fun9ao jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem juridica, do regime democratico e dos interesses 

sociais e individuais indisponiveis. Especificamente, o Ministerio Publico tem a fun9ao de 

investigar e de apresentar a justi9a os casos de corrup9ao no ambito do governo. Alem disso, 

apresenta a justi9a os casos apurados pelo TCU e pelo Controle Interno Federal. 

Normas de licita^o e contratos (Lei n0 8.666/93) 

A Lei Brasileira de Licita9ao e Contratos, n0 8.666/93, foi votada no periodo imediato ao 

"impeachment" do ex-Presidente Fernando Collor de Melo, afastado por questoes de 

improbidade administrativa, ou seja, as discussoes do projeto de lei ocorreu num periodo de 

turbulencia politica, originada um escandalo envolvendo o Presidente e seus amigos do 

Estado de Alagoas na pratica de a96es de favorecimento na aloca9ao de investimentos e 

obten9ao de vantagens com recursos publicos. Diante disso, a Lei restringiu o carater 

discricionario dos agentes publicos, introduzindo limita96es e formalidades para a escolha e 

contrata9ao de aquisi9ao de bens e fomecimento de servos na administra9ao publica, inclu- 

sive nas empresas publicas (Caixa Economica Federal, BNDES e outras) e de economias 

mistas (Banco do Brasil, Petrobras e outras), tais como: proibi9ao da preferencia por marca, 

pre90 como unico criterio de julgamento, maior abrangencia dos objetos que requerem 

licita9ao (inclui servos de publicidade e outros), possibilidades de recursos em todas as fases, 

maior divulga9ao dos editais, pesquisa de pre90, fiscaliza9ao especifica formalizada para cada 

contrato, e tipifica9ao dos crimes nessa area. 

As principais criticas a Lei, feitas pelo1- rentes economicos, referem-se a morosidade do 

processo licitatorio, em vista dos prazos ae publica9ao e recursais, e o aumento dos custos 

administrativos, devido ao criterio do menor pre9o, aos gastos com publicidade, ao tempo 

gasto para a conclusao do processo e aos custos juridicos relatives aos recursos judiciais. 

Sobre o assunto, cabe a seguinte considera9ao: o custo economico e moral da corrup9ao e 

maior do que os prejuizos financeiros decorrentes da morosidade da lei ou da ma qualidade 

dos produtos e servos adquiridos (ver Silva, 1996). Alem disso, a morosidade esta 
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relacionada a transparencia (publica9ao dos editais) e ao direito de defesa dos interessados 

(prazo recursal), variaveis justificaveis quando se trata de recursos publicos. 

Quantificando o risco da corrup^ao na administra^ao publica brasileira 

Devido as dificuldades de se mensurar a corruptpao na administragao publica,10 uma 

alternativa interessante e dimensionar o risco da corrup9ao, definido pelo porcentual do total 

dos gastos publicos federais e ou valores envolvidos nas atividades executadas a luz das areas 

sujeitas a corrup9ao. A priori, pode-se pensar que o seu tamanho seria o somatorio do 

or9amento fiscal mais o or9amento de investimento e o da seguridade social. Contudo, nem 

toda despesa depende de atos discricionarios especificos de servidores. Por isso, a nossa 

proposi9ao e a seguinte: 

i) Incluir as areas e os respectivos recursos gastos sujeitas a Lei de Licita9ao, tais como: in- 

fra-estrutura, custeio (compras), contrata9ao de servi9o terceirizado. Neste ponto 

envolveria os recursos que, na lei or9amentaria, sao destinados a outras despesas de custeio 

e de capital e as despesas das estatais (setor produtivo e financeiro). 

ii) Considerar as areas de arrecada9ao e fiscaliza9ao que envolvam impostos, taxas e 

contribui96es. A medi9ao seria feita com base nos impostos nos quais exista a9ao fiscal 

direta, tanto em inspe9ao nas empresas como na analise dos recursos dos contribuintes. 

Neste caso, consideramos o Imposto de Renda da Pessoa Juridica, as Contribui96es 

Sociais Sobre o Lucro e o Faturamento, o PIS-PASEP, Imposto sobre Produtos 

Industrializados, Imposto de Importa9ao. 

iii) Incluir os incentivos fiscais explicitos; FINOR, FINAM e outros. 

iv) Incluir os emprestimos das institui9oes financeiras: BNDES, BB, CEF, BNB, BASA. E 

oportuno comentar que o Ministerio da Fazenda anunciou recentemente uma reestrutura9ao 

financeira do Banco do Brasil, da Caixa Economica, do Banco do Nordeste e do Banco 

da Amazonia com vistas a enquadrar essas institui9oes no limite de capital minimo definido 

pelos principios do Acordo da Basileia. Essa reestrutura9ao ira custar, de imediato, algo 

em torno de R$ 12,8 bilboes, e a maioria dos recursos sera destinada ao provisionamento 

dos emprestimos irrecuperaveis. 

10 A dificuldade esta relacionada a abrangencia das atividades que podem ser consideradas corruptas e que nao envolvem 

diretamente na a9ao fluxo de recursos, tais como informa9oes privilegiadas sobre politica economica, lobby, favores 

politicos e outros. 
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Com base na proposigao acima, detectamos que a parcela de recursos publicos federals 

sujeita as atividades de corrup9ao e a algum tipo de rent seeking, para o ano de 1999, foi de 

cerca de R$ 194.091,00 milhoes, ou seja; 

i) recursos sujeitos a licitagao (OCC + PDG): R$ 80.260 milhoes 

ii) recursos tributarios: R$ 78.299,00 milhoes 

hi) emprestimos publicos (opera^oes de credito): R$ 31.783,00 

iv) incentivos fiscais: R$ 3.749,80 milhOes 

v) Total: R$ 194.091,80 

E muito comum verificar em publica96es de jornais, revistas e artigos opinioes de 

especialistas e estudiosos sobre porcentuais de comissao e de propinas sobre os itens acima 

mencionados. Podemos estimar o valor aproximado da corrup^ao, bastando definir 

porcentuais que devem incidir sobre os valores encontrados. Com base nos valores citados 

em Silva (1997), Capobianco e Abramo (1998), Klitigaard (1994), Ades e Di Telia (1997), 

The World Bank Group (1999), Fleischer (2000), podemos definir um intervalo para o 

tamanho dos porcentuais de corrup^ao, que seria maior do que de 10% e menor do que 

30%.11 Por conseqiiencia, podemos estimar os valores envolvidos em atos de corrupgao para 

o ano de 1999 

Tabela 5 

Corrup^ao Potencial - Estimativa 

Porcentual Valor (R$ milh5es) 

10% 19.409,8 

15% 29.113,77 

20% 38.818,36 

25% 48.522,95 

30% 58.227,30 

11 Os extremes foram definidos tambem com base nos custos envolvidos, pois abaixo de 10% poderia existir um onus nao 

coberto pela propina (custas de processo judicial ou transferencia de parcela para fins de prote^o, por exemplo) e 

acima de 30% poderia inviabilizar economica/socialmente os projetos. Logicamente que existem projetos cuja corrup9ao 

ultrapassou 30% e mesmo assim foram realizados, mas eles se tornam muito vistosos, aumentando a possibilidade da 

descoberta da atividade ilicita. 
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Como se verifica, sao valores significative)s que reduzem a eficiencia dos gastos piiblicos e 

aumentam a carga tributaria, repercutindo desfavoravelmente sobre a economia e os 

programas sociais. Vale salientar que os valores sao consideraveis, mesmo que reduzissemos 

os porcentuais acima, isto e, qualquer ponto porcentual e suficiente para provocar grandes 

perdas economicas e sociais. For isso, deve-se priorizar o controle dos gastos piiblicos, bem 

como fiscalizar os agentes arrecadadores e os funcionarios piiblicos responsaveis por 

aprova9ao e liberate de recursos de emprestimos piiblicos. 

Conclusao 

Por mais que os modelos macroeconomicos indiquem apenas tendencia do tamanho dos 

efeitos da corrup9ao sobre os investimentos e os gastos piiblicos e, por consequencia, sobre a 

economia, eles convergem no sentido de criar um consenso sobre as repercussoes negativas 

da corrup9ao sobre o crescimento economico. Por isso, vamos priorizar nossas considera96es 

conclusivas nas politicas de combate a corrup9ao, que, no nosso entendimento, corresponde 

a um tipo de politica economica. 

Segundo Tanzi (1998), as politicas anticorrup9ao devem partir da considera9ao de que 

"existem aqueles que demandam atos de corrupgdo sobre a parte dos empregados 

publicos e existem empregados piiblicos propensos a aceitar um pre go para executar esse 

ato" Isto e, o estado deve ser reduzido na vida das pessoas, alem de ser aperfei9oado quando 

for inevitavel a sua atua9ao. 

Com base nesse "benchmarking", entendemos que as politicas piiblicas e privadas de 

combate a corrup9ao devem se preocupar com a redu9ao da sua demanda e o 

aperfei9oamento das institui9oes de controle, por isso, precisam ser direcionadas: 

a) A rever o papel do governo na economia, particularmente naquelas areas que ha poder 

discricionario oficial, que sao sujeitas a corrup9ao. Uma a9ao imediata seria a redu9ao e 

qualifica9ao da burocracia e o aumento da competitividade da economia (privatiza96es, 

abertura de mercado e elimina9ao e/ou maior transparencia na libera9ao de licen9as e 

permissoes para explora9ao economica de atividades). 

b) Ao aumento das pur^oes e melhoria do sistema juridico. 

c) Ao aumento da transparencia das regras, das leis e dos processes. Neste caso, incluem-se 

os regulamentos tributarios, as leis eleitorais e a de financiamento de campanhas politicas, 
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que devem ser custeadas com recursos publicos. Junto com essa ultima, devena ser 

reduzido o tempo de campanhas eleitorais na televisao e no radio e eliminada a 

diversificaqao das campanhas. 

d) A tornar a execuqao do orqamento aprovado obrigatoria, exceto para os casos onde 

existam indicios de irregularidades e queda nas receitas, eliminando, com isso, as 

intermediaqoes nas libera9oes. E logico que essa medida deve ser complementada pela 

maior transparencia na elaboraqao e aprovaqao do orqamento; caso contrario, apenas 

valorizaria os esquemas no periodo da elabora9ao e aprova9ao. 

e) A implementar efetivamente a conven9ao sobre o combate a corrup9ao de flincionarios 

publicos estrangeiros em transa96es comerciais internacionais e exigir o mesmo de todos 

os signatarios do acordo (ver Decreto n0 3.678/2000). 

t) A ado9ao do Codigo de Boas Praticas Para a Transparencia Fiscal, elaborado pelo Fundo 

Monetario Internacional, na forma da Declara9ao dos Principios, aprovados em abril de 

1998. Na realidade, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n0 101/2000, 

incorporou diversos principios desse codigo, portanto, resta coloca-los em pratica. 
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Anexo 1 

Arrecada^ao Tributaria 1999 

Imposto/Contribuigao Valor (R$ milh5es) 

Imposto Renda Pessoa Juridica 11.692 

Imposto de Importagao 7.804 

Imposto sobre Produtos Industrializados 15.859 

Imposto de Sobre Propriedade Rural 243 

Contribuigao de Empresas s/ Segurados Assalariados 26.422 

PIS/PASEP 9.543 

Contribuigao Social s/ o Lucro 6.736 

Subtotal 78.299 

Outros (CPMF, IRRFedemais) 110.119 

Total 188.418 

Fonte: BalarKjo Geral da Uniao (1999). 

Anexo 2 

Incentives Fiscais 

TIPO VALOR (R$ milhoes) 

FINOR 330,00 

F1NAM 402,00 

FUNRES 19,00 

ZONA FRANCA DE MANAUS 2.718,81 

SUDENE 174,10 

SUDAM 266,7 

 TOTAL 3.749,80 

Fonte: Balan90 Geral da Uniao (1999). 
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Anexo 3 

Emprestimos Publicos Federals - 1999 

INSTITUIQAO FINANCEIRA EMPRESTIMOS (R$ milh5es) 

Sistema BNDES 18.040,00 

Banco do Brasil 6.349,00 

Caixa Economica 4.971,00 

Banco do Nordeste 2.085,00 

Banco da Amazonia 338,00 

TOTAL 31.783,00 

Obs: 1) No BNDES entraram os emprestimos relativos a agropecuaria, industria de extrativismo, industria de transforma9ao, 

comercio e servi9o e exporta9ao (BNDES-Exim); 2) No Banco do Brasil inclui PRONAF Rural, PROGER Urbano, 

(FAT); 3) Na CEF consta financiamento habitacional com recursos proprios, com recursos do FGTS para habita9ao, 

infra-estrutura e saneamento; 4) No Banco do Nordeste e da Amazonia, inclui PROGER, FNE e PRONAF. 

Fonte: Balan90 Geral da Uniao (1999). 

Anexo 4 

Gastos Federals Sujeitos a Lei de Licita^oes -1999 

Esfera Administrativa Valor (R$ milhoes) 

Adm. Direta, Autarquias e Fundagoes 46.432 

Estatais Federals (*) 33.828 

Total 80.260 

(*) incluem os investimentos, compras de materiais e produtos e contrata9ao de sen^os de terceiros do setor produtivo e 

setor nao produtivo. 

Fonte: Balan90 Anual da Uniao e Programa de Dispendios Global (MOG). 




