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RESUMO 

A desoneragao do ICMS incidente sobre as exporta^oes de produtos primarios e semi-elaborados e a 

possibilidade de dedugao daquele imposto pago nas compras de bens de capital e de material de consume nao 

diretamente incorporado no processo produtivo — medidas recentemente aprovadas pelo Congresso Nacional 

— correspondem a uma desvalorizagao "fiscal" que devera aumentar a competitividade dos produtos 

comercializaveis brasileiros. O presente artigo apresenta uma estimativa da receita do ICMS sobre as exportagoes 

em 1994 e 1995, seguida de uma avalia^ao do impacto da redu9ao da carga fiscal sobre a balanga comercial 

brasileira. 
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ABSTRACT 

Recently the Brazilian Congress passed a law exempting exports of basic and intermediate products from the 

most important value added tax in the country — the ICMS — and allowing for the rebate of that tax payed on 

the purchase of capital goods and consumption goods indirectly used in the production process. These meas- 

ures stand for a "fiscal" devaluation that is expected to improve the performance of Brazilian tradable goods. 

This paper presents an estimate of the value of the ICMS revenue originating in export activities in 1994 and 

1995, as well as an evaluation of the impact of the fiscal burden reduction on the Brazilian trade balance. 

Key-words: ICMS (the most important valued-added tax in Brazil), exports, commercial trade balance, ex- 

change rate equivalent devaluation 
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1 Introdu^ao 

Durante o penodo de pouco mais de dois anos em que vigora o Piano Real, tem sido 

dada uma atenqao cada vez maior a medidas capazes de reduzir os custos que afetam tanto 

as exportaqoes brasileiras como a produqao domestica competitiva com as importaqoes. As 

limitaqoes colocadas pela politica cambial a uma desvalorizapao real da moeda incentivaram 

a busca de uma alternativa por via de uma desvalorizaqao "fiscal", contemplando diretamente 

as exportagoes de produtos primarios e semi-elaborados tributados pelo ICMS, bem como 

as compras de bens de capital e de material de consumo nao incorporado diretamente no 

processo produtivo, igualmente oneradas por aquele imposto. Medidas com este proposito 

constavam da proposta de reforma tributaria enviada pelo Executivo ao Congresso Nacional, 

em meados de 1995. No entanto, as dificuldades de aprovagao de mudangas tao abrangentes 

levaram a iniciativas mais especfficas, como a que resultou na Lei Complementar n0 87, de 

13/9/96, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional. 

Do ponto de vista economico, a desoneragao das exportagoes de produtos primarios e 

semi-elaborados ja significaria o fim de uma seria distorgao resultante da tributagao de 

importantes segmentos produtivos, que contribui para a redugao da competitividade de 

produtos brasileiros no mercado internacional. A possibilidade de deduzir o ICMS pago 

nas compras de maquinas, equipamentos e de material de consumo representa uma redugao 

generalizada nos custos de produgao, favorecendo a produgao domestica tanto dos bens 

exportaveis como daqueles competitivos com as importagoes. Em adigao, estaria sendo 

dado um passo adiante no processo de integragao regional, uma vez que nos demais paises 

membros do Mercosul a tributagao indireta, constitiuda pelos impostos sobre o valor 

adicionado e impostos especificos, nao onera as exportagoes de bens, alem de ser prevista a 

recuperagao do imposto que afeta os custos dos produtos e servigos utilizados ao longo do 

processo produtivo. 

No entanto, a eventual nao incidencia do ICMS sobre as exportagoes de primarios e 

semi-elaborados, assim como o direito de credito gerado pela compra de bens de capital e 

de material de consumo, implicaria perda de receita fiscal por parte dos estados. Torna-se, 

assim, relevante obter estimativas dos valores da receita proveniente dessa taxagao e de sua 

importancia na arrecadagao fiscal de cada unidade da Federagao. Por fim, caberia igualmente 

avaliar os possiveis impactos da desoneragao do ICMS sobre os bens exportaveis e 

importaveis. As estimativas contidas neste trabalho, porem, nao incluem as perdas fiscais 

provocadas pelo aproveitamento do credito do ICMS pago sobre o material de consumo e 

bens de capital, devido a falta ou qualidade insatisfatoria dos dados disponiveis. 



Kume, H.; Piani, G.: Mudangas do regime do ICMS 229 

Alem desta breve Introdu^ao, a segunda se9ao do trabalho trata da evolufao recente da 

arrecada§ao do ICMS e de sua vincula^ao a outras variaveis, como a pratica de concessao 

de incentivos fiscais e o comportamento de outras receitas de que se apropriam os estados. 

Tambem sao abordadas questoes especificas ao ICMS incidente sobre as exporta§oes de 

produtos primarios e semi-elaborados: defini^oes, bases de calculo e estimativas da receita 

em 1994 e 1995, cuja importancia e avaliada levando-se em conta a arrecadagao anual total 

de ICMS dos estados. Na terceira segao, procura-se analisar os possiveis efeitos de uma 

desoneragao das vendas externas de produtos primarios e semi-elaborados sobre as 

quantidades exportadas, com base nas informa5oes dispomveis sobre as elasticidades-prefo 

da demanda e oferta de exportagao brasileira e em uma amostra contendo os principals itens 

gravados pelo ICMS. Foram calculados ainda um equivalente-desvalorizafao cambial e o 

impacto sobre as vendas e compras externas da concessao de credito de ICMS nas compras 

de material de consume e de bens de capital, ainda que, no ultimo caso, o efeito seja apenas 

potencial, pois envolve a depreciagao de uma parte substancial do estoque de bens de capi- 

tal atualmente em uso e a transferencia de redugao dos custos de produgao aos pregos. Na 

segao final, sao apresentados um resumo e as principals conclusoes. 

2 O ICMS: evolu^ao recente e incidencia sobre as exporta^oes 

2.1 Retrospectiva do comportamento da receita do ICMS 

A Constituigao de 1988, embora nao tenha logrado a criagao do IVA-consumo, ampliou a 

base de arrecadagao do antigo ICM, ao mesmo tempo em que elevou a participagao dos muniefpios 

em sua partilha. Apesar disso, o ICMS, apos um pequeno aumento real em 1990 e 1991, 

apresentou uma queda acentuada nos dois anos seguintes. Como pode ser observado pelos 

dados da Tabela 1, mesmo com a recuperagao registrada em 1994, os mveis reals de arrecadagao 

naquele ano eram ainda inferiores as medias de 1990/91 em todas as regibes do pais. A despeito 

do vigoroso crescimento da arrecadagao em 1995, constata-se uma tendencia de redugao da 

importancia da receita gerada por este tributo no total do produto brasileiro entre os bienios 

1990/91 e 1994/95; enquanto o PIB aumentou 11,6%, o incremento da receita global do ICMS 

foi de apenas 6,1%. 

A explica^ao apresentada em alguns estudos para esta evolugao — contraria a que se esperaria, 

apos a integragao dos impostos unicos, de alguns servigos e das expoitagoes de semi-elaborados 

a base do antigo ICM — encontra-se, em larga medida, na chamada "guerra fiscal", que consiste 

na concessao generalizada de incentivos fiscais via ICMS pelos govemos estaduais, com o objetivo 
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de atrair investimentos e gerar empregos localmente [Piancastelli e Perobelli (1996, p. 23)]. 

Por outro lado, a disseminagao da pratica de renuncia de parcela da receita do ICMS foi 

possivel gramas ao aumento das transferencias de receitas da Uniao para estados e municipios, 

basicamente por meio do Fundo de Participagao dos Estados (FPE) e do Fundo de 

Participa^ao dos Municipios (FPM), apos 1988. Os percentuais da arrecadagao do Imposto 

de Renda e do IPI destinados ao FPE e ao FPM foram ampliados progressivamente pela 

nova Constitui9ao, ate atingirem, respectivamente, 21,5 e 22,5%, a partir de 1993.1 

Tabela 1 

Arrecadagao de ICMS — Brasil e Regioes 

(valores em R$ milhoes de dezembro de 1995) 

Ano Brasil Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

1989 41.799 1.561 4.679 2.504 7.453 25.601 

1990 42.779 1.751 5.194 2.718 7.230 25.886 

1991 43.689 1.743 5.425 2.908 7.236 26.377 

1992 40.273 1.342 4.962 2.689 6.731 24.548 

1993 37.659 1.346 4.655 2.494 6.428 22.737 

1994 42.277 1.566 5.203 3.308 7.362 25.108 

1995 49.475 2.066 6.250 3.188 8.031 29.940 

Fonte: Secretaria Executiva da Cotepe (1996). 

Deflator: IGP-DI, valores deflacionados mes a mes. 

Piancastelli e Perobelli (1996, p.20) mostram, com dados de 1994, como a rela^ao entre 

FPE e a receita de ICMS varia entre os diversos estados e regioes do Brasil. Nas regioes 

Norte e Nordeste, a dependencia em relagao ao FPE e muito elevada, respectivamente 77,2 

e 48,2%. Acre e Amapa apresentam os maiores percentuais, sendo as transferencias da 

Uniao seis e cinco vezes superiores, respectivamente, as suas receitas de ICMS. Alem dos 

dois estados, tambem em Roraima, Tocantins, Maranhao e Piaui a receita do FPE supera a 

do ICMS, em 1994. Ja nas demais regibes do pais, a dependencia e bem menor, variando de 

1,6% no Sudeste a 4,2% no Sul e 6,6% no Centro-Oeste. 

1 Os percentuais do FPE e FPM haviam sido elevados para 12,5 e 13,5%, respectivamente, em 1984, e para 14 e 16% de 
1985 em diante, por intermedio da Emenda Constitucional n0 23 de 1983, que, adicionalmente, havia fechado brechas 

legais que permitiam a Uniao reduzir as bases de incidencia [Varsano (1996, p. 12)]. 
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A disponibilidade desses recursos transferidos teve como contrapartida uma menor enfase 

das unidades da Federafao em seu proprio esforgo de arrecada^ao,2 permitindo, como ja foi 

observado, uma certa liberalidade com respeito a sua receita do ICMS, que se refletiu em 

um rebaixamento das aliquotas efetivamente cobradas sobre as exportagoes de semi- 

elaborados, formalmente incluidos na base de tributagao a partir da Constituigao de 1988. 

2.2 O ICMS nas exporta^oes 

2.2.1 ICMS sobre os produtos primarios e semi-elaborados 

A reforma tributaria de 1988, alem de manter a tributa^ao do ICMS sobre as exportafoes de 

produtos primarios, estendeu-a as de produtos semi-elaborados, cuja defini^ao coube a Lei 

Complementar n0 65, de 15/4/91. 

Pela definigao legal, o produto tern de atender a tres criterios: 

deve resultai de materia-prima de origem animal, vegetal ou mineral sujeita ao imposto quando 

exportada, 

essa materia-piima nao deve ter sofrido qualquer processo que implicasse modifica^ao na 

natureza quimica originaria; 

o custo dessa materia-piima deve representar mais de 60% do custo do produto correspondente. 

Desde o imcio, houve polemica quanto a essa caracterizagao de produtos semi-elaborados. 

Argumenta-se que alguns piodutos, incluidos no rol dos semi-elaborados — como sucos 

concentrados e barras de feiro , embora atendam aos tres requisites acima, sao claramente 

produtos acabados. 

Reis e Blanco (1996, p.9-10) chamam a atengao para as enormes disparidades entre as arrecada^des tributarias dos 

estados e regioes do Brasil. Em 1990, a carga tributaria (exclusive contribui^oes sociais) era de 13,9% do PIB, para o 

Brasil, no entanto, nas icgioes Norte e Noideste limitava-se, respectivamente, a 8,1 e 8,6%, ao passo que no Sudeste 

alcannava 16,5%. De um lado, estas diferen^as refletem caracterfsticas dos principals tributes federals e estaduais do 
pafs, que fazem com que a anecada^ao tributaria dos estados mais ricos tenda a ser maior. Nao obstante, um estado 

como o Maianhao — cujo pioduto c mais do que o dobro do que o do Piauf — apresentava, naquele ano, uma carga 

tributaria quase 100% inferior a do estado vizinho. Os autores concluem que tais disparidades, embora estejam associadas 

ao mvel de desenvolvimento dos estados, "refletem ineficiencias na administragao tributaria dos estados que reduzem 

a arrecada^ao dos impostos aquem do que seria explicavel pelas diferen9as de vtnteper capita ou estrutura do produto" 
[Reis e Blanco (1996, p.29)]. 
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Por outro lado, tem havido um questionamento judicial sobre a cumulatividade das condigoes 

previstas na lei. Do ponto de vista das empresas, as tres tem de ser cumpridas simultaneamente. 

Os estados argumentam o contrario.3 

Coube ao Conselho Nacional de Polftica Fazendaria (Confaz) — orgao que reiine todas as 

secretarias de Fazenda estaduais — fazer a lista de produtos semi-elaborados, alem de instituir 

Convenios com o objetivo de isentar e/ou reduzir a base de calculo do ICMS para determinados 

produtos primaries e semi-elaborados, destinados a exportagao. Dada a composigao do Confaz, 

prevaleceu, naturalmente, a tendencia de incluir na lista de semi-elaborados o maior numero possivel 

de produtos. 

Nao existe uma lista contendo os produtos considerados primarios, segundo a Nomenclatura 

Brasileira de Mercadorias-Sistema Harmonizado (NBM-SH) utilizada em comercio exterior. Foram 

definidos como produtos primarios aqueles que nao pertencem a lista dos semi-elaborados, a 

lista do Convenio n0 8 de 1989 atualizado (produtos industrializados), ao Capitulo 00 da NBM- 

SH e que tambem nao estivessem sujeitos a estorno de credito sobre as materias-primas (regra 

extinta por decisao do Supremo Tribunal Federal). Nao obstante, esses produtos podem ser 

definidos, com razoavel grau de precisao, como aqueles nao-tributaveis pelo IPI. 

2.2.2 ICMS - Sobre a metodologia de calculo 

Base tributada 

A lista de semi-elaborados, conhecida como o Anexo IV do Regulamento do ICMS, contem 

as bases de calculo e as redu^oes (ou elevagoes) acordadas para todos os produtos incluidos. 

Assim, as alfquotas efetivas podem variar de 0 a 13%, em fungao dos convenios celebrados no 

Confaz. Como sera visto, a seguir, as estimativas da arrecadaqao do ICMS sobre as exporta^oes 

de semi-elaborados podem variar de acordo com o perfodo escolhido, em um mesmo ano, 

dependendo de quais convenios estejam em vigor e se se incluem alteragbes de base de calculo 

(em geral, redugoes da base tributada) temporarias ou apenas as permanentes, bem como as que 

contemplam somente algumas unidades da Federagao, ou as que sao gerais. Pode-se ainda calcular 

as receitas estimadas utilizando-se o vetor de alfquotas presentes ou futuras. Para os produtos 

3 Em Minas Gerais, essa disputa ja chegou a segunda instancia do Judiciario. Em recente decisao, a Segunda Camara do 
Tribunal de Justiga considerou que os tres itens devem ser cumulativos, beneficiando as exportagdes de fios pre^os 
parafusos, cabos de ago e arame farpado entre outros. No Rio Grande do Sul, os processadores de soja con'testam a 
cobranga de ICMS nas exportagdes de farelo de soja e oleo degomado. O governo buscou uma solugao conciliatoria apos 
algumas decisoes favoraveis as empresas nas primeira e segunda instancias da Justiga. Nesse sentido, foi editad'a em 
Janeiro de 1996, uma lei estadual que reduz de 11,1 para 5% a aliquota sobre o farelo de soja e de 8 para 5% sobre o 61eo 
(Gazeta Mercantil de 12/03/96). Alguns produtos — como carne bovina cozida ou congelada, pos de ferro e xarope de 
glucose de milho —ja foram retirados da lista de semi-elaborados, a pedido de secretarias de Fazenda estaduais Outros 
porem, tiveram sua pretensao negada pelo Confaz. 
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primarios, prevalece a alfquota nominal de 13%, com exce^ao de alguns produtos que gozam de 

isenfoes de acordo com convenios do Confaz. 

• Exporta^oes 

Os dados de exportagao (FOB) de cada produto (ao nivel de 10 digitos da NBM-SH) para 

cada estado e o Distrito Federal foram fornecidos pelo Departamento de Operaqoes de Comercio 

Exterior da Secretaria de Comercio Exterior do Ministerio da Industria, do Comercio e do Turismo 

(Decex-S ecex-MICT). 

2.2.3 Estimativas 

Asestimativasapresentadasaseguir4 referem-se aos anosde 1994e 1995.5 Para sen calculo, 

foi utilizado o vetor de aliquotas incorporando todas as alteragoes vigentes no final de dezembro 

de 1995, contempladas nao so em convenios gerais mas, tambem, naqueles especfficos a 

determinados estados, bemcomo nos chamados "convenios autorizativos" (optativos; quando a 

autoriza^ao estabelece um limite de redugao, por exemplo, foi assumido que os estados concedem 

o maximo permitido). 

A ado^ao deste, bem como de outros criterios,6 resultou de um processo de discussao com 

representantes do Confaz7 apos uma avaliagao conjunta de estimativas anteriores fundamentadas 

em outros procedimentos metodologicos.8 

4 As estimativas obtidas referem-se apenas aos valores do ICMS incidente sobre as exportagoes de produtos primarios e 
semi-elaborados. As perdas fiscais resultantes, porem, deverao ser inferiores, uma vez que a desoneragao das exportagoes 
acarretara um aumento da renda domestica e, portanto, da receita geral do ICMS. 

5 Na medida do conhecimento dos autores, existem estimativas para os dois anos anteriores. Para 1992, Cardoso de Mello, 
Vieira e Vieira (1994) chegaram a uma receita de ICMS sobre as exportagoes para o Brasil de US$ 1.473,8 milhoes, com 
uma alfquota media de 7,9%. Para 1993, Afonso (1993) estima uma receita global de US$ 1.525,6 milhoes e uma alfquota 
media de 8,9%. Diferengas metodologicas, no entanto, tornam os resultados nao estritamente comparaveis. 

ri Quanto as exportagoes globais, nao foram inclufdas aquelas classificadas no Capftulo 00 da NBM-SH, que correspondem 
a consumo de bordo. Embora uma pequena parcela esteja inclufda na lista de semi-elaborados, nao ha como separa-la dos 
demais itens nao-tributaveis daquele capftulo. Analogamente, quando uma redugao de base de calculo contemplar apenas 
parte dos produtos classificados em uma NBM-SH a 10 dfgitos, sera estendida ao total devido a impossibilidade de maior 
desagregagao. 

7 O grupo de representantes do Confaz foi composto por Gedalba Baratto (Parana), Lourdes Porto Moraes (Ceara), Luis 
Carlos Bordin (Rio Grande do Sul) e Patricia Teixeira (Bahia). A Secretaria da Fazenda da Bahia tambem realizou o 
calculo da estimativa de 1994 e 1995 paralelamente ao IPEA. 

,s Uma primeira estimati va da receita do ICMS nas exportagoes para 1994, elaborada por Piani e Kume (1995) com base 
apenas nos convenios gerais celebrados pelo Confaz, apontou uma receita de ICMS nas exportagoes de todas as unidades 

da Federagao de US$ 1,6 bilhao, com uma alfquota media de 7%. A inclusao de todos os convenios vigentes em dezembro 

de 1995 levou a um resultado interior em US$ 300 milhoes (ver Tabela 2), refletindo o efeito da disseminagao da 
autorizagao de redugoes de base de calculo pelo Confaz. 
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A decisao final com relate aos criterios procurou privilegiar uma estimativa de receita com o 

ICMS sobre as exportagoes que refletisse o mais fielmente possivel a realidade dos estados em 

termos de arrecadagao.9 

As receitas estimadas do ICMS incidente sobre as exportagoes de produtos primarios e semi- 

elaborados foram de cerca de US$ 1.327 milhao e US$ 1.308 milhao, respectivamente, em 

1994 e 1995. A ligeira queda da arrecadagao neste ultimo ano ocorreu a despeito de urn aumento 

de 8% no valor das exportagoes tributaveis (ver Tabelas 2 e 3), refletindo uma mudanga na 

composi^ao da pauta em favor de produtos com urn percentual mais baixo de tributa^ao do 

ICMS. 

Em termos regionais, o Norte e o Centro-Oeste apresentam, tanto em 1994 como em 1995, 

os mais elevados niveis de incidencia das exportagoes tributaveis sobre o total, superiores a 90% 

(89,7% no Centro-Oeste, em 1995). No entanto, as aliquotas efetivas medias sao bastante 

diferenciadas, respectivamente de 4,8 e 9,6%, ficando esta ultima muito acima das medias das 

demais regioes, uma conseqiiencia da forte concentragao das exportagoes — em particular, de 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul — em soja em grao e fareio (alrquotas de, respectivamente, 

13e 11,1%). 

A alfquota media registrada pelo Nordeste nos dois anos e a mais baixa do pars, em grande 

parte devido a lideranga da Bahia no de maiores exportadores da regiao e a importancia das 

vendas extemas de produtos qurmicos (alrquota zero) naquele estado. 

Como ja se poderia ante ver, o Sudeste apresenta o menor coeficiente de exportagoes 

tributaveis, gramas a participagao do estado de Sao Paulo no total exportado pela regiao e em 

contraste com os elevados percentuais observados nos estados de Esprrito Santo e Minas Gerais. 

Uma ideia aproximada da dependencia dos estados brasileiros em rela^ao a receita fiscal 

proveniente do ICMS sobre as exportagbes pode ser auferida por sua participa^ao no total 

do ICMS arrecadado em cada unidade da Federa^o. Sob este aspecto, a partir da observa^ao 

em separado dos valores contidos na sexta coluna (F) das Tabelas 2 e 3, pode-se afirmar 

que: 

9 Ainda assim, os numeros aqui apresentados superestimam a receita efetiva do ICMS sobre as exportagoes, uma vez que 

em varias unidades da Federa^ao, empresas exportadoras tem-se beneficiado de decisoes judiciais autorizando a suspensao 

do pagamento do imposto. 
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Ta'oela 2 

Estimativa do ICMS Incidente sobre as Exportagoes: Estados e Regioes — 1994 

Regiao 

Exportagoes 
totais 

(US$ mil) 

(A) 

(%) Exporta96es 
tributaveis 
(US$ mil) 

(B) 

(%) ICMS 
estimado 
(US$ mil) 

(C) 

(%) ICMS 
arrecadado 
(US$ mil) 

(D) 

(%) Aliquola 
efetiva 
(C/B) 

(%) 
(E) 

C/D 

(%) 

(F) 

B/A 

(%) 

(G) 

C/A 

(%) 

(H) 

Total 42.688.070 100,0 23.169.208 100,0 1.326.862 100,0 36.753.655 100,0 5,7 3,6 54,3 3,1 

Norte 2.078.. 520 4,9 1.963.183 8,5 96.179 3,7 1,371.513 3,7 4,9 7,0 94, 4,6 

Rondonia 36.527 0,1 36.048 0,2 2.565 0,4 164.172 0,4 7,1 1,6 98,7 7,0 

Acre 4.145 0,0 4.108 0,0 422 0,1 23.659 0,1 10,3 1,8 99,1 10,2 

Amazonas 133.910 0,3 52.429 0,2 3.545 1,5 555.332 1,57 6,8 0,6 39,1 2,6 

Roraima 5.632 0,0 5.607 0,0 57 0,1 28.083 0,1 1,0 0,2 99,6 1,0 

Para 1.820.770 4,3 1.787.507 7,7 84.259 1,3 485.859 1,3 4,7 17,3 98,2 4,6 

Amapa 73.814 0,2 73.765 0,3 4.859 0,1 27.641 0,1 6,6 17,6 99,9 6,6 

Tocantins 3.722 0,0 3.719 0,0 473 0,2 864 .767 0,2 12,7 0,5 99,9 12, 

Nordeste 3.502.855 8,2 2.684.701 1 1,6 120.573 12,3 4.537.349 12,3 4,5 : 2,7 76,6 3,4 

Maranhao 575.719 1,3 571.248 2,5 23.977 0,7 267.446 0,7 4,2 9,0 99,2 4,2 

Piain 53.669 0,1 32.234 0,1 1.658 0,4 147.482 0,4 5,1 1,1 60,1 3,1 

Ceara 334.861 0,8 211668 0,9 15.969 2,0 723.809 2,0 7,5 2,2 63,2 4,8 

RGN 86.730 0,2 65.875 0,3 3.038 0,5 200.220 0,5 4,6 1,5 75,9 3,5 

Parafba 83.646 0,2 13.995 0,1 544 0,6 230.736 0,6 3,9 0,2 16,7 0,6 

Pernambuco 372.738 0,9 136.960 0,6 9.998 2,4 882.401 2,4 7,3 1,1 36,7 2,7 

Alagoas 240.950 0,6 229.205 1,0 10.248 0,5 201.963 0,5 4,5 5,1 95,1 4,2 

Sergipe 33.956 0,1 25.042 0,1 2.1 12 0,6 207.869 0,6 8,4 1,0 73,7 6,2 

Bahia 1.720.586 4,0 1.398.474 6,0 53.029 4,6 1.675.720 4,6 3,8 3,2 81,3 3,1 

Sudeste 25.048.786 58,7 H.966.350 51,6 631.135 59,3 21.81 1.462 59,3 5,3 2,9 47,8 2,5 

Minas Gerais 5.693.376 13,3 4.468.482 19,3 248.609 10,1 3.701.489 10,1 5,6 6,7 78,5 4,4 

Espfrito Santo 2.301.552 5,4 2.207.092 9,5 116.184 2,4 872.369 2,4 5,3 13,3 95,9 5,0 

Rio de Janeiro 2.304.825 5,4 1.012.138 4,4 24.984 9,5 3.497.557 9,5 2,5 0,7 43,9 1,1 

Sao Paulo 14.749.033 34,6 4.278.638 18,5 241.358 37,4 13.740.047 37,4 5,6 1,8 29,1 1,6 

Sul 10.938.675 25,6 5.525.467 23,8 374.899 17,4 6.398.704 17,4 6,8 5,9 50,1 3,4 

Parana 3.506.749 8,2 2.155.528 9,3 179.729 5,5 2.019.016 5,5 8,3 8,9 61,5 5,1 

SC 2.404.813 5,6 966.323 4,2 39.683 3,7 1.350.348 3,7 4,1 2,9 40,2 1,6 

RGS 5.027.1 13 1 1,8 2.403.616 10,4 155.487 8,2 3.029.340 8,2 6,5 5,1 47,8 3,1 

Centro-Oeste 1,119.234 2,6 1.029.507 4,4 104.076 7,2 2.634.627 7,2 10,1 3,9 92,0 9,3 

MGS 289.841 0,7 269.148 1,2 29.234 1,5 539.934 1,5 10,9 5,4 92,8 10,1 

Mato Grosso 466.033 1,1 426.735 1,8 43. 586 1,6 606.370 1,6 10,2 7,2 91,6 9,3 

Goias 353.051 0,8 324.856 1,4 30.117 2,7 998.328 2,7 9,3 3,0 92,0 8,5 

DF 10.309 0,0 8.768 0,0 1.139 1,3 489.995 1,3 13,0 0,2 85,0 1 1,0 

Fonte: Dados brutos: Decex/Secex/Mict e Confaz. 
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Tabela 3 

Estimativa do ICMS Incidente sobre Expoitafoes: Estados e Regioes — 1995 

Regiao 

Exporta^oes 
totais 

(US$ mil) 

(A) 

(%) Exporta^des 
tributaveis 
(US$ mil) 

(B) 

(%) ICMS 
estimado 
(US$ mil) 

(C) 

(%) ICMS 
arrecadado 
(US$ mil) 

(D) 

(%) A1 (quota 
efetiva 
(C/B) 
(%) 
(E) 

C/D 

(%) 

(F) 

B/A 

(%) 

(G) 

C/A 

(%) 

(H) 

Total 45.257.726 100,0 25.037.776 100,0 1.308.126 100,0 51.423.958 100,0 5,22 2,54 55,32 2,89 

Norte 2.408.904 5,3 2.324.805 9,3 110.256 9,3 P2M47.412 4,2 4,74 5,13 96,51 4,58 

Rondonia 37.762 0,1 36.268 0,1 2.010 0,1 219.492 0,4 5,54 0,92 96,04 5,32 

Acre 5.198 0,0 5.181 0,0 537 0,0 41.484 0,1 10,36 1,29 99,67 10,33 

Amazonas 131.219 0,3 51.045 0,2 3.414 0,2 992.890 1,9 6,69 0,34 38,90 2,60 

Roraima 4.345 0,0 4.344 0,0 58 0,0 39.151 0,1 1,34 0,15 99,98 1,33 

Para 2.164.353 4,8 2.162.112 8,6 99.717 8,6 690.658 1,3 4,61 14,44 99,90 4,61 

Amapa 65.792 0,1 65.620 0,3 4.513 0,3 47.420 0,1 6,88 9,52 99,74 6,86 

Tocantins 235 0,0 235 0,0 7 0,0 116.317 0,2 2,98 0,01 100,00 2,98 

Nordeste 4.216.466 9,3 3.235.834 12,9 134.1 19 . 12,9 6.507.130 12,7 4,14 2,06 76,74 3,18 

Maranhao 670.802 1,5 656.765 2,6 28.715 2,6 366.307 0,7 4,37 7,84 97,91 4,28 

Piam 67.097 0,1 47.215 0,2 2.763 0,2 238.000 0,5 5,85 1,16 70,37 4,12 

Ceara 348.412 0,8 270.730 1,1 21.038 1,1 1.036.812 2,0 7,77 2,03 77,70 6,04 

RGN 79.166 0,2 56.540 0,2 3.268 0,2 324.792 0,6 5,78 1,01 71,42 4,13 

Parafba 86.014 0,2 12.343 0,0 883 0,0 384.174 0,7 7,15 0,23 14,35 1,03 

Pemambuco 570.969 1,3 208.827 0,8 21.496 0,8 1.289.765 2,5 10,29 1,67 36,57 3,76 

Alagoas 468.114 1,0 414.421 1,7 23.356 1,7 301.343 0,6 5,64 7,75 88,53 4,99 

Sergipe 22.453 0,0 10.328 0,0 871 0,0 288.125 0,6 8,43 0,30 46,00 3,88 

Bahia 1.903.439 4,2 1.558.665 6,2 31.729 6,2 2.277.812 4,4 2,04 1,39 81,89 1,67 

Sudeste 26.287.954 58,1 12.567.167 50,2 601.675 50,2 31.118,505 60,5 4,79 1,93 47,81 2,29 

Minas Gerais 5.854.691 12,9 4.746.440 19,0 244.840 19,0 5.035.137 9,8 5,16 4,86 81,07 4,18 

EspiTito Santo 2.725.237 6,0 2.631.965 10,5 100.526 10,5 1.385.417 2,7 3,82 7,26 96,58 3,69 

Rio de Janeiro 1.871.134 4,1 1.051.483 4,2 24.519 4,2 4.921.546 9,6 2,33 0,50 56,19 1,31 

Sao Paulo 15.836.892 35,0 4.137.279 16,5 231.790 16,5 19.776.405 38,5 5,60 1,17 26,12 1,46 

Sul | 11.362.284 25,1 6.029.798 24,1 381.430 24,1 8.345.094 16,2 6,33 4,57 53,07 3,36 

Parana 3.548.834 7,8 2.292.550 9,2 178.874 9,2 2.698.140 5,2 7,80 6,63 64,60 5,04 

SC 2.651.141 5,9 1.072.145 4,3 45.853 4,3 1.825978 3,6 4,28 2,51 40,44 1,73 

RGS 5.162.309 11,4 2.665.103 10,6 156.703 10,6 3.820.976 7,4 5,88 4,10 51,63 3,04 

Centro-Oeste 982.118 2,2 880.172 3;5 80.646 : 3,5 3.305.817 ' ,4 9,16 2,44 89,62 8,21 

MGS 304.788 0,7 287.790 1,1 28.970 1,1 612.289 1,2 10,07 4,73 94,42 9,50 

Mato Grosso 426.249 0,9 377.008 1,5 35.825 1,5 767.875 1,5 9,50 4,67 88,45 8,40 

Goias 248.654 0,5 213.107 0,9 15.646 0,9 1.239.094 2,4 7,34 1,26 85,70 6,29 

DF 2.427 0,0 2.267 0,0 205 0,0 686.559 1,3 9,04 0,03 93,41 8,45 

Fonte: Dados brutos: Decex/Secex/Mict e Confaz. 
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para o Brasil, como um todo, o coeficiente entre o ICMS sobre as exportagoes e o ICMS total 

reduziu-se de 3,6 para 2,5%, entre 1994 e 1995, sugerindo que, em um cenario de crescimento 

economico, o desempenho da arrecadagao ligada a atividades voltadas para o mercado interno 

tende a superar o do setor exportador10; 

a queda acima mencionada foi consistente em termos regionais e praticamente em mvel estadual, 

destacando-se as exce^oes de Alagoas, Pernambuco e Piauf; 

em 1995, apenas o estado do Para registrava um coeficiente de dependencia da receita do 

ICMS sobre as exportagoes acima de 10% (14,4%), seguido, em importancia, pelo Amapa 

(9,5%), Maranhao (7,8%), Pernambuco (7,7%) e Espirito Santo (7,2%). Tratando-se de 

estados com menores mveis de renda, convem lembrar que sao tambem proporcionalmente 

mais bem recompensados na distribuicjao de transferencias governamentais, como o FPE e o 

FPM, alem de contemplados pelo acesso a recursos de fundos regionais, o que reduziria a 

dispersao de indices mais globais de dependencia de receita fiscal entre as unidades federativas. 

3 O impacto da isen^ao do ICMS sobre o desempenho das exportagdes 

Nas subsegbes 3.1 e 3.2, serao apresentadas estimativas do impacto da desoneragao fiscal 

sobre as exportagoes brasileiras, por meio da isen^ao do ICMS incidente sobre produtos primarios 

e semi-elaborados (3.1), bem como do impacto sobre bens importaveis e expoitaveis, resultante 

da concessao do direito de credito do ICMS nas compras de material de consumo nao incorporado 

ao produto e nas compras de bens de capital (3.2). 

Em ambos os casos, so serao computados os efeitos diretos das medidas de isengao, que 

implicarao uma mudanga imediata de pre^os relativos favoravel a produgao domestica. 

Nao obstante, reconhece-se a ocorrencia de efeitos indiretos, que se manifestarao por meio 

do aumento de renda domestica, provocando uma redugao das exporta96es Hquidas. 

3.1 ICMS sobre as exportagdes de produtos primarios e semi-elaborados 

A retirada da carga tributaria incidente sobre as expoita^oes de produtos primarios e semi- 

elaborados devera ter um impacto positive sobre sua receita cambial, cujo valor e estimado a seguir. 

10 Dado o peso relativamente pequeno das exporta^oes no total da oferta interna, essa evolugao deve ser esperada mesmo 

em penodos em que o crescimento das exporta^oes e maior do que o do PIB, como em 1994/95, quando estas taxas 
alcangaram, respectivamentre, 6,0 e 4,1%. 
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Para tanto, foi feita uma selegao dos principais setores produtivos, responsaveis pela realizagao de 

vendas ao exterior no valor de US$ 18.110,6 milhoes, em 1995, gerando uma arrecadagao de ICMS 

estimada em US$ 1.240,8 milhao, correspondentes a cerca de 95% do total obtido com a taxagao 

sobre as exportagoes naquele ano. A Tabela 4 resume estas informagoes. 

Tabela 4 

Incidencia do ICMS nas Expoitagoes dos Principais Setores Produtivos 

1995 (US$ milhoes) 

Setor Exporta^oes ICMS Aliquota efetiva (%) 

1. Soja 3.820,4 406,1 10,63 

2. Siderurgia 3.480,9 92,3 2,65 

3. Minerio de ferro 2.540,8 116,1 4,57 

4. Cafe 1.969,8 256,1 13,00 

5. Alumfnio 1.407,1 48,0 3,40 

6. Suco de laranja 1.211,8 98,9 8,16 

7. Fumo 761,2 45,7 6,00 

8. Agucar 509,5 47,6 9,34 

9. Madeira 418,3 19,0 4,55 

10. Couros e peles 367,0 15,0 4,10 

11. Castanhas 172,1 13,9 8,10 

12. Silfcio 139,5 6,3 4,50 

13. Cacau 130,5 15,0 11,49 

14. Carne 127,0 6,7 5,30 

15. Minerals nao-metalicos 120,8 6,9 5,75 

16. Crustaceos 111,0 11,5 10,40 

17. Borracha 82,2 3,2 3,90 

18. Ceras e oleos vegetais 75,7 6,0 7,90 

19. Essencias 69,5 5,9 8,45 

20. Minerio de manganes 60,9 4,0 6,50 

21. Outros 534,0 17,0 3,15 

22. Total 18.110,6 1.240,8 6,85 

Fonte: Dados brutos: Confaz. 

O impacto da isengao foi estimado com base em valores encontrados na literatura economica para 

as elasticidades-prego da oferta e da demanda e para a elasticidade de substituigao das expoitagoes 

brasileiras, quando disponiveis. Caso contrario, trata-se de valores assumidos. Os procedimentos 

metodologicos e de calculo sao explicados a seguir. 
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De acordo com a disponibilidade de dados, os produtos foram divididos em quatro blocos. O 

primeiro grupo contem apenas dois produtos (cafe em grao e castanhas) para os quais foram encontradas 

na literatura informagoes completas a respeito das elasticidades-prego da demanda extema e da oferta 

das exportagoes brasileiras. Para o cafe em grao, Marinho (1993, p.77-80) obteve elasticidades de 

demanda e oferta de exportagao de, respectivamente, 1,966 e 0,324, ao passo que Pessoa e Lemos 

(1992, p. 181 -182) estimaram em 4,572 e 2,847 as mesmas elasticidades para as exporta9oes de 

castanha de caju. No segundo grupo, foramreunidos produtos (suco de laranjae os do complexo soja) 

para os quais a ele vada participagao do Brasil no mercado intemacional permitiu aobtengao daelasticidade- 

prego da demanda pelo produto brasileiro, aproximadamente, por intermedio da equagao:11 

^d = (l -a)a 

onde: 

= elasticidade-prego da demanda das exportagoes brasileiras; 

a = participagao das exportagoes brasileiras no consumo do resto do mundo; 

a = elasticidade de substituigao entre o produto domestico (inclusive o de outros 

fornecedores externos) e o produto brasileiro. 

O valor de a, usualmente aplicado em diversos trabalhos, foi estimado por Cline e outros 

(1978, p.61) em 2,5 no caso de produtos industrializados comercializados entre os paises 

desenvolvidos. No caso dos produtos do complexo soja brasileiro, foi assumido um valor de 2; o 

valor de 1,5 foi encontrado por Monteiro da Silva (1995, p. 252) para o suco de laranja.12 O 

valor de a para o suco de laranja e apresentado em Monteiro da Silva (1995, p.251) e para o 

complexo soja os calculos foram feitos com base nas informagoes do Departamento de Agricultura 

dos Estados Unidos. As estimativas obtidas para a elasticidade-prego da demanda de exportagao 

brasileira foram de 1,935 para soja em grao, 1,738 para o farelo de soja e 1,817 para o oleo de 

soja. Estes resultados sao aceitaveis ante a participagao brasileira no comercio mundial e as 

estimativas obtidas por Valdes e Zietz (1980, p.46) para a elasticidade-prego mundial de 0,51 

para soja em grao, 1,41 para o farelo de soja e 0,91 para o oleo de soja. 

11 A equagao em sua forma completa e dada por: ^(|x = (1 - a) a - a ^ , onde ^ representa a elasticidade-pre9o da demanda 

nos mercados domesticos dos paises importadores. O ultimo termo, produto de a e ^d, pode ser desconsiderado por 

assumir valores muito pequenos [Armington (1969, p. 181)]. 
12 Brandao, Hertel e Campos (1992, p. 14), por exemplo, utilizam a = 5 para quantificar o impacto de redugoes tarifarias, 

promovidas pela Rodada Uruguai, sobre as exportagoes de produtos agncolas brasileiros. 
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Dada a dificuldade de obter estimativas das elasticidades-pre^o da oferta de exportagao (^o), 

foram feitas tres hipoteses: = 1,2 e 3, gerando tres cenarios com diferentes projegoes para o 

aumento das expoita9oes. 

O terceiro grupo e composto por produtos classificados como basicos pela Secretaria de 

Comercio Exterior (Secex). Para estes, a excegao do agucar, considerou-se razoavel a hipotese 

de pais pequeno, em relagao aos quais a demanda externa pelo produto brasileiro e 

infinitamente elastica. Sao exemplos: fumo em folhas, peles em bruto, came, crustaceos, 

minerios de manganes e de alummio. No caso do agucar, aplicou-se a elasticidade-prego da 

demanda de 3,2 calculada por Borrel (1991, p.19).13 Para o conjunto dos produtos basicos, 

tambem supuseram-se^o = 1,2 e 3. 

Para o quarto grupo, composto por produtos industrializados, de acordo com a classificagao 

da Secex, como ferro-gusa, ferro-ligas, laminados de ago, alummio, madeiras serradas, couro, 

derivados de cacau, entre outros, foram calculadas elasticidades-prego da demanda e da oferta 

como a media aritmetica de sete estimativas de um conjunto de nove dispomveis na literatura 

(Tabela 5), apos a exclusao dos valores extremes (maior e menor). 

Um importante produto da pauta de exportagao foi deixado a margem das simulagoes a respeito 

da variagao da receita cambial com o fim da incidencia do ICMS — o minerio de ferro —, uma 

vez que as informagoes de especialistas no setor indicam uma oferta perfeitamente elastica do 

produto e as estimativas para a elasticidade-prego da demanda sao extremamente baixas [Zini Jr. 

(1988, p.645), por exemplo, encontra^d = 0,05 para produtos minerals]. Assim, dado o prego 

internacional, as exportagbes estariam limitadas pela demanda internacional. 

Em resumo, feita a classificagao dos produtos com base nos criterios acima descritos sobre as 

elasticidades-prego da oferta e da demanda, o incremento na receita de exportagoes foi calculado 

para o primeiro grupo com base nas elasticidades coletadas. Para os produtos pertencentes ao 

segundo e terceiro grupos, foram aplicadas elasticidades de oferta de exportagao (^ = 1,2 e 3). 

Para os produtos industrializados que compoem o ultimo grupo, foram utilizadas as medias de 

elasticidades da demanda e oferta calculadas por outros autores. 

13 Tanto as exporta96es brasileiras de agucar como as de cafe estao limitadas por quotas. No caso de a9ucar, ocorre a 

incidencia de um imposto de exportagao de 40% para as quantidades que superam o volume autorizado pelo croverno 

o que inviabiliza exportagoes adicionais a quota, normalmente preenchida. No caso de cafe, existe um compromisso de 
restrigao a uma determinada oferta no mercado internacional, que preserve os nfveis de pregos. Para ambos os produtos 

porem, o aumento dos pregos em reais e da produgao domestica decorrrentes da isengao do ICMS nas exportagdes 
devera ser acomodado por uma elevagao das quotas vigentes anteriormente. 
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O calculo da varia9ao na receita de exporta^ao decorrente da eliminafao do ICMS nas vendas 

extemas foi baseado na seguinte equagao:14 

[0RT7RT)/0t/t)] = £o - 1) / + ^o)] 

onde: 

RT = receita de exportagoes em dolares; 

t= aliquota efetiva do ICMS; 

e os outros sfmbolos ja foram definidos anteriormente. 

Tabela 5 

Elasticidades-Prego da Demanda e Oferta de Exportagao no Brasil 

Trabalho 

Elasticidade-preqo 

da demanda 

de exportagoes 

Elasticidade-preqo 

da oferta 

de exporta^oes 

Perfodo 

Braga e Markwald (1983) -2,540 3,230 Anual- 1959/81 

Cavalcanti (1996) -6,711 4,439 Anual-1974/95 

Fachada(1990) -1,832 0,662 Trimestral -1975/88 

Moguillansky (1993) -0,910 1,160 Trimestral -1980/91 

Portugal (1993) -3,887 2,485 Anual - 1950/88 

Portugal (1993) -2,260 1,770 Trimestral - 1975/88 

Rios(1987) 1,380 1,100 Anual -1964/84 

Zagury (1994) -4,570 3,250 Anual - 1964/91 

Zini Jr. (1988) 1,390 0,310 Trimestral - 1970/86 

Media (exclusive os extremes) -2,551 1,951 

Os resultados relativos ao aumento da receita de divisas de produtos primarios e semi- 

elaborados, tomando por base as exportagoes de 1995, nos tres cenarios possiveis, sao 

apresentados na Tabela 6, e variam de US$ 461,5 milhoes (^o = 1), a US$ 629,5 milhoes (^0 = 2) 

e US$ 767,6 milhoes (^o = 3).15 

14 Esta expressao e encontrada em Simonsen (1969, p.70), tendo sido obtida por intermedio do diferencial total das 
equa^des de oferta e de demanda de exportagao em situa9ao de equilfbrio. 
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Tabela 6 

Estimativas do Incremento das Expoitagoes 

(US$ milhoes) 

Elasticidades coletadas por produto Variagao na receita de exportagao 

Cafe em grao (^d = 1,966 e = 0,260) 38,5 38,5 38,5 

Castanhas (^tl = 4,572 e = 2,847) 19,9 19,9 19,9 

Produtos industrializados (^tl = 2,551 e = 1,951) 144,6 144,6 144,6 

Elasticidade de oferta imputada ^ =2 5 =3 

Agucar (^d = 3,2) 26,5 41,9 51,8 

Sojaem grao (£d= 1,935) 32,8 46,1 53,1 

Earelo de soja = 1,738) 60,0 83,0 94,8 

Oleo de soja (^d =1,817) 24,7 352 41,0 

Suco de laranja (^d = 1,341) 12,6 16,3 18,0 

Produtos basicos (^(l = oo) 101,9 204, 305,9 

TOTAL 461,5 629,5 767,6 

Sobre esses resultados, deve-se observar que: 

dadas as hipoteses adotadas, em particular quanto as elasticidades nos dois primeiros cenarios, 

as estimativas acima devem ser consideradas como conservadoras. O vies neste sentido foi 

reforgado pela utilizagao das poucas estimativas dispomveis para a elasticidade-prego da oferta 

de alguns produtos, como o cafe, bastante baixas e pelo tratamento dado a ofeita externa de 

minerio de ferro, que implica uma contribuigao nula ao incremento do valor exportado; 

aceita a hipotese de um mercado interno competitivo, o aumento do prego domestico do 

insumo exportado acarretara um impacto nos custos dos produtores locals da etapa seguinte 

na cadeia produtiva. For exemplo, a isengao do ICMS na exportagao de madeira penalizara 

os exportadores de artefatos de madeira, reduzindo o seu valor adicionado. Este e o unico 

aspecto negative da isengao do ICMS, que, de resto, tornara a alocagao de recursos mais 

eficiente, em sintonia com as vantagens comparativas; 

finalmente, no caso de determinados produtos primarios, como o milho e o algodao em rama 

a isengao do ICMS sobre as vendas externas devera viabilizar, j a em um primeiro momento 

sua exportagao, em particular durante a safra, evitando, assim, a queda acentuada dos pregos 

intemos nesse periodo, o que devera induzir a uma ampliagao da ofeita intema daqueles produtos 

15 Foi adotado o mesmo procedimento seguido por Braga e Markwald (1983, p.636), que acrescentam o termo interativo 

correspondente ao produto das variagoes infinitesimals das quantidades e dos pre9os. 
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3.2 ICMS sobre material de consume e bens de capital 

Adicionalmente a isengao do ICMS sobre as exporta^oes de primarios e semi-elaborados, os 

produtores domesticos em geral passarao a contar tambem com mais dois tipos de beneficios16; 

o abatimento do ICMS pago nas compras de bens de consumo nao incorporados diretamente na 

produgao — medida a vigorar a partirde Janeiro de 1998 — e, sobretudo, do ICMS incidente 

sobre bens de capital17 Assim, e dado mais um passo na eliminagao dos impostos nao-recuperaveis, 

tornando o ICMS mais proximo a um imposto sobre o consumo. 

A queda nos custos propiciada pela contabilizagao como credito fiscal do ICMS pago nas 

compras de material de consumo e de maquinas e equipamentos favorece tanto a produgao 

interna de bens importaveis, competitivos com os produtos importados, como a dos bens 

exportaveis. Portanto, para mensurar o impacto destas medidas sobre a balanga comercial, 

calculamos a desvalorizagao cambial que seria equivalente as citadas diminunjoes nos cus- 

tos de produgao. 

Assumindo que o prego dos bens comercializaveis e dado no mercado internacional, a 

desvalorizagao cambial equivalente e estimada como sendo igual a redugao percentual no prego 

do insumo i, ponderada pela participagao dos gastos com o insumo i no prego do produto. 

A desvalorizagao cambial equivalente a redugao no prego de material de consumo e dada pela 

seguinte expressao: 

AC /C = (G /VP) (AP /P ) mc mc v mc 7 v mc mc7 

onde 

AC /C = desvalorizagao cambial equivalente a redugao no custo de material de mc mc 51 

consumo 

Gnic/VP = participagao das despesas com material de consumo sobre o valor da produgao 

16 De fato, a Lei Complementar n. 87, de 13/09/96, oferece uma nova alternativa de redugao dos custos de produgao aos 
exportadores, ao permitir a transterencia de creditos do ICMS de um estabelecimento para outro de uma mesma empresa 

ou a outras empresas contribuintes no mesmo estado. Ate entao, empresas voltadas prioritariamente ao mercado externo 
freqiientemente acumulavam um excesso de creditos de ICMS sobre os insumos incorporados no processo produtivo, 

boa parte dos quais nao era possivel compensar com debitos de operagoes no mercado interno. Infelizmente, a falta de 

dados impediu uma quantificagao desta medida. 

17 Como ja foi observado na introdugao, nao foram computadas as perdas fiscais relacionadas a esses dois tipos de 
isengao. Em alguns casos - mais especificamente para o estado de Sao Paulo - e bastante provavel que a renuncia fiscal 

sobre bens de capital seja muito superior aquela derivada da desoneragao das exportagoes de produtos basicos e semi- 
elaborados. 
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APmc/Pmc= variagao percentual no prego efetivo de material de consumo 

O impacto sobre a redu^ao dos custos nao deve ser significativo. Os dados sobre a magnitude 

da participa^ao das despesas de material de consumo no valor da produ^ao nao sao facilmente 

dispomveis. A unica informa9ao e encontrada na Matriz de Insumo-Produto de 1980, publicada 

pelo IBGE (1989). Com base neste levantamento, a importancia de tais gastos sobre o valor da 

produ^ao e de fato reduzida, sendo maior para Farmaceutica e Veterinaria (5,1 %), Celulose, 

papel e grafica (4,3%), Mineral nao-metalico e Automoveis e caminhoes (4,2%), Agucar (3,5%), 

Madeira e mobiliario (3,3%). Assumindo uma aliquota do ICMS de 17%, esta isengao implicaria, 

em media, uma desvalorizagao cambial equivalente a 0,4%. 

A possibilidade de creditar o ICMS pago nas compras de bens de capital acarretara uma 

redugao nos pregos de maquinas e de equipamentos, o que provocara urn aumento na taxa de 

retorno, favorecendo os investimentos. Um primeiro impacto sobre a bala^a comercial devera 

ser, portanto, negativo, derivado de maiores importa9oes de bens de capital. Os efeitos positivos 

sobre a balanga comercial resultantes de um ganho de competitividade da produ^ao domestica, 

equivalente a uma desvaloriza9ao cambial, so ocorrerao apos uma significativa substitui9ao do 

estoque de bens de capital, o que devera requerer um penodo de alguns anos. O calculo apresentado 

a seguir, porem, so considera este ultimo efeito. 

A desvaloriza9ao cambial equivalente a redu9ao no pre90 dos bens de capital pode ser 

grosseiramente estimada pela diminui9ao do pre9o de bens de capital ponderada pela participa9ao 

dos lucros no valor da produ9ao, sendo expressa da seguinte forma: 

ACbk/Cbk = (EB/VP) (APbk/Pbk) 

onde 

ACbk/Cbk = desvaloriza9ao cambial equivalente a queda no pre90 efetivo dos bens de 

capital 

EB = excedente operacional bruto, utilizado como uma aproxima9ao do lucro (valor 

adicionado menos salarios) 

VP = valor da produ9ao 

APbk/Pbk = redu9ao no pre90 de bens de capital provocada pela isen9ao do ICMS 

A informa9ao sobre a participa9ao do lucro no valor da produ9ao foi obtida na Matriz de 
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Insumo-Produto de 199018, elaborada pelo IBGE (1996). O ICMS medio cobrado atualmente 

sobre maquinas e equipamentos foi estimado em 9,74%19 o que leva a uma redu^ao no prego de 

10,8%. 

A desvalorizagao cambial equivalente para os produtos industrializados (exclui os setores 

agropecuario, extrativa mineral e petroleo e gas), ponderada pelas exporta9oes segundo a 

classificagao da Matriz de Insumo-Produto de 1990, atinge 2,1 %20 Os setores potencialmente 

mais favorecidos sao: Pe^as e outros vefculos (4,3%), Industrias Diversas (3,3%), Aitigos plasticos 

(2,9%), Equipamentos eletronicos (2,8%), Minerais nao-metalicos (2,7%), Elementos quimicos 

e Refino de petroleo (2,6%) e Maquinas e tratores (2,5%). 

O impacto efetivo proporcionado pela redugao nos custos de material de consume e potencial 

decorrente da redugao nos pregos dos bens de capital sobre as exportagbes de produtos 

industrializados e de, respectivamente, US$ 117 milhoes e US$ 609 milhoes. No caso das 

importagoes de produtos industrializados, supondo-se a oferta externa perfeitamente elastica e 

uma elasticidade-prego da demanda igual a um, com base em trabalhos econometricos21 (Portu- 

gal, 1992, p. 527), a redugao estimada e de US$ 186 milhoes, para material de consumo, e de 

US$ 978 milhoes, para bens de capital. 

4 Resumo e conclusdes 

No penodo recente, as limitagoes impostas a polftica cambial pelo Piano Real e a preocupagao 

em manter o deficit em conta corrente em nivel compatlvel com o equilfbrio de longo prazo no 

balango de pagamentos incentivaram a busca de uma desvalorizagao "fiscal", como medida 

altemativa a desvalorizagao do cambio nominal. 

IS A principio esta participagao pode estar superestimada, pois a sobrevaloriza9ao do cambio e a abertura comercial devem 
ter comprimido os lucros internos. Por outro lado, em 1990, tambem havia uma valorizagao da moeda domestica e, 

posteriormente, os ganhos de produtividade foram importantes. 

19 A estimativa e da Secretaria da Fazenda do Parana. 

20 Foi assumido que os pregos dos insumos comercializaveis sao determinados pelos pregos internacionais. Neste sentido, 

a desoneragao do ICMS incidente sobre bens de capital utilizados na produgao de bens intermediarios nao devera ser 

repassada aos produtores de bens finais. Portanto, quanto maior o grau de verticalizagao da industria, maiores as 
possibilidades de redugao nos custos incorridos pelo produtor final. Os dados utilizados refletem o grau de verticalizagao 

existente nas atividades industriais, de acordo com a Matriz de Insumo-Produto de 1990 do IBGE. 

21 Pode-se supor que a abertura comercial tenha produzido um aumento da elasticidade-prego da demanda de importagao, 

dado que anteriormente prevaleciam as importagoes de produtos sem similar nacional ou complementares a produgao 
domestica, portanto menos sensfveis aos pregos. 
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A desoneragao do ICMS sobre as expoita^oes de produtos primaries e semi-elaborados e a 

possibilidade de deduzir o ICMS pago nas compras de maquinas e equipamentos e de material 

de consumo, nao diretamente incoiporado no processo produtivo, representam um passo decisivo 

nessa direqao, eliminando distorqbes do sistema tributario brasileiro que penalizavam a exportagao. 

No entanto, a taxaqao das exportaqoes de produtos primarios e semi-elaborados por meio do 

ICMS gera uma receita fiscal, muitas vezes importante, para os estados menos desenvolvidos 

que, por essa razao, adotavam uma postura contraria a retirada dessa forma de tributaqao. O 

calculo feito para o bienio 1994/95 indica que os estados terao uma perda total de aproximadamente 

US$ 1,3 bilhao por ano. As estimativas de queda na arrecadaqao decorrente da utilizaqao do 

pagamento do ICMS nas compras de material de consumo e de bens de capital como credito 

fiscal nao foram possiveis em virtude da falta de dados ou da sua pouca confiabilidade, quando 

disponfveis. 

A participaqao da receita de ICMS obtida sobre as exportaqoes na receita total de ICMS 

reduziu-se de 3,6 para 2,5% entre 1994 e 1995, indicando que o crescimento do produto 

interno reduz a dependencia em relaqao aos impostos cobrados na atividade exportadora. 

Entretanto, em 1995, alguns estados ainda obtinham uma parcela razoavel da receita do 

ICMS por meio da taxagao das exportagoes, como Para (14,4%), Amapa (9,5%), Maranhao 

(7,8%), Pernambuco (7,7%) e Espfrito Santo (7,2%). 

A estimativa da expansao das exportagoes de produtos primarios e semi-elaborados 

decorrente da eliminagao do ICMS foi realizada dividindo-se os principals produtos taxados 

em quatro grupos, conforme a disponibilidade de informagoes sobre as elasticidades de 

oferta e de demanda de exportagao e sobre a elasticidade de substituigao, quando necessaria. 

O incremento na receita de exportagoes foi calculado para o primeiro grupo com base nas 

elasticidades obtidas em trabalhos publicados. Para os produtos pertencentes ao segundo e terceiro 

grupos, foram imputadas elasticidades de oferta de exportagao (^o = 1, 2 e 3), enquanto as 

elasticidades de demanda foram estimadas para o segundo grupo e consideradas infinitas para o 

terceiro. Para os produtos industrializados que compoem o iiltimo grupo, foram utilizadas as 

medias de elasticidades da demanda e oferta calculadas por outros autores. 

Os resultados relatives ao aumento da receita de divisas de produtos primarios e semi- 

elaborados, tomando por base as exportagoes de 1995, nos tres cenarios possiveis, foram de 

US$ 461,5 milhbes (^o = 1), de US$ 629,5 milhoes (^o = 2) e de US$ 767,6 milhoes (£, = 3) 

Podemos destacar que as estimativas foram feitas com base em elasticidades-prego que podem 

ser consideradas conservadoras. Assim, foi deixado a margem das simulagoes o minerio de ferro 
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um importante produto dapauta de exporta^ao, uma vez que as informa^oes de especialistas no 

setor indicam uma oferta perfeitamente elastica do produto e as estimativas para a elasticidade- 

prego da demanda sao extremamente baixas. Poitanto, o impacto sobre as expoita^oes de produtos 

primarios e semi-elaborados podera ser superior ao apontado neste trabalho. Mais ainda, os 

calculos feitos nao consideram os efeitos dinamicos decorrentes de novos investimentos e, tambem, 

a possibilidade de alguns produtos primarios tornarem-se exportaveis apos o ganho de 

competitividade internacional proporcionado pela eliminagao do ICMS. 

Quanto a possibilidade de abater o ICMS pago nas compras de material de consumo, nao 

diretamente aplicado na atividade produtiva, e de bens de capital, as medidas nao discriminam 

entre as vendas nos mercados interno e externo, favorecendo, assim, tanto os produtos exportaveis 

como os bens competitivos com as importagbes. A quantificagao destes efeitos sobre os custos 

de produgao nao e simples, em virtude da escassez de informagoes. 

Para as compras de material de consumo, estimou-se uma redu^o nos custos que corresponde 

a uma desvalorizagao cambial de 0,4%. Aplicando esse resultado para os produtos industrializados, 

obtemos uma expansao nas exportagoes de US$ 117 milhoes e uma queda nas importa96es de 

US$ 186 milhoes. 

Para as aquisigoes de bens de capital, cujo efeito sobre os custos de produgao devera ocorrer 

somente no longo prazo, calculamos uma desvaloriza^ao cambial equivalente de 2,1%. Com 

base nesse calculo, estimado para os produtos industrializados corresponde a um aumento nas 

exportagoes de US$ 609 milhbes e a uma queda nas importagoes de US$ 978 milhoes. 

Estes resultados sao bastante significativos. A titulo de ilustragao, se todos os tres efeitos 

ocorressem instantaneamente e nao considerassemos os impactos indiretos, tenamos um ganho 

no saldo comercial de US$ 2.519 milhoes (£ = 2). 

Por ultimo, cabe assinalar um aspecto negative do aproveitamento do credito do ICMS na 

compra de maquinas e equipamentos. A redugao de um imposto sobre bens de capital, sem 

que sejam alterados os encargos sociais incidentes sobre a mao-de-obra, afeta os preqos 

relativos dos fatores de produgao em favor de tecnicas relativamente mais intensivas em capi- 

tal, o que podera acarretar, no longo prazo, um aumento na taxa de desemprego. 

Alternativamente, o mesmo aumento na taxa de retorno do investimento poderia ser atingido 

por intermedio da reduqao no custo do trabalho, o que, ao contrario da medida adotada, 

favoreceria o nivel de emprego. 
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