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RESUMO 

0 objetivo do trabalho e calcular, para o caso brasileiro, as alfquotas tributarias 

macroeconomicas medias, referentes ao imposto sobre o consumo, sobre a renda do 

trabalho e sobre a renda do capital utilizando dados de arrecadagdo tributaria e da contabi- 

lidade nacional, para o perlodo 1975-/999. Os resultados obtidos mostram que a tributagao 

do consumo e da renda do trabalho e bastante elevada, mesmo quando se leva em conta o 

padrao de tributagao que caracteriza palses de economia similar a brasileira. No tocante a 

tributagao do capital, as allquotas encontradas confirmam os resultados de outros estudos, 

onde a existencia de substituigao tributaria faz com que palses que tributam fortemente o 

consumo e a renda tendam a tributar menos a renda do capital. Por fim, a andlise dos 

impactos da tributagao ilustra a utilidade das allquotas tributarias estimadas para a 

modelagem macroeconomica. 
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ABSTRACT 

This paper computes effective tax rates on factor incomes and consumption for Brazil using 

national accounts and revenue statistics. The estimates obtained are consistent with the 

tax distortions faced by a representative agent in a general equilibrium framework. Our 

results show that the taxation of incomes and consumption are very high in Brazil even 

when compared with the taxation patterns in similar countries. Concerning capital taxation, 

the low rates found confirm the results obtained by other researchers: countries that taxed 

consumption and labor income more tend to tax capital income less. Finally, the 

macroeconomic impact of taxation illustrates the potential relevance of the effective tax 

rates computed. 
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6 Tributapdo da Renda e do Consumo no Brasil 

introdu^Ao 

Polfticas tributarias podem influenciar, decisivamente, o desempenho glo- 

bal da economia. Esta influencia se manifesta em diferentes mveis; no cur- 

to prazo, por meio de sen impacto sobre as finan^as publicas e, no longo 

prazo, mediante sens efeitos sobre a poupanga e o investimento, importan- 

tes determinantes do crescimento economico. Distorgoes no sistema tribu- 

tario podem, assim, traduzir-se em perdas substanciais de eficiencia econo- 

mica. Por essa razao, a ado^ao de polfticas tributarias apropriadas bem como 

a avalia^ao macroeconomica dessas polfticas assumem grande relevancia 

no processo de tomada de decisao. Ademais, o conhecimento das regulari- 

dades empfricas como o co-movimento entre a tributac^ao do capital e os 

principals agregados macroeconomicos - como a poupan^a e o investimen- 

to - permite direcionar melhor os rumos das polfticas fiscais. Por razoes 

analogas, a analise do impacto da tributa^ao do consumo e do trabalho 

sobre o esfor^o de trabalho e sobre o emprego e, tambem, de crucial im- 

portancia. Por fim, a estima^ao das elasticidades tributarias dos principals 

agregados macroeconomicos e importante porque sua utiliza^ao, a luz da 

teoria do bem-estar, permite avaliar o perfil tributario de uma economia e 

otimiza-lo. 

Nesse contexto, a mensura^ao acurada das alfquotas tributarias e funda- 

mental para a elabora^ao de modelos macroeconomicos que permitam 

quantificar os efeitos das polfticas fiscais. Tais modelos exigem o conheci- 

mento nao somente da estrutura de preferencias e da tecnologia, mas tam- 

bem um conjunto de alfquotas tributarias efetivas de forma a subsidiar a 

analise dos impactos da tributa^ao. Ademais, a obten^ao de series razoavel- 

mente longas para essas alfquotas e importante porque permite analisar os 

efeitos macroeconomicos da tributa^ao ao longo dos anos, estimar elastici- 

dades-tribute, comparar cargas fiscais entre pafses, verificar fatos economi- 

cos estilizados, ou ainda subsidiar a avalia^ao de polfticas fiscais. 

Porem, embora o conceito de alfquota tributaria marginal seja simples do 

ponto de vista teorico e, em nfvel microeconomico, relativamente facil de 

mensurar, a quantifica^ao do equivalente macroeconomico desse conceito 
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e bem mais complexa. Esta dificuldade deve-se, primeiramente, ao fato de 

os pafses concederem uma serie de isen^oes, subsfdios e creditos fiscais 

tornando, assim, o uso das informa^oes extrafdas das leis fiscais extrema- 

mente complexo. Alem disso, em sistemas tributarios especfficos, diferen- 

tes tributes freqiientemente incidem sobre a mesma base, como e o caso, 

por exemplo, da tributa^ao da renda e das contribui^oes para a seguridade 

social. Tambem as informagoes dispomveis sobre a arrecada^ao e o sistema 

tributario nao se encontram, em geral, em consonancia com os conceitos 

agregados dos modelos macroeconomicos. Finalmente, e diffcil quantificar 

tanto a evasao como a elisao fiscal, fatores cruciais para a determina^ao 

dessas alfquotas. 

Para contornar esses problemas, Mendoza, Razin e Tesar (1994) propoem uma 

metodologia para estimar as alfquotas tributarias macroeconomicas. Esta 

metodologia estima a distor^ao decorrente da cobran^a de urn tributo, em um 

modelo com um agente representative, por meio do computo da diferen^a 

observada entre rendas e pre^os antes e depois da tributagao. A vantagem desta 

metodologia advem do fato de se poder calcular essas alfquotas sem que seja 

necessario recorrer ao conhecimento das questoes estatutarias ou de evasao e 

elisao fiscal e por utilizar dados de arrecada^ao comumente encontrados em 

anuarios estatfsticos, permitindo, assim, a comparagao dos resultados obtidos 

com aqueles referentes a outros pafses. 

O objetivo desse trabalho e calcular, para o caso brasileiro, as alfquotas tribu- 

tarias macroeconomicas medias, referentes ao imposto sobre o consumo e so- 

bre a renda do trabalho e do capital, utilizando as informa^oes de arrecada<;ao 

tributaria e da contabilidade nacional. A se^ao 1 discute a metodologia para 

estimar as alfquotas tributarias. A se^ao 2 contem as informa^oes referentes 

aos dados utilizados para o Brasil e explica as tecnicas de imputa^ao de dados 

utilizadas para estimar as informa^oes faltantes que entram na composi^ao das 

alfquotas tributarias. A se^ao 3 apresenta as alfquotas tributarias efetivas medi- 

as para o Brasil e compara esses resultados com aqueles obtidos por Mendoza, 

Razin e Tesar. A se^ao 4 ilustra o uso das alfquotas calculadas na segao anterior 

discutindo algumas regularidades empfricas que caracterizam as alfquotas tri- 

butarias efetivas medias para o Brasil e sens impactos sobre os principals agre- 

gados economicos. Por fim, a ultima se^ao reiine as principals conclusoes do 
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8 Tributafdo da Renda e do Consumo no Brasil 

trabalho. Os apendices I, II e III discutem os testes econometricos exigidos 

para a analise desenvolvida na se^ao 4. 

1. ALIQUOTASTRIBUTARIASEFETIVASMEDIAS: UMADIS- 

CUSSAO METODOLOGICA 

Para viabilizar o calculo das alfquotas agregadas efetivas de tributa^ao, 

Mendoza, Razin e Tesar (1994) utilizaram uma metodologia proposta por 

Lucas (1990) e Razin e Sadka (1993). Essa metodologia consiste em esti- 

mar as diferen^as que distorcem a aloca^ao otima de recursos de um agente 

representativo, em modelos macroeconomicos dinamicos, pelo calculo de 

diferen^as porcentuais ex-ante e ex-post a tributa^ao. A vantagem desse 

metodo advem do fato de ele dispensar um tratamento rigoroso das legis- 

la^oes tributarias envolvidas, bastando apenas que se disponha de dados de 

arrecada^ao e de contabilidade nacional. O fato de se utilizar dados dispo- 

mveis internacionalmente e de nao se depender das legisla^oes tributarias 

espedficas facilita a compara<;ao dos resultados para varios pafses. No que se 

segue, detalharemos essa metodologia. 

1.1 Uma Metodologia para o Calculo das Aliquot as Tributarias Efetivas 

Medias 

Considere uma economia fechada, com tres bens, consumo V, trabalho 

e capital "F5. O consumo interno de cada bem sera denotado pelo vetor 

h = (hc, hp h) e o conjunto de polfticas exogenas do governo com respeito a 

despesa agregada de cada bem pelo vetor^ = As firmas produzem 

c usando ^ e /, este provido pelos residentes, e o governo financia sua des- 

pesa,^, impondo tributos sobre o consumo, o capital e a renda do traba- 

lho. Existem dois vetores de pre^os, o pre^o pago pelos consumidores apos 

a tributagao, p = (pc,pl, p,), e o pre^ cobrado pelo produtor antes da 

tributa<;ao, q = qp qk). A estrutura tributaria e descrita por um vetor de 

alfquotas tributarias^ t = (tc, tp tj, referentes a tributa^ao do consumo, do 

trabalho e do capital. Portanto, t = p-q e o vetor de alfquotas ad-valorem 

que prevalece nessa economia. O problema central e encontrar uma forma 
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de computar o vetor t. Mendoza, Razin e Tesar (1994), baseando-se nos 

trabalhos de Frenkel, Razin e Sadka (1991) e Razin e Sadka (1993), pro- 

puseram uma metodologia para calcular essas aliquotas baseada na arreca- 

da^ao e nos dados das contas nacionais. Para se obter o vetor T = (Tc} Tp 

TJj onde Ti = ti/qi, para i = c, I, k, sera necessario, primeiramente, compu- 

tar os vetoresp e q, recorrendo-se a um artiffcio algebrico. Examinando-se 

a restri^ao or^amentaria dos agentes economicos, tem-se que: 

p.(h-e-b) = q.y - pcD (1) 

onde os vetores e c b representam possiveis dota^oes e transferencias do 

governo, dos tres bens, ^ e o vetor de produ^ao liquida e pcD representa 

um tribute do tipo lump-sum sobre o consumo, que financia o deficit do 

governo. O vetor de consumo liquido, ao qual o vetor t de tributes se 

aplica, e (h-e-b). Note-se que o consumo liquido do fator I e negative e, 

portanto, bl e nulo porque, como o fator trabalho e ofertado pelos indivi- 

duos, o governo nao pode fazer transferencias, em termos de unidades de 

trabalho. Deflne-se^ como a produ(;ao liquida de bens para consumo pelo 

setor privado {y> 0), enquanto ^ ^jy/; correspondem aos fatores de produ- 

<;ao {y^yh < 0). Por conseguinte, q.y representa uma medida de lucro, que 

e parte da renda domestica. Nessa economia, as aliquotas tributarias ud- 

valorem sao dadas pelas expressoes: 

tc = (plyc - qjcyqYc (2) 

T, = / (q, (erhj - p. (e, - hj] / q, (efhj (3) 

Nas equa^oes (2) a (4) os numeradores mensuram a diferen^a entre os 

valores dos agregados, antes e depois da tributa^ao do consumo, da renda 

do trabalho e do capital, respectivamente; estes valores podem ser aproxi- 

mados pela arrecada^ao referente a cada tributo. Os denominadores repre- 

sentam o consumo e a renda derivada do trabalho e do capital, valorados 

antes da tributa^o e, portanto, correspondem a base tributaria de cada 
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imposto. Conclui-se, pois, que o elemento crucial para a constru^ao de 

uma estimativa confiavel do vetor Tea determina^ao das receitas tributa- 

rias associadas aos diferentes tributos e de suas respectivas bases de calculo. 

Ressalte-se que o metodo acima descrito fornece alfquotas tributarias agre- 

gadas efetivas, isto e, aliquotas medias que se aplicam a tributa^ao efetiva- 

mente realizada. Estas alfquotas incorporam informa^oes sobre cada tribu- 

to, tais como creditos, subsfdios, dedu^oes e isen^oes tributarias implfcitas 

nas informa^oes da contabilidade nacional e sao consistentes com os fun- 

damentos microeconomicos do modelo do agente representativo. 

1.2 Descrifdo dos Dados 

Nesta subse^ao descreveremos os dados que serao utilizados para compu- 

tar as alfquotas tributarias e explicaremos a codifica^ao de quatro dfgitos, 

listada abaixo. Os codigos abaixo identificam as diferentes receita tributa- 

ria, padronizada nos moldes da Organization for Economic Cooperation and 

Development (OCDE). Esta padronizagao e util porque possibilita a orga- 

niza^ao da coleta das informa^oes de receitas tributarias no Brasil, em um 

padrao internacional, permitindo, assim, comparagoes com outros pafses. 

♦ Dados de Arrecada^ao Tributaria 

1100 - Tributa^ao sobre a renda, lucro e ganhos de capital de indivfduos; 

1200 - Tributa9ao sobre a renda, lucro e ganhos de capital de cor- 

poragoes;1 

2000 - Total de contribui^oes sociais; 

2200 - Contribui^ao dos empregadores para a seguridade social; 

3000 - Tributa^ao em folha de pagamento e da for^a de trabalho; 

4100 - Tributa^ao incidente sobre a propriedade imovel; 

4400 - Tributa^ao das transa^oes financeiras e de capital; 

5110 - Tributa^o sobre bens e servigos em geral; 

5121 - Tributagao especffica {Excise Taxes). 

1 A COFINS , apesar do seu nome, nao incide sobre a folha salarial, mas sim sobre o faturamento 
das empresas, razao pela qual foi incluida na conta 1200 e nao na conta 2200. 
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♦ Dados de Contabilidade Nacional: 

C = Total do consumo privado; 

G = Total do consumo do governo (federal, estadual e municipal); 

Gw = Compensa^ao de empregados pagos por fornecedores de servigos 

do governo; 

OSPUE = Excedente operacional das empresas privadas, exceto 

corpora96es; 

PEI = Renda das famflias derivada da propriedade e de empreen- 

dimentos de residentes; 

W = Salaries; 

OS = Excedente operacional total da economia. 

Com base nessas defini^oes e nas equa^oes (2) a (4) e possfvel computar as 

alfquotas efetivas de tributa^ao sobre o consumo e sobre a renda dos fato- 

res produtivos. 

1.2.1 AKquota Media Efetiva da Tributa^ao do Consumo 

A alfquota media efetiva de tributa^ao sobre a venda de bens de consumo (T) 

sera dada pela expressao: 

T = [(5110+5121 )/(C+G-Gw-5110-5121)]*100 (5) 

O numerador de (5) representa a arrecada^ao decorrente da tributa^ao dos 

bens e servi^os, que e igual, por defini^ao, a diferen^a nominal do consu- 

mo agregado antes e depois da tributa(;ao. O denominador corresponde a 

base tributaria, ou seja, ao valor do consumo antes da tributa^o, mensurado 

como o valor do consumo apos a tributa^ao menos a receita da tributa^ao 

do consumo. A expressao (5) e particularmente util porque permite levar 

em conta o fato de o consumo nominal, nas contas nacionais, ser computa- 

do a pre(;os de mercado, isto e, incluindo impostos. Como de costume 

nesse tipo de calculo, inclui-se apenas a parte do consumo do governo que 
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12 Tributafdo da Renda e do Consumo no Brasil 

se refere a bens e servi^os, razao pela qual os salaries pages pelo governo - 

Gw - sao exclmdos do denominador da expressao (I).2 

1.2.2 Alfquota Media Efedva de Tributagao da Renda do Trabalho 

De forma analoga, a alfquota media efetiva de tributa^ao sobre a renda 

proveniente do trabalho corresponde a diferen^a entre o valor da renda 

antes e depois da tributa^ao. O problema aqui advem do fato de os dados 

de arrecada^ao, em geral, nao diferenciarem a renda dos indivfduos em 

termos de renda do trabalho do capital. E necessario, portanto, separar 

essas fontes de renda no que tange a tributa^ao.3 Deve-se tambem conside- 

rar a existencia de outros tributos importantes baseados nos rendimentos 

do trabalho, como e o caso das contribui^oes para a seguridade social e de 

alguns outros descontos em folha de pagamento, em adi^ao a tributa<;ao da 

renda dos indivfduos. Quando todos esses fatores sao levados em conta, a 

alfquota de tributa^ao da renda total (T/;) e dada pela expressao (6): 

Assim, a alfquota tributaria que incide sobre a renda total do agente repre- 

sentativo e dada pela razao entre a receita tributaria efetivamente arrecada- 

da pelo imposto sobre a renda - que corresponde a difere^a entre a renda 

do indivfduo antes e depois da tributa^ao - e a renda tributavel - soma da 

renda salarial (W) e nao salarial (PEI) e do excedente operacional das em- 

presas privadas. Definindo-se a tributa^ao da renda proveniente dos salari- 

es como T*W pode-se obter a alfquota efetiva de tributa^ao sobre a renda 

derivada do trabalho (T,): 

Ressalte-se que este calculo incorpora todas as contribui^oes sociais para a 

seguridade e demais descontos em folha de pagamento como parte da re- 

2 Essa formula e identica a usada por McKEE, VISSER & SAUNDERS (1986). 

3 Para solucionar esse problema supoe-se que todas as fontes de renda dos indivfduos sao tributa- 
das a uma mesma alfquota. 

r, = f 1100/(OSPUE + PEI + W)]*100 (6) 

Tl = [(T*W + 2000 + 3000) /{ W+ 2200)] *100 (7) 
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ceita tributaria proveniente da renda do trabalho, alem de corrigir a base 

tributaria, ao incluir a contribui^ao social para a seguridade paga pelos 

empregadores, no denominador da expressao (6). 

1.2.3 Aliquota Media Efetiva de Tributagao da Renda de Capital 

Supondo-se ainda que todos os contribuintes sao tributados uniformemen- 

te, a aliquota media efetiva de tributa^ao do capital (T^) pode ser calculada 

como: 

Tk = [(T*(OSPUE + PE1}} + 1200 + 4100 + 4400) / OS]*100 (8) 

onde o termo Th*(OSPUE + PEI) representa a arrecada^ao proveniente da 

tributa^ao do capital que os individuos detem. O numerador dessa expres- 

sao representa, assim, a diferen^a entre a renda do capital antes e depois da 

tributa^ao. Ele inclui nao apenas a renda do capital dos individuos, mas 

tambem aquela das corpora^oes alem de todos os tributes que incidem 

sobre a propriedade de bens imoveis e sobre as transa^oes financeiras e de 

capital. O denominador da expressao (8) corresponde a renda bruta do 

capital, aproximada aqui pelo excedente operacional total, 05. O exceden- 

te operacional representa a diferen^a entre a produ^ao bruta, avaliada a 

pre^os produtores, e a soma do consumo intermediario, salaries e contri- 

bui^oes dos empregados a seguridade social, a tributa^ao indireta e depre- 

cia^ao. 

2. CONSTRLKpAO DA BASE DE DADOS PARA O BRASIL UTILI- 

ZANDO TECNICAS DE IMPUTA^AO DE DADOS 

Os dados para o Brasil foram coletados do Government Finance Statistics 

Yearbook e das informa^oes divulgadas pelo Conselho Fazendario Estadual 

(CONFAZ). Em alguns casos, os dados foram fornecidos diretamente pela 

Secretaria do Tesouro Nacional e pela Secretaria da Receita Federal. Utili- 

zaram-se, tambem, informa^oes do Instituto Brasileiro de Geografia e Es- 

tatistica (IBGE) e da revista ConjunturaEconomica. Em virtude de todas as 
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informa^oes estarem originalmente dispomveis em valores correntes, to- 

dos os valores foram corrigidos pelo IGP-DI, a pre^os medios de 1999. 

Com base nessas fontes, chegou-se ao seguinte padrao para a referida con- 

versao. A rubrica 1100 - Tributa^ao da renda, lucros e ganhos de capital de 

indivfduos - e composta pelo Imposto de Renda pessoa fisica (IRPF), por 

parte do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),4 e pelo Imposto 

sobre Vefculos Automotores (IPVA).5 A rubrica 1200 - Taxas sobre a ren- 

da, lucros e ganhos de capital das corpora^oes contem as informa^oes 

sobre o Imposto de Renda sobre Pessoa Juridica (IRPJ), pela Contribui- 

gao sobre o Lucro Lfquido das Empresas (CSLL), por parte do Imposto 

de Renda Retido na Fonte (IRRF)6 e pela contribui<;ao para o financia- 

mento da seguridade social (COFINS). Ja a rubrica 2000 - Total de Con- 

tribui^oes para a Seguridade Social - e composta pela arrecada^ao de con- 

tribuigoes para a seguridade social da Uniao, dos Estados e dos Mumcipi- 

os.7 A rubrica 4100 - Tributa^ao incidente sobre bens imoveis - e composta 

pelo Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e pelo Imposto Territorial 

Rural (ITR). A rubrica 4400 - Tributa^ao das transa^oes financeiras e de 

capital - inclui o Imposto sobre Movimenta^ao Financeira - (IPMF) e o 

Imposto sobre Opera^oes Oficiais e Creditfcias (IOF). Por fim, a rubrica 

5110 - Tributa^ao em geral sobre bens e servi^os - inclui o Imposto Sobre 

a Circula^ao de Mercadorias e Services (ICMS) e o Imposto Sobre Servi- 

<;os (ISS), pelo Imposto sobre produtos Industrializados (IPI) (inclusive 

os impostos especificos, que compoem a conta 5121), mais uma serie de 

taxas e contribuigoes de menor valor. 

No que tange aos dados da Contabilidade Nacional, exceto no que se refe- 

re ao PIB, nao existem estimativas para todas as informa^oes utilizadas no 

4 A distribuiijao do Imposto de Renda Retido na Fonte entre o capital e o trabalho (rubricas 1100 
e 1200) foi feita com base nas propor^oes do IRPF e IRPJ, no Imposto de Renda Total. 

5 Note que o IPVA nao e um imposto sobre o bem, mas sobre a "renda" da pessoa que o possui. 
De fato, o contribuinte nao paga para ter o bem, mas para poder utiliza-lo em vias publicas. 

6 Ver, a esse respeito, a nota 3. 

7 Como se pode notar, somente conseguimos dados de arrecada^ao de contribui^oes para a 
seguridade social na esfera federal, no pen'odo de 1995 a 1999. A rubrica 2200 - Contribui^ao 

dos Empregadores para a Seguridade Social - nao pode ser computada separadamente. Tambem 

a rubrica 3000 - Tributa9ao do Trabalho - nao levou em considera^ao descontos em folha, 
dificeis de se avaliar. 
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calculo do Excedente Operacional da Economia - OS. No caso dos salaries 

pagos pelo governo, para os anos de 1996 a 1999, so estao dispomveis os 

dados da Uniao, obtidos diretamente da Secretaria de Or^amento Federal 

do Ministerio do Planejamento, Or^amento e Gestao. Os dados referentes 

aos codigos OSPUE e PEI somente eram estimados pelo IBGE de cinco 

em cinco anos, entre 1975 a 1990, data a partir da qual este instituto pas- 

sou a realizar a referida estimativa anualmente. 

Ademais, a computa^ao das alfquotas tributarias efetivas atualizadas e difi- 

cultada pelo fato de as informa^oes mais recentes sobre a arrecada^ao tri- 

butaria, que constam nos anuarios estati'sticos do EMI, serem referentes ao 

ano de 1994. Para os demais anos, ate 1999, so existem dados completos 

dispomveis em ambito nacional. Por serem de fontes distintas, as informa- 

^oes em mvel do Governo Central (Uniao) apresentariam riscos de erro, 

ou quebra estrutural nas series coletadas, devido a possfveis diferengas de 

metodologia de calculo. Alem disso, para se completar as series, foi neces- 

sario obter-se informa<;6es tributarias referentes aos estados e municipios. 

Por fim, vale ressaltar que, no que se refere aos dados estaduais e munici- 

pais, os anuarios estatisticos do FMI nao continham as informa^oes menos 

recentes - referentes aos anos de 1975 e 1976 - de todos os tributes e de 

contribui(;6es para a seguridade social dos municipios de 1975 a 1988. 

Em vista dos problemas acima expostos, torna-se claro que a computa^ao 

das alfquotas tributarias macroeconomicas para o Brasil exige informa^oes 

que nao estao dispomveis. Portanto, a constru^ao de uma serie de tempo 

requer a estima^ao dos componentes faltantes. Para tal, e necessario recor- 

rer a tecnicas estatfsticas de imputa^ao de dados. Estas tecnicas, de funda- 

mental importancia para viabilizar a estima^ao das alfquotas medias de tri- 

buta^ao efetiva, serao discutidas na se^ao seguinte. 

2.1 Tecnicas de Imputapdo de Dados: O Metodo BLUP (Best Linear Unbiased 

Prediction) 

Para a imputagao de dados utilizou-se o metodo Best Linear Unbiased 

Prediction - BLUP, desenvolvido por Henderson (1950) e revisado por 

Robinson (1991). Dentre os metodos de previsao de fm^oes lineares, o 

BLUP e urn procedimento particularmente interessante porque produz es- 
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timativas nao-viesadas e eficientes.8 No que se segue, descreveremos sucin- 

tamente esse metodo.9 

Considere-se o caso em que m observa^oes sao "perdidas" em um dos anos 

T da serie analisada. Suponha-se ainda que as n-m primeiras observances 

da variavel analisada sao conhecidas para todos os penodos de tempo. Nes- 

se caso, o estimador BLUP, para as observances ausentes, e dado pela ex- 

pressao abaixo: 

_ ( K(T-\) V , _ 
yr. = yr. + 

K(T-l) + l 
*{yJ + yJ (8) 

para i = n-m + 1, onde yc, a media da parte completa, isto e, media 

das observances dos n-m individuos com dados completes, nos T-l pri- 

meiros penodos, e representada pela equanao (9): 

Y I-l n-m 

yT , a media das observances presentes no penodo T, e y^, a media das 

observanoes do i-esima variavel "incompleta" nos T-l primeiros instantes, 

sao dados, respectivamente, pelas expressoes (10) e (11): 

jv. = (10) 
n-m i=1 

3b 
T^t¥" (U) 

Note-se que K e estimado com base em um con) unto de dados completos, 

que pode ser o conjunto de n-m dados completos em T instantes ou o 

8 Estas propriedades foram demonstradas por HENDERSON (1975). 

9 Mais detalhes sobre esse metodo e sua aplica^ao ao caso brasileiro podem ser encontrados em 
DELHI (1998). 
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conjunto das n observa(;6es (no caso, o tipo de tributes) nos T-l primeiros 

instantes. A literatura nao e conclusiva sobre qual o melhor conjunto de 

dados completes a ser usado, mas e recomendavel utilizar o maior deles. 

Estima-se K pela expressaoo"^ /a2. Como cr2 e G2 sao desconhecidos, a 

previsao de K dependera das estimativas destes componentes da variancia. 

Para tal, Delhi (1998) sugere a utiliza^ao do estimador MINQUE 

{Minimum Norm Quadratic Unbiased Estimation) para os componentes da 

variancia (expressoes (12) e (13)): 

a2 = A~B 

(n -l)(r -1) 
(12) 

s =   se s > 0, 

Tcinc -l)(rc -1) 

<71 = 0 se s < 0 (13) 

onde nc e T sao, respectivamente, o mimero de modalidades de tributos e o 

numero de anos utilizados no calculo das estimativas. Ja os valores A e B 

sao obtidos pelas equa^oes (14) e (15): 

A = ttiy*-y..)2 (M) 
i=i /=i 

b = EX(^.-X,)2 (15) 
1=1 1=1 

3. AL1QUOTAS TRIBUTAR1AS EFETIVAS MEDIAS PARA O 

BRASIL 

A Tabela 3.1 apresenta as aliquotas efetivas medias para a tributa^ao do 

consumo, da renda das familias, da renda do trabalho e da renda do capital, 

computadas a partir da informa^ao dispomvel e da imputa^ao de dados. 
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No que se segue, discutir-se-a, brevemente, cada uma dessas aliquotas, Gos- 

tariamos, porem, de acrescentar que embora essas estimadvas refiram-se a 

receita efedvamente arrecadada, elas supoem que a incidencia tributaria e a 

incidencia legal que, como sabemos, dependendo das condi^oes de merca- 

do, pode diferir, substancialmente, da incidencia economica. Esse ponto e 

particularmente problemadco no caso brasileiro em vista do carater cumu- 

lativo de muitos dos nossos impostos e, portanto, deve set levado em con- 

sidera<;ao quando da compara^ao com o sistema tributario de pafses desen- 

volvidos. 

3.1 Tributapdo Efetiva Media do Consumo 

A analise da Tabela 3.1 mostra, em primeiro lugar, que a tributa^ao do 

consumo e extremamente elevada no Brasil, mesmo para padroes tipicos 

de pafses em desenvolvimento, onde o consumo e fortemente tributado.10 

Assim, por exemplo, em 1995 a alfquota de tributa^ao efetiva do consumo 

elevou-se a 42,6%. Isto implica distor^oes substanciais para a aloca^ao de 

recursos, podendo, inclusive, comprometer o desempenho de longo prazo 

da economia. Note-se, tambem, que as alfquotas calculadas sao relativa- 

mente volateis, variando de 20,8%, em 1984, ate 42%, em 1995. Ate 1994 

essas alfquotas estavam em torno de 27%, flutuando em torno deste pata- 

mar. Ja a partir de 1994 e possfvel perceber um acentuado aumento da 

tributa<;ao, cujo pico ocorre em 1995, quando atinge 42%, para depois 

cair, mantendo-se, porem, acima dos 35%. Essas flutua^oes devem-se a 

mudangas de curto prazo nas polfticas fiscais, tais como varia^oes nas 

alfquotas e isen(;6es, dentre outros. 

10 Ver a esse respeito, SAMPAIO DE SOUSA (1997), TANZI (1987) e BIRD (1987), dentre 
outros. 
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TABELA 3.1 - ALIQUOTAS EFETIVASMEDIAS PARA O BRASIL - 

1975-1999 

Ano Aliquota Efetiva Media Aliquota Efetiva Media Aliquota Efetiva Aliquota Efetiva 

sobre o Consumo sobre a Renda das Media sobre a Media sobre a 

-Tc- Familias Renda do Trabalho Renda do Capital 

-Th- -Ti- -Tk- 

1975 33,38 1,24 22,25 4,47 
1976 32,17 1,11 22,15 4,60 
1977 28.60 1,00 22,96 4,59 
1978 29,59 1,09 22,55 5,01 
1979 24,63 1,12 22,70 4,90 
1980 31,34 0,85 18,78 5,08 
1981 32,92 1,33 18,31 5,78 
1982 30,41 0,88 20,04 6,53 
1983 30,59 0,92 18,81 5,61 
1984 20,84 1,49 17,17 8,12 
1985 22,39 0,78 15,06 9,96 
1986 24,73 0,73 13,89 12,49 
1987 25,49 0,94 13,29 10,01 
1988 24,45 0,78 10,18 11,49 
1989 25,42 0,69 9,86 11,94 
1990 31,53 0,98 11,23 16,14 
1991 25,27 0,94 11,30 10,50 
1992 24,73 0,75 11,65 14,24 
1993 26,14 0,90 12,35 18,99 
1994 33,96 1,41 17,98 18,95 
1995 42,60 2,05 20,50 14,33 
1996 36,55 1,73 19,99 13,73 
1997 35,42 1,42 20,08 14,20 
1998 35,56 1,73 20,58 14,84 
1999 38,16 1,65 18,26 17,29 

1) Os valores em negrito possuem, em algum momento de sua composite, dados imputados. 

Note-se que as altas aliquotas observadas em 1995 podem ser explicadas 

pelo que se convencionou denominar "efeito Tanzi reverso", quando da 

estabiliza<;ao da economia. O controle da infla^ao obtido pelo Piano Real 

aumentou o deficit do governo, ja que a erosao monetaria nao mais funci- 

onava como um redutor dos gastos publicos. E possfvel que a busca pelo 

equilfbrio fiscal tenha exigido, em um primeiro momento, o aumento da 

tributa^ao e, em particular, da tributa<;ao do consumo. 

E interessante comparar nossos resultados com aqueles obtidos por 

Mendoza, Razin e Tesar (1994). O Grafico 3.1 apresenta as aliquotas tri- 

butarias efetivas medias sobre o consumo para os seguintes paises: Brasil, 

Alemanha, Canada, Franga, Italia, Reino Unido, Japao e Estados Unidos. 
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A analise deste grafico permite classificar os paises em tres grupos distin- 

tos, de acordo com o mvel de tributa^ao efetiva. O primeiro deles, caracte- 

rizado por aliquotas elevadas, inclui o Brasil e a Franga. Este pafs, dentre 

aqueles da OCDE, tambem tributa fortemente o consumo, com aliquotas 

bem superiores aquelas dos demais pafses. O segundo grupo, que apresen- 

ta tributa^ao moderada do consumo, engloba a maioria dos pafses analisa- 

dos; o Reino Unido, o Canada, a Alemanha e a Italia. Por fim, existem 

pafses que apresentam nfveis de tributa^ao relativamente baixos, como os 

Estados Unidos e o Japao. 

Contrariamente a maioria dos pafses da OCDE, cujas aliquotas parecem 

ser estacionarias, a tributa^ao do consumo no Brasil apresenta uma ten- 

dencia crescente durante o perfodo analisado. Existem, portanto, evidenci- 

as de um elevado gravame excessive associado a essas altas aliquotas. Ade- 

mais, o fato de o Brasil tributar pesadamente o consumo pode ter implica- 

^oes distributivas, no caso de esse tipo de tributa^ao ser regressivo, o que 

refor^aria as ja significativas disparidades de renda no Brasil. 

GRAFICO 3.1 - TRIBUTA^AO EFETIVA MEDIA DO CONSUMO 
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Note-se, porem, que estudos recentes tem indicado que a diferencia^ao da 

tributa^ao do consume, com base em considera(;6es distributivas, tem con- 

tribmdo para reduzir a regressividade desse tributo, contrariando, assim, a 

visao convencional a respeito da iniqiiidade da tributa^ao indireta.11 Por 

fim, vale lembrar que os impostos sobre o consumo oneram, tambem, o 

investimento por incidirem sobre os bens intermediarios, conforme sera 

explicitado na se^ao 3.3, quando da discussao da tributa^ao do capital. 

3.2 Tributafdo Efetiva Media da Renda das Famtlias e do Trabalho 

Novamente o Brasil apresenta um perfil tfpico de paises em desenvolvi- 

mento em que a tributa^ao da renda das famflias e muito baixa quando 

comparada com os outros tipos de tributes. Inumeras razoes contribuem 

para explicar este perfil. Em primeiro lugar, a tributagao da renda em pai- 

ses mais pobres aplica-se, sobretudo, aos empregados do setor publico e do 

setor privado formal, restringindo, assim, a base tributaria desse imposto. 

(TANZI, 1987) Ademais, as inumeras isen^oes e dedu^oes que acompa- 

nham esse imposto tambem contribuem para reduzir a base tributaria, ex- 

plicando, assim, os baixos niveis de tributa^ao efetiva da renda das famflias. 

Por outro lado, nossos resultados mostram que a tributa^ao da renda do 

trabalho e expressiva no Brasil. As alfquotas efetivas medias da tributa^ao 

da renda do trabalho sao bastante elevadas (Tabela 3.1). Essa forte tributa- 

<;ao da renda do trabalho, comparavel somente aquelas de pafses mais de- 

senvolvidos, explica-se pela acirrada competi^ao tributaria que caracteriza 

a federa^ao brasileira. (LEMBGRUBER, 1999) A descentraliza^ao das fi- 

nan^as publicas, iniciada nos anos 80 e ampliada pela Constitui^ao de 1988, 

11 Ver a esse respeito, AHMAD & STERN (1983), BIRD (1987). Para o caso do Brasil, ver 
SAMPAIO DE SOUSA (1992) e SIQUEIRA etalii (2000). Lembramos, porem, que a discus- 
sao referente a progressividade/regressividade da tributa^ao do consumo, longe de ser consensual, 
esta associada ao tipo de tributo, particularidades do pat's analisado, dentre outros fatores. Ade- 
mais, essa questao depende nao somente do custo administrative associado a diferenciaijao das 
ah'quotas, mas tambem da viabilidade, em termos de eficiencia, da tributa^ao de bens de luxo. 
Esses aspectos nao podem ser considerados, de maneira adequada, em um estudo com o nosso 

mvel de agrega^ao. 
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reduziu significativamente a receita dispomvel do governo central. Como 

o aumento da receita dos mveis subnacionais de governo nao foi acompa- 

nhado de uma descentraliza^ao correspondente dos programas de polfticas 

publicas, que continuaram, em boa parte, a ser atendidos pelo governo 

central, houve uma redu^ao da disponibilidade de caixa dessa esfera de 

governo. A rea^ao do governo central foi, entao, criar ou valorizar os im- 

postos nao partilhaveis, isto e, aqueles que nao compunham as bases do 

FPE e FPM.12 Dentre esses impostos destacam-se as contribuigoes sociais 

que incidem sobre o fator trabalho e que respondem atualmente pela mai- 

or parcela da arrecada^ao fiscal. Ademais, o fato de alguns desses tributes 

serem cumulativos implica alfquotas finais mais elevadas e, portanto, pode 

conduzir a uma maior arrecada^ao. Note-se, por flm, que a redu^ao subs- 

tancial da tributa^ao do trabalho na decada de 80 - conhecida como a decada 

perdida - deve-se a udliza^ao da tributa^ao do trabalho como mecanismo de 

estabiliza^ao macroeconomica. A polftica deliberada de reduzir os custos do 

trabalho, mediante a redu^ao do onus fiscal incidente sobre esse fator, visava 

estimular o emprego e certamente contribuiu para amenizar os custos sociais 

decorrentes da recessao economica pela qual passava o Pais.13 

Comparando-se os resultados brasileiros com aqueles obtidos para os pai- 

ses industrializados (Grafico 3.2), nota-se que, em termos de tributa^ao 

efetiva da renda do trabalho, existem duas classes distintas de pafses. 

12 Respectivamente, Fundo de Participa^ao dos Estados e Fundo de Participa9ao dos Municipios. 

13 Segundo os citados estudos do BNDES, apos o Piano Real a carga tributaria brasileira mudou 
de patamar, passando de 21,2% do PIB em novembro de 1989 para 27% do PIB em novembro 
de 1994. Em seguida ate 1998 sustentou-se, com pequenas oscila^oes, em torno do novo pata- 
mar, voltando a crescer em 1999 e 2000 ate atingir 30,7% do PIB. O aumento da tributagao 
segundo o BNDES, e explicado, em parte, pelo desempenho favoravel da arrecada^ao do ICMS 

em face da estabiliza^ao e ao crescimento economico propiciados pelo Piano Real, parte pelo 
aumento da arrecada^o federal de contribui96es sociais, tanto por meio da institui^ao de novas 
contribui^oes quanto pela majora^ao de aliquotas que ja existiam, como foi o caso da COFINS. 
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GRAFICO 3.2 - TRIBUTAQAO efetiva media da renda do 
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Na primeira encontram-se aqueles que tributam pesadamente a renda do 

trabalho, como e o caso da Franca, da Italia e da Alemanha. Na segunda 

classe estao os demais pafses, entre eles o Brasil. Ressalte-se, porem, que 

embora a tributa^ao total da renda do trabalho no Brasil esteja proxima 

daquela que prevalece nesses pafses, essa tributagao onera particularmente 

o uso do fator trabalho, desincentivando, assim, a gera^ao de emprego. 

Considerando o elevado nfvel de correla^ao entre desemprego e pobreza 

no Brasil essa polftica e nao somente ineficiente, mas concorre tambem 

para agravar as ja signiflcativas disparidades de renda. 

Finalmente, poder-se-ia supor que aumentar a tributa^ao do trabalho para 

compensar a queda na arrecada^ao com a tributa^ao do consumo seria uma 

polftica tributaria apropriada para reduzir as distor^oes na economia brasi- 

leira, visto que os tributos incidentes sobre a renda sao os que mais se 

aproximam dos impostos do tipo lump-sum. Contudo, esta percep^ao pode 

nao estar correta. Rebelo (1991), em sens estudos sobre polfticas de longo 

prazo e crescimento sustentavel, conclui que altos indices de tributa^ao da 

renda se traduzem em baixas taxas de crescimento da economia. 
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3.3 Tributa^ao Efetiva Media do Capital 

Os baixos mveis de tributa9ao efetiva do capital no Brasil, que prevalecem 

ate o imcio dos anos 80, explicam-se, em parte, pela existencia de isen^oes, 

dedugoes e regimes especiais que existentes no sistema tributario brasilei- 

ro. Em particular, na decada de 70, penodo correspondente ao milagre 

economico brasileiro e caracterizado por uma estrategia de substitui^ao de 

importa^oes, a baixa tributa^ao do capital pode ser vista como uma tenta- 

tiva de fortalecer a industria nacional mediante a utilizagao de uma polftica 

de incentivos fiscais que visava atrair capitais para o Brasil. A partir de 

meados dos anos 80, porem, a taxagao do capital aumenta substancialmen- 

te, com a introdu^ao do FINSOCIAL incidente sobre o faturamento das 

empresas e, subseqiientemente, transformado na COFINS.14 Note-se, po- 

rem, que na medida em que essa contribui^ao e parcialmente repassada 

para os consumidores, nossa hipotese de incidencia, que supoe que ela onera 

o investimento, contribui para aumentar a tributa^ao do capital. 

Vale, porem, ressaltar que a metodologia aqui utilizada nao considera os 

efeitos de tributa^ao indireta, que constituem parte significante do onus 

tributario que incide sobre o capital. A inclusao da tributa^ao indireta pode 

modificar substancialmente os resultados obtidos, tornando a tributagao 

efetiva desse fator bem superior aquela calculada. Isto porque, durante o 

penodo que antecedeu a abertura comercial a tributagao do capital no Bra- 

sil se fazia, predominantemente, mediante uma forte tributa^ao das impor- 

tagoes de bens de capital, onerando, assim, o custo do investimento.15 Essa 

observa^ao deve ser levada em conta quando da analise do Grafico 3.3, que 

faz uma compara^ao internacional do onus fiscal que recai sobre o capital. 

Examinando-se o Grafico 3.3, os pafses podem ser agrupados em tres 

grupos distintos. No primeiro grupo encontram-se os pafses que tributam 

14 A Contribui^ao Social sobre o Faturamento das Empresas (COFINS), criada pela Lei Comple- 
mentar n0 70/91, para implementar o disposto no art. 195, I, da Constitui^ao da Repiiblica, 
substituindo o Finsocial conforme dispos o art. 56 da A.D.C.T'. e destinada a manutemjao da 
Seguridade Social. 

15 Ver, a esse respeito, o trabalho de SAMPAIO DE SOUSA (1999). 
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pesadamente o capital, a saber, o Reino Unido, os Estados Unidos e o 

Canada, embora a partir do final da decada de 80 estes dois ultimos apre- 

sentem uma tendencia a reduzir o onus fiscal sobre esse fator. No segundo 

grupo, tributando moderadamente o capital, encontram-se os demais pai- 

ses, a exce^ao do Brasil. Vale, contudo, destacar que o Japao aumentou 

continuamente sua tributa(;ao efetiva do capital, ja figurando, no final dos 

anos 80, como uma das economias que mais tributam o capital. Finalmen- 

te, o Brasil representa um grupo a parte, onde o capital e menos tributado. 

Constata-se, portanto, que o Brasil segue a regra tributaria ja observada 

nos pafses desenvolvidos de acordo com a qual os pafses que tributam mais 

intensamente o consume e a renda do trabalho tendem a tributar menos 

fortemente a renda do capital. 

GRAFICO 3.3 - TRIBUTA^AO EFETIVA MEDIA DA RENDA DO 
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4. IMPACTOS MACROECONOMICOS DA ESTRUTUBA TRI- 

BUTARIA 

Nesta se^ao discutiremos as regularidades empiricas que caracterizam as 

alfquotas tributarias efetivas medias e seus impactos sobre os principals 
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agregados economicos. Esta analise serve para ilustrar a utiliza^ao, em m- 

vel macroeconomico, das aliquotas apresentadas na se^ao anterior. Para tal, 

examinaremos os co-movimentos entre os agregados macroeconomicos e 

as aliquotas calculadas e verificaremos se as evidencias obtidas estao de 

acordo com as implica^oes basicas derivadas da teoria economica. Essa 

analise permitira, tambem, o calculo das elasticidades-tributo desses agre- 

gados economicos. Antes, porem, a se^ao 4.1 fara uma breve digressao 

acerca dos impactos teoricos da tributa^ao. Os resultados obtidos para o 

Brasil serao discutidos na se^ao 4.2. 

4.1 Implicates Tedricas da Tributafdo sobre os Agregados Macroeconomicos 

Um ponto relevante que costuma permear as discussoes economicas e sa- 

ber em que medida as diferen^as nas taxas de crescimento entre paises se 

devem as polfticas economicas implementadas, incluindo-se af as polfticas 

tributarias. A teoria neoclassica tradicional de crescimento nao pode res- 

ponder a essa questao, uma vez que nesta teoria a taxa de crescimento de 

longo prazo e determinada de forma exogena pelo crescimento da popula- 

gao e pelas mudan^as na tecnologia. Ao endogeneizar a taxa de crescimen- 

to de longo prazo as novas teorias de crescimento fornecem uma base teo- 

rica para se analisar os efeitos de longo prazo das polfticas economicas 

vigentes. Em particular, elas permitem explorar os impactos das polfticas 

tributarias sobre o crescimento economico.16 

Note-se, porem, que os modelos teoricos e a evidencia empfrica disponfvel 

nao permitem estabelecer uma conclusao inequfvoca sobre o impacto da 

tributa^ao no desempenho de longo prazo da economia. Esses efeitos vari- 

am, por exemplo, de acordo com a forma de acumula^ao de capital huma- 

no e da maneira como as receitas tributarias sao gastas. Polfticas tributarias 

podem, assim, ter efeitos negatives, nulos ou positives sobre o crescimen- 

to economico. Os efeitos de longo prazo da tributa^ao da renda ou do 

investimento tendem a ser negativos se o impacto positivo do crescimento, 

gerado pela utiliza^ao das receitas tributarias, e pequeno. Por outro lado, 

16 Ver, a este respeito, BIN XU (1994), SOLOW (1956), CASS (1965), ROMER (1986) e LUCAS 
(1988). 
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existe um amplo consenso sobre o fato de que um tributo sobre a renda ou 

sobre o investimento provoca um efeito negativo direto na taxa de cresci- 

mento de longo prazo, porque reduz o incentivo para os agentes economi- 

cos otimizarem, intertemporalmente, suas escolhas. E importante tambem 

considerar os efeitos indiretos decorrentes do fato de a tributa^ao assimetrica 

do capital ffsico e humano, nos diferentes setores produtivos, induzir ajus- 

tes equivalentes de forma a equalizar as taxas reais, pos-tributa^ao, de re- 

torno entre estes setores. Estes ajustes geralmente reduzem o efeito negati- 

vo direto da tributa^ao.17 Quando se contrapoem esses impactos diretos e 

indiretos da tributa(;ao nao e surpreendente que exista grande diversidade 

entre os resultados encontrados nos diferentes estudos. 

4.2 Resultados pam o Brasil 

Nesta se^ao examinar-se-ao os co-movimentos entre os agregados 

macroeconomicos e as alfquotas calculadas para verificar se as evidencias 

obtidas estao de acordo com as implica^oes basicas derivadas da teoria eco- 

nomics. Com o intuito de habilitar essas estima^oes, foram realizados dife- 

rentes testes econometricos, cuja discussao detalhada encontra-se nos Apen- 

dices I e II, nas Tabelas, AI-1 e AI-2-1 a AI-2-5. 

A Tabela 4.1 lista os co-movimentos entre as alfquotas tributarias e a pou- 

panga, o investimento, as exporta^oes Ifquidas, o numero de boras traba- 

Ihadas e a taxa de desemprego. As correla^oes mostradas servem apenas 

para ilustrar o caso brasileiro e devem ser examinadas com cautela porque 

algumas series nao sao estacionarias. Os resultados para o Brasil estao de 

acordo com as predi^oes da teoria economica mencionadas na subse^ao 

4.1. Assim, no Brasil, a exemplo de outros parses da OCDE, a tributa^ao 

da renda do capital correlaciona-se negativamente com a poupan^a, com o 

investimento e com as exporta^oes Ifquidas. 

17 Alem disso, se a receita tributaria for utilizada para realizar investimentos em infra-estrutura, a 
rela9ao entre a taxa de crescimento e a tributa^o tera a forma de um U invertido. Antes de se 
atingir o tamanho otimo da infra-estrutura, os efeitos indiretos positives de um crescimento na 
infra-estrutura publica, financiados pelo aumento da tributa^ao, serao maiores do que o efeito 

direto negativo. Quando o investimento em infra-estrutura e elevado, o efeito h'quido no cresci- 
mento do aumento na tributa9ao da renda sera negativo. 
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TABELA 4.1 - CORRELA^OES ENTRE AS ALIQUOTAS TRIEUTARIAS 

EFETJVAS E VARlAVEIS MACROECONOMICAS 

SELECIONADAS NO BRASIL: 1975/1999 

Variaveis Macroeconomicas Tributagao do Tributagao do Tributagao 

Capital (11,37) Trabalho (16,57) do Consumo 

(29,67) 

Taxa de Poupanga -0,06 -0,13 0,01 

Taxa de Investimento -0,33 -0,16 -0,01 

Taxa de Exportagoes Liquidas -0,11 -0,68 -0,86 

Horas Trabalhadas -0,49 -0,52 -0,57 

Taxa de Desemprego -0,24 0,64 0,31 

Notas: 1) os dados entre parenteses referem-se a media da aliquota tributaria efetiva. 

A tributa^ao do capital distorce as decisoes de poupar, porque ela tributa 

os benefi'cios obtidos, implicando posterga^ao do consumo. Note-se que a 

correlagao negativa entre o investimento e a tributa^ao do capital reflete a 

conhecida correla^ao positiva entre o investimento e a poupanga. Ve-se, 

tambem, que as alfquotas de tributa^ao da renda do trabalho sao positiva- 

mente correlacionadas com a taxa de desemprego e negativamente 

correlacionadas com o numero de boras trabalhadas.18 

As correla^oes cfclicas entre a tributa^ao efetiva e as variaveis 

macroeconomicas analisadas estao na Tabela 4.2. Estas correla^oes diferem 

daquelas analisadas na tabela precedente, inclusive no que diz respeito ao 

sinal. Assim, a tributa^ao da renda do trabalho aparece afetando negativa- 

mente o numero de boras trabalhadas e positivamente a taxa de desempre- 

go; porem, a tributa^ao do capital afeta negativamente a poupanga, o in- 

vestimento e a taxa de desemprego e positivamente as exporta^oes liquidas 

e o numero de boras trabalhadas. De uma forma geral, a relaqao entre a 

tributa^ao e as variaveis macroeconomicas nao acompanha os movimentos 

cfclicos da economia. Isto nao e surpreendente, considerando-se que as varia- 

18 A Tabela AI-1, do Apendice I, testa as correla^oes encontradas nas Tabelas 4.1 e 4.2, com o 
intuito de verificar se e possfvel rejeitar a hipotese de que essas correla^oes sejam iguais a zero. 

Est. econ., Sdo Paulo, 33(1):5-42, jan-mar 2003 



Valter Borges de Araujo Neto, Maria da Conceifdo Sampaio de Sousa 29 

goes nas alfquotas tributarias, que estao associadas as defasagens que carac- 

terizam a politica fiscal, nao seguem os movimentos cfclicos da economia. 

TABELA 4.2 - CORRELA0ES CICLICAS ENTRE AS ALIQUOTAS 

TRIBUTARIAS EFETIVAS E VARIAVEIS 

MACROECONOMICAS SELECIONADAS - DADOS EM 

PRIMEIRA DIEERENQA 

Variaveis Coeficientes de Correlagao em Primeira Diferenga 

Tributagao da Tributagao da Tributagao do 

Renda do Capital Renda do Trabalho Consume 

Taxa de Poupanga -0,07820 -0,05576 0,07261 

Taxa de Investimento -0,00973 -0,14925 0,08552 

Taxa de Exportagoes Liquidas 0,04880 -0,44318 -0,55554 

Horas Trabalhadas 0,22216 -0,13585 0,10829 

Desemprego -0,06899 0,00942 -0,18091 

Fonte: nossos calculos. 

Esses fatos estilizados ilustram as rela96es existentes entre a tributa^ao efe- 

tiva e o comportamento dos principals agregados economicos. Para tentar 

formalizar melhor essas rela^oes, vamos, entao, fazer a regressao desses 

agregados nas alfquotas tributarias apropriadas.19 Os resultados encontram- 

se na Tabela 4.3. Nao apresentamos estima^oes envolvendo a poupanga 

porque tais regressoes seriam espurias.20 Note-se, por fim, que o fato de 

nao estarmos considerando as varia96es compensadas (FELDSTEIN, 1994) 

pode contribuir tambem para minimizar os efeitos da tributa^ao do capital 

sobre os agregados macroeconomicos. 

19 O Apendice III contem o conjunto de regressoes simples correspondentes as regressoes multi- 
plas que estao apresentadas na Tabela 4.3. 

20 Ver os testes econometricos apresentados no Apendice II. 
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TABELA 4.3 - IMPACTO DA TRIBUTA^AO SOBRE AGREGADOS 

MACROECONOMICOS SELECIONADOS 

Variaveis Dependentes Estatisticas e Variaveis ExplicatK/as 
N0 de 

Observagoes 
Tributapao do Consumo Tributaqaoda Renda do 

Trabalho 

Tributapao do Capital 

Horas I rabalhadas 
R2=0,62; N-25 

-0,42 
(0,10; -4,39; 0,00)*** 

-0,30 
(0,05;-5,80;0,00)*** 

Desemprego 
R2=0,45; N=20 

- 0,68 
(0,18; 2,66; 0,02)** - 

Taxa de Investimento 
R2=0,38; N=25 

0,30 
(0,14; 2,11; 0,04)** 

-0,26 
(0,11;-3,85; 0,00)*** 

-0,18 
(0,05;-3,58;0,00)*** 

Taxa de Exportapoes 
Liquidas R2=0,72; N=25 

-0,20 
(0,06; -3,29; 0,00)*** 

-0,32 
(0,08; -4,13; 0,00)*** 

" 

As estatisticas entre parenteses referem-se ao desvio padrao, a estatistica t de Student e ao valor 

p; N= numero de observa^oes; ***significante ao mvel de 1%; ** significante ao nivel de 5%; 
* significante ao mvel de 10%. A Regressao de Exporta^oes Liquidas contra a Tributaijao do Capi- 
tal e do tipo Linear-Linear. 

Observando-se a tabela, ve-se que tanto a tributagao do consumo como a 

tributa^ao da renda dos fatores, trabalho e capital afetam negativamente o 

emprego, aqui representado pelo numero de boras trabalhadas. A tributa- 

gao incidente sobre o trabalho reduz o pre(;o do lazer em rela^ao aquele do 

consumo e, portanto, induz a substitui^ao do trabalho pelo lazer. Um au- 

mento de 1% na ahquota efetiva de tributa^ao do consumo provoca uma 

redu^ao de 0,36% na quantidade de horas trabalhadas, enquanto que um 

aumento de 1% na ahquota da tributa(;ao da renda do capital devera ocasi- 

onar uma queda de 0,28% do emprego decorrente da substitui^ao do capi- 

tal pelo trabalho. 

No tocante ao impacto da tributagao sobre o desemprego, constata-se que 

o aumento da tributa^ao da renda do trabalho contribui, efetivamente, para 

aumentar a taxa de desemprego: os dados da Tabela 4.3 sugerem que um 

aumento de 1% na tributa^ao do trabalho corresponde a um aumento de 

0,74% no nivel de desemprego. Esse resultado confirma aqueles previstos 

pelos modelos estudados por Pissarides (1985). Nesses modelos, quando 

existe seguro desemprego, as firmas nao podem repassar aos trabalhadores 

a totalidade do aumento da ahquota de tributa^ao do trabalho. Portanto, 

para as empresas, a tributa^ao aumenta o custo salarial, reduz os lucros 

gerando, assim, desemprego. 
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De acordo com o esperado, a taxa de investimento e negativamente afetada 

pela tributa^ao do capital; ja a relagao positiva entre o investimento e a 

tributagao do consumo pode set explicada pelo fato de essa tributa^ao 

distorcer a escolha entre o consumo corrente e consumo futuro, benefici- 

ando, assim, o investimento. Por fim, o impacto negative da tributa^ao do 

trabalho sobre o investimento deve-se, provavelmente, as comple- 

mentaridades que existem entre os fatores capital e trabalho. 

No que tange as exporta^oes Kquidas, esperar-se-ia que houvesse uma cor- 

rela^ao negativa entre essa variavel, medida em porcentual do PIB, e a tri- 

buta^ao do capital porque a queda das margens de lucro, decorrente da 

tributa^ao, reduziria a competitividade da economia. Nossos resultados, 

porem, embora mostrem a correla^ao negativa esperada, nao sao significa- 

tivos. Por outro lado, a tributa^ao efetiva do consumo e do trabalho, ao se 

transferirem para os pre^os, parece reduzir a competitividade de nossas 

vendas externas. 

Examinados a luz da teoria do bem-estar, nossos resultados sugerem que 

alfquotas tributarias elevadas sobre o consumo e a renda do trabalho, com- 

binadas com elasticidades tributos dos indicadores de utiliza^ao da for^a 

de trabalho relativamente elevadas, se traduzem em perdas consideraveis 

de bem-estar. Este resultado assume uma conota^ao especial no Brasil, onde 

o mdice de desemprego, nos ultimos anos, tern sido relativamente alto - 

em geral superior a 7% -, o que evidencia o elevado custo da tributa(;ao 

distorcida para a economia brasileira. 

Por fim, note-se que nosso trabalho nao permite inferir, dentre os tributos 

analisados, aqueles que seriam as melhores op(;6es tributarias, em termos 

do trade off cntrc eficiencia e eqiiidade. Em particular, nao existe consenso 

na literatura sobre as eventuais vantagens, por exemplo, da tributa^ao do 

consumo sobre a renda ou sobre a forma mais adequada de redesenhar o 

sistema tributario para estimular o crescimento economico. Todas as for- 

mas de tributa^ao distorcem as decisoes dos agentes economicos, remeten- 

do-nos, assim, as limita^oes das decisoes de second best. Nossos resultados 

ilustram apenas as multiplas possibilidades de usos das alfquotas efetivas 

calculadas. 
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CONCLUSAO 

Neste trabalho apresentamos uma metodologia para o computo das 

aliquotas tributarias efetivas sobre o consumo e sobre as rendas do traba- 

lho e do capital, baseada em informa^oes agregadas de estatfsticas de arre- 

cada^ao e das contas nacionais. Foram constrmdas estimativas das aliquotas 

tributarias mensuradas comparando-se os rendimentos e os pregos antes e 

depois da tributagao, em um modelo de um agente representativo. A 

metodologia utilizada permitiu calcular series temporais para as aliquotas 

tributarias consideradas para o periodo 1975-1999. A comparagao dos 

nossos resultados com aqueles obtidos para alguns paises industrializados, 

utilizando a mesma metodologia, permitiu inserir a questao tributaria bra- 

sileira em um contexto mais amplo. 

Uma das principais conclusoes do trabalho e o fato de o gravame excessi- 

vo, engendrado pela tributa^ao do consumo e da renda do trabalho, ser 

elevado. No tocante a tributa^ao do capital, as baixas aliquotas encontra- 

das confirmam os resultados obtidos por outros autores, que mostraram 

que paises que tributam mais o consumo e a renda do trabalho tendem a 

tributar menos a renda do capital. Note-se, porem, que a tributa^ao dos 

bens intermediarios, que onera o capital, nao foi considerada nesse estudo. 

Constatou-se, tambem, que o Piano Real acarretou um aumento da arreca- 

da^ao tributaria. Este aumento, em um primeiro momento, por volta de 

1994, foi mais intense em razao do "Efeito Oliveira-Tanzi ao Contrario" 

que se traduziu em um aumento substancial da arrecadagao do ICMS, o 

que explica, em grande parte, as elevadas aliquotas sobre consumo estima- 

das neste trabalho. Ademais, a descentralizaqao de recursos imposta pela 

Constitui^ao de 1988, ao estabelecer transferencias obrigatorias de recur- 

sos da Uniao para os Estados e municipios sem a correspondente transfe- 

rencia de obriga^oes, aliada a necessidade de ajuste fiscal exigida pela ma- 

nuten^ao da estabilidade alcan^ada com o Piano Real, levaram o Governo 

Central a aumentar as contribui(;6es nao-partilhaveis incidentes sobre a ren- 

da do trabalho, explicando, assim, o aumento das aliquotas de tributa(;ao 

efetiva do trabalho observado a partir de 1994. 
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Por fim, a analise dos impactos macroeconomicos da tributa^ao ilustra a 

utilidade das aliquotas tributarias estimadas para a modelagem economica. 

O potencial de aplica^ao e grande e foi apenas parcialmente explorado nes- 

te estudo. Uma analise mais detalhada dos efeitos macroeconomicos da 

tributagao sera objeto de estudos posteriores. 
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APENDICEI 

TABELAI1 - TESTEDENAO-CORRELACJAO 

Pais p{poupanga,tk) p(investimento,tk p(expl[quidas,tk) pidesempego,!,) p{hirabalhadas,tk 

Brasil Rejeita Ho Rejeita Ho Nao Rejeita Ho Rejeita Ho Rejeita Ho 

Notas: 1) p e o coeficiente de correla^ao entre as variaveis; 2) H(): p = 0 e H^p^O; 3) Para 

r " P' , onde n = numero de observances, rejeitamos H0 se |r| > ?„_2 oos 5 onde t e uma 
V n-2 

distribuinao t de Student; 4) Para mais informanoes sobre o teste utilizado, ver NEWBOLD 
(1995) 

APENDICE II: TESTES ECONOMETRICOS 

Para se calcular as elasticidades dos agregados economicos em rela^ao aos 

tributes considerados, um problema tfpico na utiliza^ao do metodo de 

mmimos quadrados ordinarios (MQO) em series temporais e o da regres- 

sao espuria,21 uma vez que os valores tipicamente significantes de parametros 

estimados podem nao refletir nenhuma rela^ao economica entre as varia- 

veis envolvidas. Isto porque, quando ha raiz unitaria, o metodo MQO, 

utilizando series de tempo, costuma produzir coeficientes de determina^ao (R2) 

21 A expressao "spurious repression", utilizada para classificar uma regressao como desprovida de 
sentido economico, foi primeiramente empregada por GRANGER & NEWBOLD (1974). 
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e estatisticas t elevados que, contrariamente a interpreta^ao usual, nao re- 

fletem necessariamente uma forte associa^ao entre as variaveis dependen- 

tes e independentes, mas sim a tendencia geral, crescente ou decrescente, 

dos valores observados. Portanto, quando da utiliza^ao do metodo MQO e 

necessario verificar se a serie de tempo em questao e estacionaria, elimi- 

nando-se, assim, o risco de regressao espuria. Em presen^a de tendencia - 

indfcio de nao-estacionariedade - deve-se adotar os procedimentos apro- 

priados para resgatar o sentido economico das rela96es. O problema da 

regressao espuria surge do fato de que regressoes envolvendo variaveis nao- 

estacionarias tendem a produzir residuos nao estacionarios, violando, as- 

sim, um dos pressupostos basicos da estima^ao por MQO. Ao negligenciar 

esse fato, o resultado da regressao geralmente subestima a variancia dos 

erros e, por conseguinte, superestima o coeficiente de determina^ao. A ten- 

dencia existente em series nao estacionarias pode ser eliminada pela inclu- 

sao da variavel tempo (variavel de tendencia) entre as variaveis indepen- 

dentes, quando se tratar de um processo de tendencia determimstica, ou 

por diferenciagao, quando se tratar de um processo de dependencia 

estocastica. O processo de diferencia^ao para alcan^ar a estacionariedade 

esta intrinsecamente relacionado ao conceito econometrico de integra^ao, 

que pode ser assim entendido: uma variavel de tendencia estocastica x(t) e 

dita ser integrada de ordem n, com nota^ao I(n), caso sejam necessarias n 

diferencia^oes para que x(t) atinja estacionariedade. Portanto, uma varia- 

vel 1(1) e nao estacionaria, mas alcanna estacionariedade apos uma diferen- 

cia^ao. Ja uma variavel 1(0), dita estacionaria em m'vel, o e sem necessitar 

sua diferencia^ao. Outro conceito fundamental na abordagem econometrica 

de series temporais e o de co-integra^ao. Esta importancia deve-se ao fato de 

que regressoes que envolvem variaveis nao estacionarias, porem co-inte- 

gradas, nao se enquadram no fenomeno de regressao espuria.22 Duas vari- 

aveis sao consideradas co-integradas se: i) ambas sao integradas da mesma 

ordem, sendo esta ordem igual ou superior a unidade, e ii) existe uma 

22 Caso sejam, a combina^o linear das variaveis reduz a ordem de integra9ao a 1(0). 
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combina^ao linear das variaveis que possui ordem de integra^ao inferior a 

das variaveis originais.23 

A-II-1 Discuss fro dos Resultudos 

O tratamento econometrico foi realizado utilizando o modelo log-linear,24 

em reais, das series de tempo levantadas. A transforma^ao logantmica e 

vantajosa porque os coeficientes das variaveis independentes podem ser 

interpretados como elasticidades e tambem porque esta transformagao su- 

aviza a variancia das series. Primeiramente, foi efetuado o Teste de Dickey- 

Fuller Aumentado (ADF), no intuito de determinar a ordem de integra^ao 

das variaveis envolvidas, quais sejam; as alfquotas de tributa^ao efetiva do 

consume, do trabalho e do capital, os indices de desemprego medio do 

Brasil, os niveis de poupan^a e investimento agregados da economia, o 

mimero medio de boras trabalhadas e as exporta^oes liquidas em porcentual 

do PIB, para o periodo de 1975 a 1999. O teste ADF testa a hipotese nula 

de que o processo e integrado de ordem 1 contra a hipotese alternativa de 

que o processo e estacionario em nivel. Os resultados dos testes sao apre- 

sentados na Tabela 3.1 e sugerem que todas as variaveis sao 1(1), exceto 

poupan9a e investimento, que sao 1(0). Ressalte-se que na realiza^ao do 

teste ADF deve-se tomar cuidado quanto a selegao do numero de defasa- 

gens, ou lags, pois o teste e sensivel a ordem utilizada. Por um lado, ao fixar 

um elevado numero de lags, reduz-se, em geral, o poder do teste, nao se 

rejeitando H0 com a freqiiencia necessaria; por outro lado, a escolha de um 

numero baixo de defasagens pode causar vies devido a omissao de variaveis 

relevantes. Atentando para este problema, a escolha das defasagens, p, foi 

23 Uma outra questao, nao menos importante, refere-se a estabilidade do parametro estimado e 
poe em evidencia a critica de LUCAS (1976), que afirma que os parametros estimados de 
modelos econometricos dependem da politica economica em vigor no periodo em que o mode- 

lo economico foi estimado e mudarao se houver altera96es na politica. Em nosso trabalho, nao 
sera efetuado nenhum teste de quebra estrutural para verificar se tal critica se aplica ao presente 
estudo devido as series utilizadas somente conterem 25 observa96es cada uma, numero insufici- 
ente para se obter resultados confiaveis para o referido teste. 

24 Exceto para exporta96es liquidas, por nao ser possfvel realizar essa transforma9ao para niimeros 
negatives. 
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feita segundo o metodo sugerido por Agialdoglou e Newbold (1996).^ O 

resultado desses testes encontra-se na Tabela AII-2-1. 

TABELAAII-2-1 - TESTE ADF PARA ESTACI ON A RIEDA DE 

Variavel P Valor p Ho 

Tributa?ao do Trabalho 2 0.37 H0 nao pode ser rejeitada 

Tributagao do Consumo 1 0.41 H0 nao pode ser rejeitada 

Tributagao do Capital 1 0.76 H0 nao pode ser rejeitada 

Taxa de Desemprego 1 0.33 H0 nao pode ser rejeitada 

Horas Trabalhadas 2 0.86 H0 nao pode ser rejeitada 

Poupanga 2 0.03 H0 e rejeitada em favor de H, 

Investimento 1 0,03 H0 e rejeitada em favor de H, 

Exportagoes Liquidas 1 0.54 H0 nao pode ser rejeitada 

Contudo, como a amostra dispomvel e relativamente pequena, esses testes 

podem apresentar baixo poder, razao pela qual efetuou-se tambem o teste 

KPSS,26 para testar a estacionariedade das series de tempo. O teste KPSS 

testa a hipotese nula de que a variavel nao possui raiz unitaria, ou seja, de 

que a serie e estacionaria em mvel, contra a hipotese de que o processo 

possui uma raiz unitaria (nao e estacionario). Os resultados obtidos suge- 

rem que as series sao todas estacionarias em mvel, exceto aquelas que se 

referem a tributa^ao do capital e ao numero de horas trabalhadas (Tabela 

AII-2-2). 

25 Estimam-se as regressoes ADF para p=0, 1, 2, ..., s, onde s e um valor especificado (digamos a 
raiz quadrada do numero de observa^oes). Para cada uma das regressoes calcula-se o AIC (Akaike 
Information Criterion) e escolhe-se aquela que apresentar o menor AIC para fazer o teste de raiz 
unitaria. 

26 A sigla KPSS e referencia a primeira letra dos liltimos nomes dos autores do teste- 
KWIATKOWSKI, PHILLIPS, SCHMIDT, SHIN (1992). 
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TABELA AII-2-2 - TESTE KPSS PARA ESTACIONARIEDADE 

Variaveis M Ho 

Tributagao do Trabalho 2 Aceita Hq 

Tributagao do Consumo 1 Aceita Hq 

Tributagao do Capital 1 Rejeita H( 

Taxa de Desemprego 1 Aceita Hq 

Horas Trabalhadas 2 Rejeita H( 

Poupanga 2 Aceita H0 

Investimento 1 Aceita H0 

Exportagoes Liquidas 1 Aceita H0 

Como os testes ADF e KPSS apresentam evidencias distintas, para boa 

parte das series, foi necessario utilizar outros criterios de decisao mais sub- 

jetivos. Em primeiro lugar, foi feita uma analise dos correlogramas das 

series, onde a queda lenta do coeficiente de autocorrela^ao amostral evi- 

dencia a existencia de raiz unitaria e a queda rapida evidencia a 

estacionariedade. Em segundo lugar, foram removidas as tres ultimas ob- 

serva^oes de cada serie e, apos ajustar modelos auto-regressivos (AR), em 

nivel e em primeira diferen<;a, produziram-se previsoes para em seguida 

compara-las, no intuito de identificar aquela que apresenta menor erro 

quadratico medio de previsoes.27 A Tabela AII-2-3 apresenta os 

correlogramas. Pode-se, entao, observar que somente ha queda brusca nos 

coeficientes de autocorrela^ao para poupan^a e investimento, o que esta de 

acordo com os resultados dos testes ADF, quais sejam, de que as series de 

tempo sao processes do tipo 1(1), exceto para os casos mencionados. 

27 Para calcular o erro quadratico medio de previsao subtraimos dos valores conhecidos, omitidos 
nas previsoes, os respectivamente previstos e elevamos esta diferen^a ao quadrado, para cada 
momento, e somamos em cada caso. Se a previsao com modelo auto-regressivo em nivel apre- 
sentar menor erro quadratico medio de previsao, entao pode-se dizer que a serie apresenta 
indicios de estacionariedade; caso contrario, que apresenta indfeios de ser do tipo 1(1). 
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TABELA AII-2-3 - ANAL1SE DOS CORRELOGRAMAS CORR( T(t), 

T(t-m) ) 

M Tributagao Tributagao T ributapao Desemprego Horas Poupanga Investimento Exportagoes 
Consumo do Trabalho do Capital Trabalhadas Llquidas 

1 0.6587 0.9031 0.8654 0.7301 0.8970 0.5718 0.5968 0.6315 
2 0.3661 0.7459 0.7688 0.4068 0.6706 0.0103 0.0674 0.4257 
3 0.1990 0.5731 0.7237 0.1628 0.3929 -0.3511 -0.347 0.2921 
4 0.1573 0.3531 0.7316 -0.1041 0.1559 -0.4608 -0.4495 0.1549 
5 0.1535 0.0729 0.5993 -0.3473 0.0528 -0.4682 -0.1407 0.131 
6 -0.1306 -0.1610 0.4570 -0.3292 0.0412 -0.2860 0.1653 -0.3257 
7 -0.1246 -0.3154 0.2675 -0.3089 0.0489 0.0117 0.3017 -0.3057 

Nos calculos do erro quadratico medio de previsoes, quando se omitem os 

tres ultimos dados amostrais para posterior predi^ao via modelo AR, em 

mvel e em primeira diferen(;a, os resultados sugerem que as series sao do 

tipo 1(1) para todos os casos, a exce^o da tributa^ao do capital e das horas 

trabalhadas (Tabela AII-2-4), justamente o oposto do observado no teste 

KPSS. Note-se que os erros quadraticos medios de previsao sao menores 

para as predi^oes em primeira diferen^a em todos os casos, exceto para as 

variaveis tributa^ao do capital e mimero de horas trabalhadas. A Tabela 

AII-2-5 reune os resultados obtidos quanto a estacionariedade das series 

segundo os varios testes efetuados. 

TABELA AII-2-4 - ERRO QUADRATICO MEDIO DE PREVISAO 

Erro quadratico medio Em N ive I em V Diferenga 

Tributagao do Consumo 27.27 1.55 

Tributagao do Trabalho 1,91 2.39 

Tributagao do Capital 2.47 16.58 

Desemprego 5.35 1.58 

Horas Trabalhadas 181.61 365.43 

Poupanga 2.10 1.88 

Investimento 7.48 4.36 

Exportagoes 5.21 3.48 
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TABELA AII-2-5 - SINTESE DOS TESTES DE ESTACIONARIEDADE 

Testes ADF KPSS Analise dos Correlogramas EQMP Resultado 

Tributagao do Consumo 1(1) 1(0) 1(1) 1(1) KD 

Tributaijao do Trabalho 1(1) 1(0) 1(1) l(0) KD 

Tributagao do capital 1(1) 1(1) 1(1) 1(0) 1(1) 

Desemprego 1(1) l(0) 1(1) 1(1) 1(1) 

Horas Trabalhadas 1(1) 1(1) 1(1) l(0) 1(1) 

Poupanga l(0) l(0) l(0) 1(1) l(0) 

Investimento 1(0) l(0) 1(0) 1(1) 1(0) 

Exportagoes Liquidas 1(1) l(0) 1(1) 1(1) 1(1) 

Na realiza^ao dos testes com o intuito de verificar a existencia de 

cointegra^ao entre series considerou-se que os dados das amostras de serie 

de tempo sao todos integrados de I1 ordem, a exce^ao da poupan^a e do 

investimento, conforme os resultados sintetizados na Tabela AII-2-5. Os 

resultados obtidos mostram que as series de Horas Trabalhadas e Tributa- 

^ao do Trabalho sao cointegradas; as series de Horas Trabalhadas e Tribu- 

ta^ao do Consumo tambem o sao, bem como Tributa^ao do Trabalho e 

Desemprego. Por outro lado, regressoes envolvendo qualquer tributo e 

investimento ou poupan^a sao espurias. Podemos, entao, concluir que, em 

vista dos testes efetuados, o risco de haver regressao espuria, nas analises 

econometricas apresentadas no texto, e reduzido, tornando as regularida- 

des empfricas obtidas conflaveis. 
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APENDICE III - REGRESSOES SIMPLES 

TABELA III-P. IMPACTODA TRIBUTAQAO SOBRE AGREGADOS 

MACROECONOMICOS SELECIONADOS - REGRESSOES 

SIMPLES 

Variaveis Dependentes Variaveis Explicativas 

Tributapao do Consumo Tributapao da Renda 

do Trabalho 

Tributagao do Capital 

Taxa de Exportapoes ■ o
 

CO
 

4^
 

-0.46 0,29 

Liquidas. (0,07; -4,85; 0,00)*** (0,07; -6,33; 0,00)*** (0,15; 0.20; 0,06)* 

R2=0,51; N=25 R2=0,63: N=25 R2=0,15; N=25 

Horas Trabalhadas -0,51 -0,30 -0,20 

(0,17; -3,08; 0,00)*** (0,13;-2.38; 0,03)** (0,08;-2,49:0,02)** 

R2=0,29: N=25 R2=0,20; N=25 R2=0,21: N=25 

Desemprego 0,43 0,60 -0,28 

(0,30; 1,46:0,16) (0,19; 3,17; (0,19;-1,52;0,11) 

R2=0,11: N=20 0,00)*** R2=0,07: N=20 

R2=0,36: N=20 

Taxa de Investimento 0,02 0,02 i o
 

o
 

CD
 

(0,12; 0,21:0,83) (0,08; 0,22; 0,82) (0,03; -2,39; 0,02)** 

R2=0,00: N=25 R2=0,00; N=25 R2=0,20; N=25 

As estatisticas entre parenteses referem-se ao desvio padrao, a estatistica t de Student e ao valor 
p; N= numero de observa96es; ***signiricante ao nivel de 1%; ** significante ao m'vel de 5%; 
* significante ao m'vel de 10%; a regressao de exportaijoes h'quidas contra a tributa^ao do capital e 
do tipo Linear-Linear. 
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