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RESUMO 

Este trabalho analisa os efeitos de algumas op^oes de reforma tributaria sobre o crescimento economico e 

a distribui^ao da renda nacional. Utilizando um modelo de equilibrio geral computavel, foram simuladas as 

op^oes de reforma e os resultados obtidos foram comparados com a trajetoria historica da economia 

brasileira no periodo de 1996 a 1998. Constatou-se que: uma reforma tributaria que implica um aumento de 

impostos indiretos sobre produtos, financiado por uma redu9ao de impostos diretos sobre a renda, e prejudicial 

tanto para o crescimento economico quanto para a distribui^o de renda; e uma reforma tributaria que reduz 

impostos indiretos sobre produtos da cesta basica, financiada por um aumento de impostos diretos sobre as 

famflias de maior nfvel de renda, e favoravel para o crescimento economico e melhora a distribui^ao de 

renda. 

Palavras-chave: reforma tributaria, crescimento economico, distribui^ao de renda, equilibrio geral 

computavel. 

ABSTRACT 

This work analysis the effects of an alternative tributary reforms in the economic growth and in the income 

distribution applying a model of computable general equilibrium. Simulations were performed comparing 

the historical trajectory of the Brazilian economy in the period between 1996 through 1998 against the 

effect of alternative fiscal policies. It was evidenced that tributary reform options leading to an increase of 

indirect taxes produce negative results in terms of growth and distribution. The best fiscal option is a relative 

decrease of indirect taxes, specially on basic products, balanced with an increase in the direct taxes to the 

richest families. 
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1 Introdu^ao 

O Brasil, alem de apresentar uma carga de impostos elevada relativamente a outros 

paises em estagio similar de desenvolvimento, possui um sistema tributario perverso porque 

ele onera relativamente mais as familias pobres do que as ricas. Conforme Vianna et alii 

(2000), o atual sistema tributario brasileiro opera de maneira regressiva sobre a populagao, 

onerando mais fortemente as camadas de menor renda do que as classes de renda mais 

elevada. O referido trabalho afirma tambem que a introdu^ao de modificagoes no sistema 

tributario brasileiro pode ter um papel nao desprezivel na melhoria da distribuigao de 

renda e na diminuigao da pobreza. 

Neste sentido, no momento em que novamente se discute a reforma tributaria, e 

importante analisar os efeitos que diferentes opgoes de politicas teriam sobre a economia 

caso fossem implementadas. O objetivo deste trabalho e analisar os efeitos de curto e 

medio prazos de cinco opgoes de reforma tributaria: a) redugao de impostos diretos 

compensada pelo aumento de impostos indiretos; b) redugao de impostos indiretos 

compensada pela redugao de gastos do govemo; c) isen^ao de impostos indiretos sobre 

produtos da cesta basica compensada pelo aumento de impostos diretos sobre a renda das 

familias mais ricas; d) isengao de impostos indiretos sobre produtos da cesta basica 

compensada pela redugao de gastos do govemo; e e) redugao de impostos indiretos sobre 

produtos da cesta basica compensada pelo aumento de impostos indiretos sobre outros 

produtos. Para facilitar a comparagao entre os resultados das diferentes opgoes, todas elas 

mantiveram a mesma rela^ao receitas/despesas publicas no primeiro ano das trajetorias 

simuladas. 

Esta analise baseia-se nos resultados obtidos por meio de simula9oes com um modelo 

de equilibrio geral computavel (EGC). As diferentes op^oes politicas sao analisadas tendo 

como parametro os seus efeitos sobre: a) o desempenho do PIB e de seus principais 

componentes; b) a distribuigao da renda real entre os tres grupos de familias; e c) a 

produ^ao dos doze setores produtivos. Com isso sera possivel julgar qual altemativa 

individual ou combinac^ao de politicas leva a resultados mais satisfatorios em termos de 

crescimento e melhoria na distribui^ao da renda. 

Os modelos de equilfbrio geral computavel sao instrumentos adequados para esse tipo 

de analise, porque eles capturam as principais intera9oes entre os diversos agentes e 

mercados existentes no sistema economico.1 Pelo fato de terem como base empirica uma 

1 De acordo com a opiniao de Kehoe et al. (1988), "eles nos ajudam a organizar e transmitir aos outros nossas ideias 

sobre os fendmenos economicos." 
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matriz de contabilidade social, eles garantem a coerencia do conjunto de interdependencias 

neles contida. E importante destacar que, pelo fato de contemplarem as transagoes 

intersetoriais de produtos, todas as altera^des de pre^os resultantes das mudangas politicas 

sao capturadas pelo modelo. 

Desta forma, estes modelos proporcionam importantes ligoes pois permitem comparar, 

em termos quantitativos, a importancia relativa dos diferentes, e freqiientemente opostos, 

efeitos das politicas economicas. Em decorrencia disso, possibilitam que se fagam analises 

mais abrangentes e detalhadas dos possiveis ganhadores e perdedores das mudangas 

politicas. 

O trabalho esta estruturado da seguinte forma. Alem desta introdugao, na proxima sefao 

sao apresentadas as principais caracteristicas do modelo utilizado. Na segao tres sao 

analisados os principais resultados das simula^oes. Finalmente, na segao quatro sao 

apresentadas as principais conclusoes. 

2 Caracteristicas gerais do modelo2 

O modelo de equilibrio geral computavel utilizado neste trabalho contempla quatro 

agentes economicos: consumidores, produtores, governo e resto do mundo. Os 

consumidores foram desagregados em tres grupos de famflias: rurais, trabalhadoras urbanas 

e capitalistas urbanas. Os produtores foram desagregados em doze setores de produgao:3 

agropecuaria; maquinas e equipamentos; automoveis, onibus e caminhoes; qmmicos 

diversos; fabricagao de cal^ados; beneficiamento de produtos vegetais; abate de animais; 

industria de laticinios; fabricagao de oleos vegetais; outros produtos alimentares; todos os 

demais setores industriais; e comercio e servigos. O governo e o resto do mundo foram 

incorporados de forma agregada. Esta configuragao, embora ainda bastante agregada, 

possibilita a analise dos impactos das politicas sobre a produgao setorial e a distribuigao 

de renda. 

2 Para uma excelente revisao de literatura sobre modelos de equilibrio geral computavel, consultar Robinson (1989). 

Resenhas sobre a experiencia brasileira com modelos de equilibrio geral computavel podem ser encontradas em Guilhoto 

(1988) e Castilho (1994). 

3 Esses setores foram escolhidos porque possibilitam fazer simulagoes de politicas que levam em conta altera96es tributarias 

sobre produtos de consume popular. 



86 ECONOMIA APLICADA, V. 7, N. 1,2003 

Os agentes comportam-se de acordo com os principios neoclassicos de otimiza9ao, mas 

em um contexto em que os ajustes das variaveis flexiveis nao ocorrem de forma instantanea 

e perfeita. Isto porque o modelo possui algumas fontes de rigidez que impoem obstaculos 

aos ajustamentos, proporcionando-lhe um maior realismo: o salario e indexado ao mdice 

geral de pregos e os valores das elasticidades de substituigao de fatores e de produtos sao 

relativamente baixos. (Dervis, de Melo e Robinson, 1982) 

O modelo e do tipo recursivo, pois a sua solugao em cada periodo ao longo da trajetoria 

depende de solugoes encontradas em periodos precedentes. Neste tipo de formulagao, os 

valores de algumas variaveis exogenas devem ser atualizados, o que e feito pelo proprio 

modelo mediante a fixagao de um mecanismo de atualizagao. For exemplo, a populagao 

economicamente ativa cresce de acordo com um mecanismo definido de forma exogena. 

Com isso, embora nao seja uma modelagem essencialmente dinamica, na qual os agentes 

formulam expectativas e antecipam informagoes futuras sobre as variaveis economicas 

relevantes, este modelo e adequado ao estudo aqui proposto, porque pode-se analisar 

trajetorias temporals alternativas das variaveis estudadas em resposta a mudangas 

politicas. 

Para assegurar a coerencia do modelo foi construida uma matriz de contabilidade social 

para representar as transagoes bem como para evidenciar as interdependencias entre os 

diferentes agentes e mercados.4 O ano-base do modelo e 1996 e, portanto, a matriz foi 

construida para representar os fluxos economicos daquele ano. Para isso, os dados 

utilizados foram os das Contas Nacionais e da Matriz de Insumo-Produto, ambos do IBGE. 

A partir desta matriz foi possivel calibrar alguns parametros do modelo, enquanto que os 

demais foram copiados diretamente de outros estudos similares. 

A seguir sao apresentadas as equagoes mais importantes, isto e, aquelas que comandam 

o funcionamento do modelo.5 Trata-se de um modelo padrao, que segue a linha de modelos 

desenvolvidos por Dervis et alii (1982). A Figura 1 facilita a compreensao dos mecanismos 

internes do modelo, porque ilustra as interdependencias entre os diferentes agentes 

economicos e mercados por ele capturados. 

4 Sobre a construgao de matrizes de contabilidade social, ver Andrade e Nagberg (1997), e sobre o uso destas matrizes na 

construgao de modelos de equilfbrio geral computavel, ver Melo (1988) e Kehoe (1995). 

5 Uma versao completa do modelo pode ser encontrada em Fochezatto (1999). 
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2.1 Produ^ao, consume intermediario e demanda de fa to res 

A produgao de cada setor e representada por uma estrutura de varies niveis. No ultimo 

nivel, a fungao de produgao bruta e uma agrega^ao do tipo Leontief de consumo 

intermediario e valor adieionado. O consumo intermediario do setor i se da em propor^oes 

fixas, conforme os coeficientes da matriz de insumo-produto, e o valor adieionado e 

produzido utilizando-se capital e trabalho, combinados por uma fungao com elasticidade 

constante de substituic^ao (CES). 

12 

^rX'+VA, 

  (1) 
1 " ti: 

VA, 'UXV. r/' (2) 

(3) 
1=1 

onde X. e X* sao, respectivamente, a produgao bruta dos setores i e j; VA. e a produgao 

liquida (valor adieionado) do setor /; a. e um parametro de escala da funijao de produgao 

do produto i; y/. e um parametro de distribuigao dos fatores; Pi =1/(1 +ej e a elasticidade 

de substitui(jao entre o trabalho e o capital do setor /; e e. e um elemento utilizado com o 

objetivo de simplificar a equagao. 
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Figura 1 

Estrutura Basica do Modelo Utilizado Neste Trabalho] 
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Fonte: Elabora9ao do autor. 

A demanda de trabalho e derivada do processo de maximizagao de lucro da empresa, 

sob a restrigao tecnologica dada pela fungao de produ^ao CES. Com isso, a demanda pelo 

fator trabalho e uma fun^ao do pre90 h'quido do produto (ou do valor adicionado) e do 

salario; 

U = K: 

jy i__ 

PL, 

i w, 

l-y/, 1-v/, 

ft'e-ft) 

(4) 
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onde Lf e a demanda de trabalho de /; K. e o estoque de capital de /; e W e o salario medio 

da economia. 

O capital dos setores e definido de uma forma intertemporal: em cada periodo ele sofre 

redugao, devido ao desgaste pela depreciagao, e adigao por meio dos novos investimentos, 

os quais aumentarao o estoque de capital no periodo seguinte. A dimensao intertemporal 

esta na relagao circular entre a produgao, o investimento e a acumula^ao de capital, ou 

seja, determinados bens (bens de capital) transformam-se, via investimentos, em formagao 

de capital, em capacidade futura de produgao (ver a equagao 41). 

2.2 Transforma^ao da produ^ao em bens para o mercado interno e exporta^ao 

A produce dos setores pode ser transformada em bens para a exportac^ao ou para o 

mercado interno. A proporgao que e direcionada para cada mercado decorre da 

maximizagao da receita por parte das empresas, restrita a fun9ao de transformagao CET. A 

condigao de primeira ordem da resolu§ao deste problema define a combinagao otima entre 

os destines possiveis para a produ9ao, a qual, como a equagao abaixo mostra, depende dos 

pregos relatives e das elasticidades de transforma^ao. 

E, _ PEi ^ 
v,  

 

D. 
[pDo 

1 

onde Yi e um parametro de distribuigao entre vendas domesticas e exportagoes do produto /; 

v. e a elasticidade de transformagao entre vendas domesticas e exportagoes para o produto 

i. 

A parcela da produ9ao dos setores que e destinada ao mercado interno e definida pela 

diferen^a entre a produ9ao total e as exporta^oes. No equilibrio, a oferta de produtos 

domesticos para o mercado interno deve ser igual a demanda domestica para estes produtos, 

a qual sera definida na proxima se^ao. 

2.3 Demanda de bens domesticos e importados (bem composto) 

Pelo lado das importagoes, assume-se a hipotese de Armington (1969), que diz que os 

bens domesticos e estrangeiros sao substitutes imperfeitos e, por isso, o comercio 
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simultaneo entre paises, de produtos pertencentes a um mesmo setor de produgao, pode 

ocorrer. As principais vantagens desta modelagem sao: a) ela permite que haja comercio 

simultaneo do mesmo produto entre paises, fato que pode ser observado empiricamente; b) 

ela* evita solu^oes de especializagao extrema, contemplando, portanto, o fato de que os 

paises tendem a manter estruturas produtivas diversificadas; e c) ela possibilita a defini^ao 

de diferentes graus de substituigao entre os produtos, o que permite que haja varia96es de 

pre90s entre paises. 

Os produtos dispomveis no mercado intemo podem ser vistos como uma composicjao de 

bens produzidos intemamente e importados, os quais sao supostamente uma agregagao do 

tipo CES. Dados os pre^os dos produtos importados e domesticos, o problema dos 

consumidores e adquirir uma determinada quantidade de produtos ao mfnimo custo, ou 

seja, encontrar a proporgao otima de bens domesticos e importados de tal forma que 

minimize a sua despesa de consumo. Tal propor^ao e encontrada resolvendo o problema 

de minimizagao de despesas do consumidor, restrito a fun9ao de agrega9ao CES, resultando 

fun9oes de demanda que dependem dos pre90S relativos e das elasticidades de substitui9ao. 

onde 8. e um parametro de distribui9ao do produto i entre importa9ao e produ9ao domestica; 

(7. a elasticidade de substitui9ao entre importa9ao e produ9ao domestica para o produto i. 

Pode-se deduzir que uma eleva9ao do pre9o intemo em rela9ao aos pre90S extemos aumenta 

as importa96es, reduz a produ9ao nacional e, ao mesmo tempo, diminui as exporta9oes. 

A parcela da demanda intema que e suprida por produtos domesticos e denominada de 

"propor9ao de uso domestico" Formalmente, ela e definida da seguinte maneira: 

M PD.S i   ii 
(6) 

D, I 

x: = D, + E. (7) 

D, ~ + CP + CG, + /,) (8) 

■/ 

-i'p, 1 

(9) 
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onde d. e a proporgao da produgao domestica do produto i destinada ao mercado intemo. 

2.4 Os componentes da demanda interna 

Todos os componentes da demanda interna consomem o bem composto definido 

anteriormente. A participagao dos produtos domesticos e importados na referida 

composi^ao foi exposta na segao precedente. 

A demanda intermediaria ocorre em proponjoes fixas, de acordo com os coeficientes 

tecnicos da matriz de insumo-produto e a produgao dos setores. Seu nivel varia em fungao 

da produgao bruta de cada setor, ou seja 

PQrDI.^arX] (10) 
/=1 

onde DI. e a demanda intermediaria para o produto composto i. 

O consume das familias de produtos de cada setor decorre de uma func^ao utilidade do 

tipo Stone-Geary. A demanda dos produtos e derivada da maximizagao desta fun^ao 

utilidade, sob a restrigao orgamentaria do consumidor, e constitui um sistema de gastos 

linear ou LES (Linear Expenditure System). Como pode ser observado na equa^ao abaixo, 

a demanda de produtos sob esta especificagao depende do consumo minimo de cada 

produto, do consumo total de cada grupo de familias, da propensao marginal a consumir e 

dos pregos correntes. 

PQrCP- =(P-.PQl+ri 

12 

RFDhil-sh)-Jj(p^PQi 

i=\ 
(ID 

onde (p- e o consumo de subsistencia minimo do produto i pelo grupo de consumidores h\ 

e a propensao marginal a consumir, que diz como o gasto com cada produto muda 

quando a despesa total se altera. 

O consumo do Govemo e distribuido em proporgoes fixas entre os setores de acordo 

com a participa^ao de cada um no consumo do ano-base. 
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PQiCGi = Xi-CG (12) 

onde CG. e o consume do Govemo do produto /; X, & a participagao do produto i no 

consumo total do Govemo no ano-base; e CG e o consumo total do Govemo, o qual e 

exogeno e utilizado como variavel de politica economica. 

A participa^ao do produto de cada setor na demanda de investimento e presumida 

constante. O montante de investimento em um determinado periodo depende da poupanga 

total disponivel. Quando o investimento e superior a poupanga intema, os recursos 

adicionais para financiamento serao compensados pela "poupanga extema", ou seja, pelo 

deficit de transagoes correntes. 

onde /e o investimento total, I. e a demanda de investimento no setor /; k. e a participagao 

do produto do setor i na demanda total para investimento, dada pelos dados do ano-base. 

A poupanga total .Sea soma de tres fontes: a) poupanga das famflias (inclusive a 

poupanga das empresas); b) poupanga do Govemo; e c) poupanga extema. 

I = S (13) 

PQrl.=KS (14) 

s = sf + ss + sex (15) 

Sf - ^j
RFDh.sh 

(16) 
h=\ 

S8 = RG-CG-TRG (17) 

12   12   

sex = YjPWM, .Mi .ER + RLE - ^ PWE, .ER 

i=\ 1=1 
(18) 
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onde 5^ e a poupanga total das famflias; e a poupar^a do Govemo e CG e o gasto do 

Govemo (deficit publico corrente e igual a poupanga com sinal trocado); Sex6 a poupanga 

extema e RLE e a renda liquida enviada ao exterior; e 5 e a poupanga total. 

2.5 Geragao e distribuigao da renda 

A renda agregada da economia e gerada no processo produtivo dos setores e e 

inicialmente alocada para os fatores de produgao. A distribuigao da renda dos fatores aos 

tres grupos de famflias e feita da seguinte forma: a) as famflias rurais recebem a 

remuneragao do trabalho e do capital oriunda do setor agropecuario; b) as famflias 

assalariadas urbanas recebem toda a remuneragao do fator trabalho, com excegao daquela 

do setor agrfcola; e c) as famflias capitalistas urbanas recebem toda a remuneragao do 

fator capital, com excegao da que foi gerada no setor agrfcola. 

A remuneragao do trabalho em cada setor e o produto da multiplicagao do numero de 

trabalhadores empregados no setor pelo salario medio vigente, descontado das 

contribuigoes sociais: 

onde RL. e a remuneragao do trabalho no setor ieRL 6 remuneragao total do trabalho total; 

e f e a taxa de contribuigoes sociais sobre os salarios. 

A remuneragao do capital e calculada como a diferenga entre a renda total do setor (ou 

valor adicionado) e a renda do trabalho. 

RL, =W.I?iil-ts) (19) 

12 

(20) 
i=l 

RK ^ PL .X' -W.Ld (21) 

12 

RK = y^RKi 

1=1 
(22) 
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onde RK. e a remuneragao do capital no setor i e RK e a remuneragao total do capital. 

A renda dos fatores e distribuida aos tres grupos de famflias. A renda das famflias 

rurais (FR) e a soma da remuneragao do trabalho e do capital geradas no setor da 

agropecuaria. Formalmente, ela e definida do seguinte modo: 

RPh = RK, + Rl^, h=l (fam. rurais) e i-1 (setor da agropecuaria) (23) 

A renda das famflias assalariadas urbanas (FA) e a soma da remuneragao do trabalho 

gerada na produgao dos setores, com exce5ao do setor da agropecuaria. Ela e obtida da 

seguinte forma: 

12 

RP - • ^-2 (fam. assalariadas) e i=2, 3, ..., 12 (demais setores) (24) 
i=2 

De forma similar, a renda das famflias capitalistas urbanas (FC) e a soma da 

remunera9ao do capital gerada na produ^ao dos setores, com excegao do setor da 

agropecuaria. 

12 

RP - ZjRKi ; h=3 (fam. capitalistas) e i-2, 3, ..., 12 (demais setores) (25) 
i=2 

Deduzindo o imposto de renda obtem-se a renda dispomvel de cada grupo de famflias. 

E sobre esta que elas tomam suas decisoes de consumo e poupanga. 

RFDh =RPh.{i-tdh) (26) 

RI D ~ E PQi-CPi-v -RFD (Rest. Orgamentdria) (27) 
/=1 

onde RFDh 6 a renda dispom'vel do grupo de famflias /;; tdh e a alfquota do imposto direto 

sobre a renda do grupo If, CP* e o consumo do produto pelo grupo If, c sh e a propensao 

media a poupar do grupo h. 
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As receitas tributarias do govemo sao oriundas: a) de impostos diretos sobre a renda 

das familias; b) de impostos indiretos incidentes sobre as transagoes com bens e services; 

e c) tarifas de importagao sobre os produtos oriundos do exterior. A receita tributaria total6 

e, portanto: 

RG = TD + TI + TAR ^ 

TD = fjRP".tdh (29) 

h—\ 

TI = f^PQrQrti, (30) 

1=1 

TAR = YJ
PMi Mi ■tm. (31) 

1=1 

onde RG e a receita tributaria total do govemo; TD e a receita com impostos diretos; 77 e a 

receita com impostos indiretos; TAR e a receita com tarifas de importagao. 

2.6 Pre^os 

Os pre^os dos produtos importados, expresses em moeda domestica, sao determinados 

pelos pre^os intemacionais convertidos pela taxa de cambio e acrescidos das tarifas de 

importagao. Assim, em termos formais, o prego de um determinado produto importado e 

definido da seguinte forma: 

PMI = PWMJl + tmJER (32) 

6 Existem outras fontes de receita corrente do govemo, as quais nao sao consideradas no modelo. 
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onde PMi e o pre90 de importagao do produto i em moeda domestica; PWMi e o prego de 

importagao do produto i em moeda extema; tm. e a tarifa de importagao do produto /; ER e 

a taxa de cambio nominal. 

Os pre^os dos produtos exportados, expressos em moeda domestica, sao determinados 

pelos pregos intemacionais convertidos pela taxa de cambio e descontados dos impostos 

de exportagao. 

PEi=PWEl(l-tei)ER 

onde PE. e o prego de exportagao do produto i em moeda domestica; PWEi e o prego de 

exportagao do produto i em moeda extema; te. e o imposto de exportagao do produto i 

(igual a zero neste trabalho). 

Presumiu-se que ha possibilidade de substituigao imperfeita entre os bens 

transacionaveis intemos e extemos, os quais sao agregados por uma fungao CES para 

formar um bem composto.7 O prego deste bem composto e uma media ponderada entre o 

prego do bem no mercado domestico e do bem importado, expresso em moeda domestica: 

po - PMrMi + PDrDi 

' ~ a  (34) 

onde PQ. e o prego do bem composto /; PD. e o prego no mercado intemo do produto 

domestico /; Mi e a quantidade importada do produto i\ D. 6 a quantidade da produgao 

domestica de i que e vendida no mercado intemo; Q. e a quantidade ofertada do bem 

composto i. Alem do consume das familias, o bem composto destina-se ainda ao consumo 

intermediario das atividades de produgao, ao consumo do govemo e a formagao bruta de 

capital fixo. 

O prego do valor adicionado, ou prego liquido, e o prego de venda no mercado da 

produgao domestica, descontado do imposto indireto e dos custos dos insumos 

intermediarios. Ele e obtido da seguinte forma: 

7 O bem composto e um agregado da produgao intema e importada para o mesmo bem. Este conceito decorre da suposi^ao 

de que bens do mesmo setor, se produzidos em regioes distintas, nao sao substitutes perfeitos, o que significa dizer que os 

bens se diferenciam em razao de sua procedencia. Esta suposi^ao, muito utilizada em modelos de equilfbrio geral aplicado, 

deve-se a Armington (1969). 



Fochezatto, A.: Reforma tributaria, crescimento e distribuigao de renda no Brasil 97 

PLI=PD,(l-ri,)-|>,rJP(2,. (35) 

1=1 

onde PL. e o pre90 liquido do produto /; ti. e o imposto indireto incidente sobre o produto /; 

a., sao os coeficientes tecnicos de insumo-produto. 

Finalmente, o nfvel geral de pregos que foi escolhido como o numerario e um indice de 

prego de Paasche. 

fjPQu-Qu 

" t'V.M. (36) 

1=1 

onde P e o nivel de prego agregado no periodo corrente; PQ. e o prego do bem composto 

i no penodo corrente; e (2/f e a quantidade do bem composto i no periodo corrente. 

2.7 Condigoes de equilibrio 

A demanda interna de cada produto e satisfeita pela produgao interna ou pelas 

importagoes. Assim, a demanda total de bens compostos e igual a soma do conjunto de 

demandas por este bem. No equilibrio, a demanda interna de bens e servigos e igual a 

oferta interna, e a produgao bruta domestica de cada setor e igual a demanda entre vendas 

domesticas mais exportagoes: 

Dli + CP + CGi + / = Di + Mi (37) 

D//+C^ + CG/ + /I+P/ = X/+Mt (38) 

Nao ha equilibrio no mercado de trabalho. Este fechamento e consistente com a 

modelagem do salario, o qual e indexado ao indice geral de pregos. A oferta de trabalho e 

fixada de maneira exogena, e como o salario nominal e indexado, a taxa de emprego varia 

endogenamente, abrindo, portanto, a possibilidade de haver desemprego. Desta forma, 

como a economia nao esta necessariamente operando sobre a fronteira das possibilidades 
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de produ^ao, as politicas podem levar ao crescimento real da economia. O desemprego em 

cada periodo e definido pela diferen^a entre oferta e demanda de trabalho. 

12 

/=1 

Kt+TDt=Ls
t (39) 

No setor extemo, a taxa nominal de cambio e definida exogenamente e, portanto, os 

saldos comerciais e correntes variam endogenamente, conforme a equagao 17 Desta forma, 

nao havera necessariamente equilfbrio nestas contas. Presume-se que haja equilfbrio na 

conta de capital (eq. 14), significando que toda a poupar^a e investida na producjao. Quando 

o investimento intemo e superior a poupanga, o mesmo deve ser financiado por recursos 

extemos, o que se verifica pelo deficit nas transa^oes correntes. Nao ha nenhum mecanismo 

no modelo que force um equilfbrio no orcamento do Govemo. As receitas e despesas 

ocorrem de forma independente e nada garante que o equilfbrio venha a ocorrer. 

12 

TD + TI + TAR + TE + CS = Sg + TRG + ^ PQrCG. (40) 
i=l 

2.8 Rela^oes intertemporais 

A dimensao intertemporal do estoque de capital esta no fato de que o investimento em 

cada periodo afeta a capacidade produtiva durante varios anos. No entanto, para que haja 

acumulagao de capital entre um periodo e outro e necessario que o montante de formacjao 

de capital seja superior ao que foi desgastado pela deprecia^ao. 

K,=K,_1.(1-£2) + /m (41) 

onde Kt e K[ } sao, respectivamente, o estoque do capital corrente e do periodo anterior; Q 

e a taxa media de deprecia^ao do capital; I( ] e o investimento no periodo precedente. 

O salario, indexado ao fndice geral de pre^os, e reajustado anualmente de forma a repor 

integralmente a inflagao. 

l + CD 

r R -P ^ rt rt-\ 

V yj 
(42) 
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onde Wt e W[_I sao, respectivamente, o salario medio corrente e do periodo anterior; Pt e Pt l 

sao o nivel agregado de pre^os corrente e do periodo anterior; e 69 e um parametro que 

indica o grau de indexagao do salario a infla§ao, o qua! varia entre 0 e 1 (neste trabalho 

considerou-se 69= 1). 

A oferta de trabalho e exogena, e em cada periodo e acrescida da taxa de crescimento da 

popula^ao economicamente ativa (PEA).8 

Is = Is 
1 + 

f PEA, - PEA,^ ' 

V 
PEA-i yJ 

(43) 

2.9 Calibragem 

As fontes de informagao para construir a matriz de contabilidade social (MCS) foram a 

Matriz de Insumo-Produto de 1996 e as Contas Nacionais de 1996 a 1998, ambas do IBGE. 

A partir da MCS, pelo metodo de calibragem foram determinados os valores da maioria 

dos parametros do modelo. No entanto, como e comum neste tipo de modelagem, os valores 

de alguns parametros foram copiados diretamente de outros trabalhos. Sao eles: as 

elasticidades de substitui^ao entre capital e trabalho na fun^ao de produgao CES; as 

elasticidades de transformagao entre vendas domesticas e exporta^oes na fungao de 

transformagao CET; e as elasticidades de substitui^ao entre produtos domesticos e 

importados na fungao CES de Armington. 

3 Resultados 

Apos a calibragem para o ano-base, construiu-se a solugao de referencia (ou trajetoria 

historica da economia) para o periodo de 1996 a 1998 por meio da atualiza^ao manual de 

algumas variaveis exogenas. Os gastos do Governo e o estoque de capital9 foram 

atualizados anualmente, sendo que as demais variaveis foram atualizadas pelo proprio 

modelo. A seguir, efetuaram-se as simula95es de cinco opgoes de reforma tributaria. Com 

8 Considera-se a oferta de trabalho como sendo a popula^ao economicamente ativa (PEA). 

9 O estoque de capital foi atualizado multiplicando-se o coeficiente capital-produto e o produto intemo bruto. A esse 

respeito, ver Carvalho (1996). 
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as simula9oes mencionadas, foi possivel comparar o desempenho das variaveis de interesse 

entre as op^oes simuladas e a trajetoria historica da economia no mesmo periodo. 

A analise foi feita comparando os efeitos de cada politica simulada sobre a evolugao 

historica da economia, reproduzida como uma solu^ao do modelo. Esta solugao e o caminho 

no tempo da economia sem nenhuma mudan5a politica, representando, portanto, sua 

trajetoria historica com as polfticas realmente adotadas pelo Governo no penodo 

analisado. A comparagao da solu^ao de referencia com as trajetorias altemativas permite 

que se tire li9oes para escolhas otimas de medidas economicas no sentido de alcazar os 

objetivos de crescimento e distribui9ao de renda. 

Foram simuladas cinco op96es de polfticas: a) experimento 1 (Expl): redu9ao de 30% 

da alfquota do imposto de renda das famflias e aumento uniforme de 30% da alfquota dos 

impostos indiretos; b) experimento 2 (Exp2): redu9ao uniforme de 30% da alfquota dos 

impostos indiretos, compensada por uma redu9ao de 15% nos gastos correntes do governo; 

c) experimento 3 (Exp3): isen9ao de impostos indiretos para os produtos basicos 

(agropecuaria, vegetais beneficiados, abate de animais, laticfnios, oleos vegetais e outros 

alimentos), financiado por um aumento de 50% na alfquota de imposto de renda das famflias 

capitalistas urbanas; d) experimento 4 (Exp4): isen9ao de impostos indiretos para os 

produtos basicos (agropecuaria, vegetais beneficiados, abate de animais, laticfnios, oleos 

vegetais e outros alimentos), financiado por uma redu9ao de 12% nos gastos do governo; e 

e) experimento 5 (Exp5): redu9ao de 50% das alfquotas de impostos indiretos sobre os 

produtos basicos, compensado por um aumento de 17% na alfquota dos impostos indiretos 

dos outros produtos. 

De uma forma geral, o objetivo de uma reforma tributaria e garantir a receita necessaria 

para que o setor publico possa desempenhar as fun9oes que Ihe compete a um mfnimo custo 

em termos de distor9oes na aloca9ao de recursos. Para um pafs em desenvolvimento, como 

o Brasil, e que apresenta uma forte disUmjao na distribui9ao de renda, deve-se colocar um 

componente adicional: como garantir as receitas necessarias ao setor publico e, ao mesmo 

tempo, possibilitar um aumento da capacidade de consumir das famflias mais pobres. 

Como o objetivo do trabalho nao e discutir o tipo e o tamanho ideal de Estado, as 

op9oes de reforma tributaria que foram simuladas procuraram manter o patamar de receitas 

publicas tributarias em vigor no ano-base. Alem disso, este criterio facilita a interpreta9ao 

dos resultados e a compara9ao da performance entre as diferentes op9oes. Por exemplo, no 

Expl reduziu-se em 30% as alfquotas do imposto direto sobre a renda das famflias e 

aumentou-se as alfquotas dos impostos indiretos em 30%, montante necessario para garantir 

as receitas tributarias do primeiro ano da simula9ao. Em outras palavras, todas as 
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simulagoes partem com um deficit piiblico de curto prazo10 equivalente ao observado no 

ano-base e, dado que todas partem da mesma situagao, as comparagoes entre as diferentes 

op§oes devem ser feitas em relagao as trajetorias por elas produzidas no periodo analisado. 

As reformas tributarias provocam mudangas substanciais na estrutura produtiva e na 

distribuigao de renda e, em geral, sens efeitos levam algum tempo para se manifestar, 

sendo que no curto prazo e comum seus resultados serem opostos aos almejados. Conforme 

Agenor e Montiel (1996), para o curto prazo sao esperados efeitos opostos aqueles 

preconizados para o medio e longo prazo, porque estas medidas provocam um grande 

disturbio sobre os sinais do mercado. 

Alem disso, no caso de um aumento de impostos indiretos, os efeitos perversos no curto 

prazo tendem a ser mais drasticos para os consumidores porque estes impostos, por serem 

amplamente distribuidos na economia, tendem a provocar um grande aumento dos pre^os e, 

consequentemente, uma redugao do salario real e do consumo das famflias. O fato e que, de 

qualquer forma, sempre vai haver um periodo critico imediatamente apos a reforma e os 

formuladores de polftica devem conviver e administrar esta realidade. Uma altemativa e 

combinar varias opgoes de forma a minimizar os custos economicos no curto prazo e outra 

e adotar medidas de forma gradual. 

3.1 Crescimento e distribui^ao de renda 

A Tabela 1 (Expl) mostra que a substituigao de impostos diretos por indiretos ocasiona 

uma redugao do crescimento economico e do emprego. Os resultados da Tabela 2 (Expl) 

evidenciam tambem que, para os consumidores, essa politica tributaria nao e uma boa 

altemativa, pois provoca um efeito negative sobre a renda real de todos os grupos de 

familias. 

Alem disso, o aumento de pre90S provocado pelo aumento dos tributes indiretos reduz a 

competitividade dos produtos domesticos, reduzindo as exportagoes, as quais caem 

significativamente em relagao a trajetoria historica (Tabela 1, Expl). No entanto, devido a 

redugao da renda real das familias, as importagoes tambem caem, de tal forma que ha uma 

melhora no balance de transagoes correntes com o exterior. Por fim, a diminui§ao do nivel 

de atividade economica provoca uma reduc^ao das receitas tributarias e ocasiona um 

aumento no deficit fiscal. 

10 Neste trabalho considera-se curto, m^dio e longo prazos os periodos de um, dois e tres ou mais anos, respectivamente. 
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Quanto ao desempenho dos setores, essa politica tem impactos negativos generalizados 

sobre a produgao. Isto se explica, primeiro, pelo fato de que esta medida provoca um efeito 

renda real negativo sobre as familias, o que reduz a demanda para consumo e, segundo, 

pel a perda de competitividade das exportagoes, devido ao aumento dos pregos domesticos. 

As medidas que implicam redugao relativa dos tributes indiretos tem, pelos mesmos 

motivos, efeitos opostos. 

Tabela 1 

Resultados das Simulagoes de Reforma Tributaria 

Sobre Algumas Variaveis Selecionadas 

Impacto: 

Valor da simulagaoA/alor do ano-base 

Exp1 Exp2 Exp3 Exp4 Exp5 

Produto interno bruto 

Ano 1 0,987 1,007 1,003 0,998 0,995 

Ano2 0,988 1,005 1,003 0,996 0,994 

Ano 3 0,989 1,004 1,001 0,994 0,994 

Media 0,988 1,005 1,002 0,996 0,994 

Emprego 

Ano 1 0,949 1,043 1,049 1,038 1,001 

Ano 2 0,955 1,035 1,043 1,031 1,000 

Ano 3 0,955 1,036 1,047 1,035 1,003 

Media 0,953 1,038 1,046 1,035 1,001 

Exportagoes 

Ano 1 0,975 1,022 1,015 1,013 0,996 

Ano 2 0,973 1,023 1,016 1,014 0,996 

Ano 3 0,973 1,023 1,016 1,014 0,996 

Media 0,974 1,023 1,016 1,014 0,996 

Importagoes 

Ano 1 0,976 1,025 1,028 1,033 1,009 

Ano 2 0,969 1,036 1,028 1,036 1,005 

Ano 3 0,969 1,036 1,026 1,035 1,004 

Media 0,971 1,032 1,027 1,035 1,006 

Deficit em transagbes correntes 

Ano 1 1,000 1,333 1,667 1,667 1,333 

Ano 2 0,967 1,067 1,067 1,100 1,033 

Ano 3 0,966 1,069 1,069 1,103 1,034 

Media 0,977 1,156 1,267 1,290 1,134 

Deficit fiscal 

Ano 1 1,000 0,978 1,000 1,000 1,022 

Ano 2 1,039 0,921 0,974 0,947 1,013 

Ano 3 1,038 0,899 0,975 0,937 1,013 

Media 1,026 0,933 0,983 0,961 1,016 

Fonte; Calculos do autor. 
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A Tabela 1 (Exp2) mostra que a redugao relativa de impostos indiretos sobre os produtos 

provoca uma diminui^ao dos precjos ao consumidor, o que leva a um aumento no consumo 

final. Este efeito, por sua vez, melhora as condigoes de mercado, resultando em um aumento 

da atividade economica domestica e ocasionando impactos positivos sobre a produgao da 

maioria dos setores (Tabela 3, Exp2). 

O aumento da competitividade dos produtos domesticos, devido a redugao dos tributes 

indiretos, leva a um aumento das exportagoes. Entretanto, as importagoes aumentam 

reiativamente mais, causando um crescimento do deficit externo. Este aumento das 

importagoes tern duas explicagoes: a) o fato de que a economia brasileira e bastante 

dependente de insumos e bens de capital importados e, por isso, quando a economia cresce, 

as importagoes tambem crescem; e b) o efeito positive sobre a renda real das familias, 

conforme Tabela 2 (Exp2), aumenta a importagao de bens finals. No que se refere ao setor 

publico, o aumento da atividade economica, associado a redugao dos gastos do govemo, 

leva a uma melhora no balango fiscal. 

Observando o comportamento do deficit externo e do deficit publico na simulagao 

anterior e na atual (Tabela 1, Expl e 2), chega-se a seguinte conclusao: quando aumenta a 

atividade economica domestica, diminui o deficit publico e aumenta o deficit externo. Isto 

demonstra que, para crescer, a economia brasileira depende de importagoes de insumos e 

de bens de capital. 

A redugao ou eliminagao dos impostos indiretos sobre os produtos basicos - Tabela 1 

(Exp3 e Exp4) - reduz o prego ao consumidor para estes bens, o que provoca um aumento 

do consumo. O efeito renda induz, tambem, a um aumento na demanda dos outros bens. Este 

aumento do consumo pressiona os pregos do produtor, resultando em um aumento da oferta 

de produtos domesticos e de importagoes. Nesse processo, as agroindustrias sao 

beneficiadas duplamente: via redugao do prego da materia-prima e via aumento da demanda 

de seus produtos no mercado. 

De uma forma geral, pode-se dizer que para os setores da agropecuaria e produtores de 

alimentos seria preferivel que a redugao de impostos dessa polftica fosse financiada por 

um aumento do imposto de renda das familias mais ricas, enquanto que para os setores 

produtores de bens de capital melhor seria que fosse feita por meio de uma redugao de 

gastos piiblicos. Alem dos efeitos diretos da polftica, isto se explica, tambem, pelo fato de 

que os setores basicos sao mais dependentes de agoes do govemo e tambem pela Lei de 

Engel (para bens normals), ou seja, estes setores pouco tern a perder com a redugao da 

renda real das familias mais ricas. 



104 ECONOMIA APLIC ADA, V 7, N. 1,2003 

Tabela 2 

Efeito das Politicas de Reforma Tributaria Sobre a Distribui^ao 

de Renda Entre os Diferentes Grupos de Famflias 

Impacto: 

Grupos de famflias Valor da simulagao/Valor do ano-base 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Media 

Exp1 

Rurais 0,953 0,956 0,958 0,956 

Assalariadas Urbanas 0,969 0,973 0,974 0,972 

Capitalistas Urbanas 0,961 0,964 0,965 0,963 

Exp2 

Rurais 1,046 1,041 1,039 1,042 

Assalariadas Urbanas 1,022 1,016 1,015 1,018 

Capitalistas Urbanas 1,058 1,054 1,053 1,055 

Exp3 

Rurais 1,042 1,037 1,036 1,038 

Assalariadas Urbanas 1,028 1,023 1,021 1,024 

Capitalistas Urbanas 1,012 1,008 1,006 1,009 

Exp4 

Rurais 1,040 1,034 1,032 1,035 

Assalariadas Urbanas 1,019 1,011 1,008 1,013 

Capitalistas Urbanas 1,045 1,039 1,037 1,040 

Exp5 

Rurais 1,002 1,000 1,000 1,001 

Assalariadas Urbanas 1,001 0,999 0,998 0,999 

Capitalistas Urbanas 0,998 0,997 0,996 0,997 

Fonte: Calculos do autor. 

A combinagao de um aumento da massa salarial, devido ao aumento do emprego, com o 

efeito renda da redugao dos pregos, provoca uma significativa melhora na renda real das 

famflias. Ha, no entanto, interesses antagonicos entre os diferentes grupos quanto a melhor 

opgao politica: redugao de tributes viabilizada por um aumento do imposto de renda das 

famflias mais ricas ou por uma redugao de gastos piiblicos. Como se pode confirmar pelos 

dados da Tabela 2 (Exp3 e Exp4), para os grupos de menor renda o ideal seria por meio da 

primeira opgao, o que, obviamente, entra em conflito com o grupo de famflias de maior 

renda, que e quern financia. 

As duas opgoes de financiamento do incentivo aos produtos basicos apresentam 

resultados um pouco diferentes. Verificando a Tabela 1 (Exp3 e Exp4), percebe-se que 
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quando ele e efetuado via aumento de impostos diretos sobre as familias mais ricas, o PIB 

tem desempenho favoravel, e quando e realizado por redugao de gastos publicos, o PIB 

cai. Para compreender o porque deste comportamento, tres aspectos devem ser analisados. 

Primeiro, uma redugao dos gastos do govemo provoca um impacto desfavoravel sobre a 

atividade economica devido ao seu efeito multiplicador. Este aspecto tende a afetar 

negativamente a renda real de todos os grupos de familias, mas principalmente das familias 

urbanas de baixa renda, o que leva a uma redu^o da demanda e por, conseqiiencia, do 

emprego. O incentivo aos produtos basicos compensa, em parte, os efeitos perversos da 

redugao dos gastos do govemo. Observa-se na Tabela 2 (Exp3 e Exp4) que todas as 

familias ganham com o incentivo aos produtos basicos, embora este ganho seja diferenciado 

entre os grupos. No primeiro caso, ha uma melhora significativa e para as familias rurais e 

assalariadas urbanas e, no segundo caso, estas sao as menos beneficiadas. 

Segundo, com a redugao de gastos publicos tem-se um deslocamento do componente 

"gastos do govemo" para o componente investimento privado da demanda agregada. 

Normalmente, um aumento do investimento leva a um aumento das importa^oes e a uma 

deteriora^ao do balan50 de transa§oes correntes com o resto do mundo. Os resultados da 

Tabela 1 (Exp3 e Exp4) confirmam este fato. 

Terceiro, um incentivo aos produtos basicos, financiado pelo aumento do imposto de 

renda sobre as familias mais ricas, leva a um deslocamento de renda em favor de um grupo 

de familias com uma maior propensao a consumir. Isto resulta em um impacto positive 

significativo sobre a produgao dos setores produtores de produtos basicos (Tabela 3, Exp3 

e Exp4). 

A transferencia de renda entre os setores, como foi proposto na ultima polftica de 

reforma tributaria, nao obteve, em geral, resultados favoraveis. O fato mais importante a 

destacar desta simulagao, conforme Tabela 1 (Exp5), e o aumento do emprego, o que indica 

que os setores basicos sao mais intensivos em trabalho do que os demais. Em relagao a 

distribui^ao de renda, a Tabela 2 (Exp5) mostra que ha um impacto muito pequeno. Nele, 

as familias rurais tem um resultado positivo, as familias urbanas assalariadas um resultado 

ambiguo e as familias urbanas capitalistas um resultado negativo. 

3,2 Performance setorial 

O aumento das aliquotas dos impostos indiretos afeta negativamente a produce de 

todos os setores. Conforme os resultados da Tabela 3 (Expl), os mais atingidos sao os 
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setores automoveis, onibus e caminhoes e fabrica^ao de cal^ados. As causas da baixa 

performance de cada um, no entanto, sao diferentes. A prodiKjao de automoveis e caminhoes 

diminui principalmente devido ao efeito renda real negativo desta politica (Tabela 2, Expl), 

enquanto que a produgao de cal§ados, e outros produtos exportaveis, tern uma redugao da 

produ^ao devido a perda de competitividade dos produtos no mercado extemo, causada 

pelo aumento do pre90 domestico (Tabela 1, Expl). 

Uma situagao praticamente oposta acontece com uma redugao das alfquotas de tributos 

indiretos. A Tabela 3 (Exp2) mostra que os setores que mais aumentam a produ^ao sao 

aqueles mais prejudicados com a politica de aumento de impostos indiretos. A explica^ao 

tambem pode ser dada de forma simetrica. O efeito positive sobre a renda real, 

principalmente das familias de alta renda (Tabela 2, Exp2), proporciona um aumento da 

demanda para os setores voltados ao mercado domestico. For outro lado, a redugao dos 

pre^os domesticos, proporcionada pela redugao das alfquotas, aumenta a competitividade 

dos produtos exportaveis, melhorando seu desempenho (Tabela 1, Exp2). 

Como ja foi visto, o incentivo aos produtos basicos tern um efeito renda positive para 

todos os grupos de famflias. Como mostra a Tabela 3 (Exp3 e 4), isto repercute 

positivamente sobre a produ9ao, nao so dos setores beneficiados diretamente, mas tambem 

sobre a produ9ao de todos os outros setores. No entanto, como seria de se esperar, o efeito 

maior ocorreu sobre os setores basicos, nao so por causa do incentivo direto, mas tambem 

pelo aumento do consume das famflias assalariadas, proporcionado pelo significative 

ganho de renda real que elas obtiveram (Tabela 2, Exp3 e 4). Com a politica de subsidies 

sobre os produtos basicos, as agroindustrias sao beneficiadas de tres formas: por meio da 

redu9ao dos pre90s das materias-primas agrfcolas; pelo efeito expansive ocorrido sobre a 

demanda intema; e pela melhora da sua competitividade no mercado extemo. A conjun9ao 

destes fatores proporciona o crescimento de aproximadamente 5% na produ9ao destes 

setores (Tabela 3, Exp3 e Exp4), com impactos significativos sobre o mercado de trabalho 

(Tabela 1, Exp3 e Exp4). 
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Tabela 3 

Impactos das Politicas de Reforma Tributaria Sobre a Produ^ao Setorial 

Impacto: 

Setores Valor da simulagao (media)A/alor do ano-base 

Exp1 Exp2 Exp3 Exp4 

Agropecuaria 0,982 1,017 1,023 1,022 

Maquinas.Tratores e Equipamentos 0,970 1,039 1,004 1,015 

Automoveis, Onibus e Caminhbes 0,934 1,070 1,010 1,018 

Quimicos diversos 0,978 1,021 1,010 1,010 

Fabricagao de Calgados 0,951 1,046 1,020 1,015 

Beneficiamento de Prod. Vegetais 0,964 1,032 1,076 1,071 

Abate de Animais 0,974 1,022 1,044 1,039 

Industria de Laticmios 0,969 1,026 1,060 1,056 

Fabricagao de Oleos Vegetais 0,982 1,015 1,028 1,025 

Outros Produtos Alimentares 0,962 1,034 1,081 1,075 

Outras Industrias 0,977 1,024 1,006 1,008 

Comercio e Servigos 0,999 0,987 1,000 0,984 

Fonte; Calculos do autor. 

Em suma, os resultados mostram que para aumentar a produ^ao de todos os setores e 

necessario adotar medidas que levem a uma diminuigao do prego dos produtos no mercado. 

A redugao relativa de tributes indiretos favorece todos os setores. Esta redugao de tributes, 

no entanto, deve ser compensada com outras receitas para o govemo e, para isso, e precise 

fazer uma escolha entre transferencias privadas de renda, ou seja, aumentar os impostos 

diretos sobre as famflias mais ricas, ou transferencias do setor piiblico para o privado, via 

redu9ao de gastos do govemo. Esta ultima altemativa, no entanto, afeta negativamente a 

renda real das famflias, principalmente das mais pobres. 

Verifica-se, portanto, um conflito entre o grupo de famflias urbanas assalariadas e os 

grupos de famflias rurais e urbanas capitalistas no que se refere a melhor opejao de polftica 

tributaria. Para os primeiros, e preferfvel uma menor tributa§ao indireta sobre os produtos 

basicos, financiada por um aumento do imposto de renda das famflias mais ricas, enquanto 

que para os outros grupos a melhor op^ao e uma redugao das alfquotas dos impostos 

indiretos de todos os produtos, financiada por uma redu^ao dos gastos do govemo. 
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4 Comentarios finals 

Este trabalho teve a pretensao de verificar se seria possivel promover uma reforma 

tributaria que, ao mesmo tempo, aumentasse o crescimento economico e melhorasse a 

distribuifao de renda, sem piorar a situagao das contas publicas e do balango de 

pagamentos. Os resultados das simula^oes que foram feitas com o modelo utilizado 

mostraram que isso e possivel e factivel, proporcionando, assim, algumas ligoes 

importantes. 

A primeira ligao a destacar e que uma reforma tributaria que representasse uma 

substitui§ao de impostos diretos sobre a renda por impostos indiretos sobre produtos, 

mantendo a carga tributaria total inalterada, seria uma altemativa que provocaria redugao 

do crescimento economico, aumento do desemprego e redu§ao da renda real de todos os 

grupos de familias. Em termos setoriais, como nao poderia ser diferente, haveria uma 

redugao generalizada da produ^ao. O aumento dos pre90s dos produtos domesticos, 

decorrente do aumento das aliquotas dos impostos indiretos, provocaria redugao da 

demanda no mercado intemo e perda de competitividade no mercado extemo. 

A segunda li^ao que se pode tirar dos exercicios efetuados e que uma redu^ao da carga 

de impostos indiretos, com conseqiiente redu9ao de gastos publicos, teria um efeito 

expansive sobre o crescimento do PIB e aumentaria o nivel de emprego. Alem disso, essa 

politica teria um impacto favoravel sobre as contas publicas, mas, em contrapartida, traria 

uma pressao negativa sobre o saldo de transa9oes correntes com o exterior. A renda das 

familias melhoraria, especialmente para os grupos Rural e Capitalistas Urbanas. Em termos 

setoriais, com o aquecimento do mercado intemo e melhoria da competitividade extema, 

haveria um aumento da produ9ao em todos os setores, exceto no setor de Comercio e 

Servi90s por causa da redu9ao dos sen^os publicos. 

A terceira li9ao relevante e que uma reforma tributaria que contemplasse uma isen9ao 

(ou redu9ao) de impostos indiretos sobre produtos agropecuarios e alimentares, 

compensando essa perda de receita com um aumento do imposto de renda das famflias de 

maior renda, provocaria efeitos expansivos sobre o crescimento economico e o emprego. 

O emprego, com esta politica, cresceria mais em rela9ao a outras politicas porque, neste 

caso, seriam beneficiados setores relativamente mais intensivos em trabalho. Como no 

caso anterior, essa altemativa politica provocaria um impacto favoravel sobre as contas 

publicas mas um efeito desprezfvel sobre o saldo de transa9oes correntes com o exterior. A 

renda real das familias melhoraria, especialmente, como seria esperado, para os grupos 

Rural e Assalariadas Urbanas. A produ9ao aumentaria em praticamente todos os setores, 
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embora aumentasse relativamente mais naqueles beneficiados com a redu^ao dos impostos 

indiretos. 

Uma quarta ligao a destacar e que caso a politica anterior fosse viabilizada por meio de 

uma redugao de gastos publicos, ao inves de um aumento de impostos diretos sobre as 

familias de maior renda, alguns dos efeitos seriam bem diferentes, especialmente sobre o 

PIB e a renda das familias: haveria uma redu^ao do crescimento do PIB e a renda real das 

familias aumentaria relativamente mais no grupo de Capitalistas Urbanas. 

Finalmente, uma reforma tributaria que fizesse uma reestrutura§ao na carga de impostos 

indiretos, reduzindo as aliquotas incidentes sobre os produtos agropecuarios e alimentares 

e compensando a perda de receita com o aumento das aliquotas sobre os demais setores, 

teria um efeito negative sobre o crescimento do PIB e um efeito desprezivel sobre o 

emprego. Alem disso, ela provocaria um impacto desfavoravel sobre as contas publicas e 

tambem sobre o saldo de transa^oes correntes com o exterior. A renda real das familias 

urbanas diminuiria e a das familias rurais teria um pequeno aumento. 

Assim, descartando as opgoes que provocariam impactos desfavoraveis sobre o 

crescimento economico, pode-se dizer que a reforma tributaria ideal, dados os objetivos 

colocados anteriormente, seria aquela que incorporasse, em maior ou menor grau, as 

seguintes mudangas em relagao ao sistema atual: redu5ao da carga tributaria indireta, 

especialmente sobre os produtos agropecuarios e alimentares; compensa^ao da perda de 

receita subjacente com uma racionalizacjao (nao diminuigao) de gastos publicos e, 

especialmente, com um aumento do imposto de renda das familias que possuem um maior 

nivel de renda. A implementa9ao dessas politicas ocasionaria uma expansao da atividade 

economica e, conseqlientemente, implicaria uma melhoria das contas publicas e uma 

pressao negativa sobre o saldo de transagoes correntes. Por isso, algumas a^oes especificas 

de estimulo as exportagoes e/ou a substituigao de importagoes deveriam ser adotadas. Em 

suma, as politicas que levam a uma melhor distribui§ao da renda privada sao altemativas 

eficazes para aumentar o crescimento economico e promover o ajuste fiscal. 
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