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Resumo 

0 objetivo do artigo e efetuar uma simulagao sobre 
as aliquotas necessarias para a implantagao do 

IVA-consumo, sem perda de arrecadagao dos 
Estados brasileiros. e a seguir discute a 

viabilidade de arrecadagao desse imposto. Para 
realizar tal simulagao e desenvolvida uma 

metodologia na qual sao identificadas as variaveis 
mais importantes para um estudo dessa natureza. 

Palavras-chave 

imposto sobre valor adicionado, base tributaria, 
aliquotas, princlpio de origem e destino 

Abstract 

The purpose of this article is to carry a simulation about 
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identifies the most important variables in a study of this 
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IMPOSTO SOBRE VALOR AGREGADO 

Introdugao 

O presence trabalho procura verificar: a) as aliquotas necessarias para a 

implanta9ao de um Imposto sobre o Valor Adicionado tipo consume, de 

modo a manter a atual disponibilidade de recursos para cada Estado; b) as 

possibilidades que tal imposto teria na amplia^ao desses recursos, dada a 

substituigao que fara de outros impostos; e c) as limita^oes existences para a 

sua aplicagao. 

No que segue, desenvolve-se a metodologia para a obten^o da base 

provavel do imposto para cada regiao; exibem-se os resultados de varios 
i "< • ' • • • • 

expenmentos de simulate sobre as possibilidades do imposto e, finalmen- 

te, apresentam-se as qualificagoes e considera96es finais do estudo. 

1 - Metodologia 

Os principios basicos, que o imposto deve obedecer, podem set expli- 

citados da seguinte maneira: 

a. e de ambito e competencia estadual; 

b. gerara, no minimo, os recursos equivalences aos atuais tributes 

estaduais; 

c. obedecera ao principio de destine em seus recolhimentos nas vendas 

interestaduais e internacionais; 

d. tributara apenas bens e servi9os de consumo final, isentando os 

bens de capital; 

e. sera um imposto multiestagio sobre o valor adicionado. 

Do ponto de vista agregado, o consumo via valor adicionado pode ser 

expresso da seguinte maneira: 

VA = VP - VI-VK + D 
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onde: 

VA = Valor agregado do consume; 

VP - Valor da produ9ao total; 

VI = Valor dos insumos intermediarios e materias-primas; 

VK = Valor dos bens de capital; 

D = Deprecia9ao. 

Para se chegar ao imposto sobre Valor Adicionado tipo consume, com 

isen9ao das exporta96es e inclusao das importa96es de bens finais, basta 

admitir uma alfquota e completar a formula anterior: ; . : 

tVA = t(VP - VI - VK - VX + D) 
'i . 1 * 

onde: 

VX = Valor das exporta96es; as importa96es estariam inclufdas em VP se 

forem bens finais, VI se bens intermediarios e VK se bens de capital. 
' ' r 1^- 

Assim, o resultado indica que o consumo agregado e a base de tributa- 

9ao do imposto ou, em outras palavras, e equivalente a aplicar-se uma 

aliquota sobre o valor adicionado em toda a cadeia de produ9ao e distribui- 

9ao, ou a mesma aliquota sobre o valor dos bens e sen^os finais. de consu- 

mo absorvidos dentro da economia. 

O ponto de partida, portanto, sera o de admitir como base maxima do 

imposto o consumo agregado de cada Estado e procurar estabelecer o quan- 

to dessa base, na pratica, podera ser coberta. Esta assertiva leva em conta 

que: 

a. varias atividades sao conduzidas na informalidade; 

b. existe sempre uma margem de evasao de impostos mesmo em ativi- 

dades formais; 
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c. varias atividades, mesmo formais, normalmente ficam fora da base do 

Imposto, e. g., saude, educa9ao etc; 

d. algumas atividades apresentam um custo de recolhimento, fiscali- 

zagao e cobranga que excedem as proprias arrecada96es; e 

e. algumas atividades sao praticamente impossiveis de serem alcar^adas 

pelo imposto, como e o caso de sen^os de domesticos, sen^os pes- 

soais etc. 

Alem dessas considera96es, em termos internacionais o prof. Harber- 

ge/1^ constatou que os varios casos de imposto sobre valor adicionado tipo 

consume raramente conseguem cobrir mais de 60% do consumo agregado 

realmente constatado para a economia. 

Uma maneira de se chegar a base de arrecada9ao possivel do IVA seria 

a partir da corre9ao da base do ICMS atual, levando-se em conta as exporta- 

96es interestaduais, os investimentos realizados bem como as exporta96es 

(que deveriam desaparecer da base), completando-a com alguns sen^os 

que atualmente estao fora da base. 

Esse procedimento exigiria dados atualizados das importa96es e ex- 

porta96es interestaduais, nao disponfveis, no momento. 

Um segundo procedimento consistiria em calcular a base atual do 

ICMS, verificar sua cobertura atual com rela9ao aos produtos internos esta- 

duais e, estabelecendo-se algumas hipoteses, estimar a base do IVA a partir 

de um indice de cobertura calculado. 

Este segundo procedimento foi o adotado, ja que dificuldades com 

falta de dados podem set razoavelmente superadas a partir de algumas 

hipoteses perfeitamente viaveis. 

Basicamente, a ideia e a seguinte: 

(1) HARBERGER A.C.; Principles of Taxation Applied to Developing Countries: What have we 
learned? In World Tax Reform: Case Studies of Developed and Developing Countries. Edited by 
Michael J. Boskin and Carls E. McLure Jr. Chapter 3 International Center for Economic 
Growth - ics Press - San Francisco C.A. 
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Seja: 

onde: 

tMi = Aliquota media do ICMS no Estado i; 

TICMSi = Arrecada9ao Total do ICMS no Estado i; 

BICMSi = Base Tributaria do ICMS no Estado i. 

Como e sabido, o ICMS e, por defini^o, urn imposto sobre valor 

adicionado tipo produto e, entao, sua base teorica seria o produto interno do 

Estado. 

Assim, pode-se definir: 

Por outro lado, a passagem do ICMS para o IVA consumo pode set 

pensada em duas partes: 

Esta situagao significaria dizer que apenas as transa96es internas (e 

nelas incluidas as mercadorias importadas) estariam sujeitas a tributa9ao 

total, ou: 

_ BIG M Si 

PIB: 
= Indice de cobertura 

a) IVA produto pelo princfpio de destino 

Sendo PIB = C + I + X- M 
y-af-V'-:' ♦ ; * 1 i * ! ' i ■ 

C + I = PIB + (M X) 
"ri i i] v i' 

Denominando-se C + I = A (Absor^ao Interna) 

A = PIB + (M - X) 

• 1 
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Se o calculo se referir a Estados, fica claro que a absorgao interna 

podera superar o proprio FIB, bastando para isso ser o Estado um importa- 

dor permanente. 

O calculo de A se faria, entao, da seguinte forma: 

A = PIB 1 + 
M-X 

V FIB 

Sabendo-se o peso da Balar^a Comercial no FIB calcular-se-ia o valor 

da Absor9ao Interna. 

b) IVA consume 

Agora o problema consiste em repartir a abso^ao interna A entre bens 

de consume e bens de investimento. 

Se a identidade do produto acima for vista pela otica da renda pode-se 

observar que o montante relative a Abso^ao Interna (que inclui os bens 

importados) e o item relevante para se determinar o nivel de consume e 

investimento do Estado. Assim sendo, a aplica9ao de uma propensao media 

a consumir deve ser feita ao item Absor9ao e nao a renda estadual. 

Dai resultaria, para um dado Estado, no calculo: 

PMC. A = C 

onde PMC = Propensao a Consumir. 

2 - Calculo da Base Tributavel do IVA, Calcul&da Absor§ao In- 

terna e Consumo 

Como ficou claro no item anterior, a Abso^ao Interna dos Estados, o 

Produto Interne e a Base de Tributa9ao do IGMS sao os itens estrategicos 

para o calculo da base do IVA. 

A partir das informa96es da FGV, para 1985, os produtos internes dos 

Estados foram ajustados para 1991, supondo-se que as participa96es dos 

mesmos permaneceram constantes no PIB Nacional. 
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A absor^o interna foi conseguida a partir da aplica^d da formula 

desenvolvida anteriormente, tomando-se por base as balaru^as comerciais 

regionais calculadas pelo INPES em 1985 e os balan9os comerciais interna- 

cionais, das regioes, fornecidas pela CACEX. Por problemas de agrega9ao 
! . _ * > < 

dos dados, a estima9ao das absor9oes dos Estados foi feita a partir da partici- 

pa9ao da balar^a comercial geral nos PIBs das regioes Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste, Sul e Sudeste. 

Em seguida, com base nos resultados de uma fun9ao consume esti- 

mada para o Brasil e nos resultados das POFs do IBGE para capitais selecio- 

nadas, estimou-se o consumo por regiao. 

Os valores encontrados estao dispostos na Tabela 1. , ;. 

TABELA1 

PIB, ABSORgAO INTERNA E CONSUMO POR REGIAO 

Em Gr$ Milhoes de 1991 

Regiao PIB Regional Absorgao Interna Consumo 

Norte 8.910.049 7.612.239 5.810.355 

Nordeste 21.887.403 23.628.290 .„f, 18.185.496 

Sudeste 93.991.628 85.783.393 83.512.182 

Sul 
i 28.572.270 24.852.059 18.994.371 O 

C. Oeste 10.190.979 12.588.198 9.486.949 

Brasil 161.552.328 154.484.184 116.049.355 

Fonte: IBGE, INPES. 

3 - Base do ICMS 

': ♦1 

Conceitualmente, a arrecada9ao de um imposto se da pelo produto da 

aliquota pela base tributada, ou: 

TICMS = tM BICMS 

Tendo conhecimento do total arrecadado e da aliquota aplicada o 

calculo da Base se torna imediato: 

BICMS = ^7^ 
tM 
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O problema se centra, portanto, em estabelecer que alfquota, tM, 

deve ser utilizada para se calcular a Base do Imposto. 

A forma utilizada para a estima^o da aliquota media foi a seguinte: 

Para cada regiao a arrecadagao total e dada por: 

tM BICMS = T1 BI + TXD BXD + TXBX-(Tl-TMD)BMDou: 

tM BICMS = T1(BI - BMD) + TXD BXD + TX BX + TMD BMD 

onde: 

T1 = Aliquota media nas opera96es internas; 

BI = Base das opera96es internas; 

TXD = Aliquota media nas opera96es de exporta9ao interestadual; 

BXD = Base das opera96es de exporta96es interestaduais; 

TX = Aliquota media nas exporta96es internacionais; 

BX = Base das exporta96es internacionais; 

(Tl-TMD) = Creditos reconhecidos nas importa96es interestaduais; 

BMD = Base das importa96es interestaduais. 

Lembrando que nao sao reconhecidos creditos nas importa96es inter- 

nacionais, tais opera96es estariam tributados nos outros elementos da base. 

O Valor de tM seria dado por: 

A partir de informa96es do comercio interestadual de 1985 e do co- 

mercio internacional fornecidas pela CACEX calcularam-se os pesos Ls 

para as regioes Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. 

+TMD 
BMD 

BICMS OU: 

tM = T1.L1 + TXD.LXD + TX.LX + TMD.LMD 
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Com base em informagoes fornecidas por algumas secretarias da fa- 

zenda dos Estados, as aliquotas medias cobradas em cada tipo de opera9ao 

foram estipuladas. 

Assim, foram estimadas as aliquotas medias globais a partir das parti- 

cipa96es dos elementos constantes das formulas descritas e das aliquotas 

fornecidas pelas secretarias de fazenda/2^ 

A Tabela 2 fornece os resultados obtidos: 

TABELA 2 

GOEFIGIENTES DE PONDERAgAO DAS ALIQUOTAS 

E ALIQUOTAS MEDIA DO IGMS POR FORA 

Regiao LI LXD LMD LX Aliquotas em % 

Norte 0,4466 0,2229 0,2928 0,0379 15,076 
Nordeste 0,4725 0,1884 0,2627 0,0584 15,327 

Sudeste 0,4904 0,2561 0,1916 0,0819 15,965 

Sul 0,2928 0,3139 0,3009 0,0847 14,091 

C. Oeste 0,4704 0,1827 0,3400 0,0069 14,940 

Com esses resultados, mais a arrecada9ao do IGMS para 1991, foram 

calculados a base do ICMS e o mdice de cobertura que se encontram na 

Tabela 3. 

TABELA 3 

BASE DO IGMS E INDIGE DE COBERTURA 

Em Gr$ Milhoes de 1991 

Regioes Base do ICMS Indice de Cobertura % 

Norte 2.840.954 38,99 

Nordeste 9.006.587 40,13 

Sudeste 42.132.704 41,43 

Sul 12.924.014 43,94 

C.Oeste 4.984.148 48,42 

Brasil 71.870.408 42,01 

(2) Nem todos os Estados forneceram, em tempo habil, as informa95es; assim, tomou-se uma m&dia 
dos dados dispomveis em cada regiao. 
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Admitindo-se, entao, que a diferer^a entre a base potencial -do ICMS 

para cada regiao (A+XD+X-MD) e a base tributada se repetira ao ser altera- 

do o imposto, para atingir apenas o consumo aplicado pelo principio de 

destine, fica definida a base minima do IVA. 

Deve-se salientar que essa base, de certa forma, abrange o valor dos 

bens e servic^os de consumo atualmente alcan9ados pelo ICMS. 

Tomando-se agora essa base e as receitas atuais do ICMS, chega-se as 

aliquotas necessarias para manter tais receitas, conforme consta da Tabela 4. 

TABELA 4 

BASE MINIMA DO IVA E ALfQUOTAS NECESSARIAS 

Em Gr$ Milhdes de 1991 

Regioes Base do IVA Aliquotas % For Fora 

Norte 2.265.785 18,90 

Nordeste 7.299.020 18,91 

Sudeste 26.341.888 25,53 

Sul 8.348.771 21,81 

C. Oeste 4.593.785 16,14 

Aliquota media do ICMS nas opera^oes internas 20,05 

Ha um crescimento nas aliquotas, quando comparadas as medias apli- 

cadas pelo ICMS, com rela^o as regioes Sul e Sudeste. 

Esses resultados eram esperados, ja que tais regioes sao exportadoras 

liquidas e possuem maiores taxas de formagao de capital (Bens de Investi- 

mentos). 

For outro lado, as regioes Norte, Nordeste e Centro-Oeste, devido ao 

fato de serem importadoras e terem uma menor taxa de forma9ao de capital, 

apresentam uma redu9ao nas aliquotas, quando comparadas com as do 

ICMS nas opera96es internas. 

Uma constata9ao bastante significativa refere-se ao que aconteceria, 

as arrecada96es das regioes, se a aliquota media interna do ICMS fosse 
✓ 

mantida para a base minima do IVA. E o que mostra a Tabela 5, 
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TABELA 5 

PERDAS DE RECEITA DE VIDO A ALTERA^AO DO IMPOSTO 

GR$ Milhdes 

Regiao Receita do ICMS Receita do IVA Resultados 

Perdas - 

Ganhos + 

Norte 428.301 454.290 + 0,06 

Nordeste 1.380.750 1.463.453 + 0,05 

Sudeste 6.726.629 5.811.807 -0,13 

Sul 1.821.176 1.673.928 -0,08 

C. Oeste 741.883 921.054 + 0,24 

Brasil 11.098.542 10.324.632 -0,07 

A retirada da base tributaria das exporta96es e dos bens de investi- 

mento, sem que haja incorporagao de senses e produtos que estejam fora 

do alcance do IGMS, faz com que (mantend'o-se a mesma aliquota media) 

haja uma perda de receita total. 

A distribuigao dessa perda nao e homogenea e depende, basicamente, 

da situa9ao das balan9as comerciais entre as regioes e do montante de bens 

de investimentos adquiridos nas diversas regioes. 

Assim, as regioes com maior participa9ao de bens de capitais em suas 

opera96es internas e com maiores saldos favoraveis nas exporta96es intemas 

e externas serao prejudicadas em suas receitas ou terao de elevar as aliquo- 

tas internas. 

Esses resultados mostram dois pontos importantes com rela9ao a ado- 

9ao do IVA. 

Primeiramente, as participa95es dos Estados na base geral do imposto 

e alterada e havera uma maior aproxima9ao entre elas. ' 

Em segundo lugar, embora haja perdas para alguns Estados, elas sao 

pequenas e temporarias uma vez que essa base minima calculada nao e a 

base que se efetivara com a implanta9ao definitiva do IVA. 
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4 - Base Potencial do IVA 

A amplia9ao da base do IVA se fara a partir da incorporate dos 

servigos finais de consumo que atualmente estao fora do alcance do ICMS e 

da maior abrangencia sobre as atividades que, no momento, se encontram 

na informalidade ou que, por varias razoes, promovem um certo grau de 

sonegagao. 

Com base nos dados fornecidos pela FGV, para 1985, a incorporagao 

dos servigos finais de consumo, que estao fora do alcance do ICMS, provo- 

cariam um aumento no indice de cobertura em magnitudes bastante consi- 

deraveis, como pode set visto na Tabela 6, o que resultaria em redugoes das 

perdas e aumento dos ganhos. 

TABELA 6 

AGRESGIMO DA BASE IVA PELA INCORPORAGAO 

DOS SERVIGOS FINAIS DE CONSUMO 

Regiao Acrescimo da Base % 

Norte 8.81 

Nordeste 10,87 

Sudeste 12.49 

Sul 9,69 

C. Oeste 13,81 

Brasil 11,71 

Se forem comparados esses resultados com os calculos sobre as perdas 

da adogao do IVA, nota-se que, com a incorporagao dos servigos, somente a 

regiao Sudeste continua com perdas, que passam a ser infimas. 

Por outro lado, se boa parte da informalidade e sonegagao forem 

combatidas, e de se esperar que os resultados internacionais, isto e, 60% do 

consumo efetivo, sejam alcangados; assim, as bases potenciais por regiao 

tenderao a crescer, alcangando niveis que nao so se apresentarao com maior 

homogeneidade em sua distribuigao, mas tambem poderao contribuir para 

um decrescimo geral das aliquotas. 
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5 - Considera95es Finais 

Os resultados obtidos neste estudo, embora tenham sido fruto de uma 

serie de hipoteses que se poderia afirmar qualitativamente viaveis, em vi- 

nos pontos tiveram que ser quantificadas. Assim, a falta de informa96es 

mais detalhadas e atualizadas impuseram algumas limitagoes aos mesmos. 

Para come9ar, o calculo da base do IGMS para cada Estado se deu a 

partir de uma aliquota media, calculada com pesos estabelecidos a partir de 

informa96es sobre o comercio interestadual de 1985, que mesmo admitindo 

ser confiavel, e que a dire9ao do mesmo nao tenha sido alterada, tal validade 

nao pode ser sustentada com rela9ao as quantidades. 

Em segundo lugar, mesmo admitindo que os pesos acima citados 

estejam corretos, como visto, eles seriam validos para a media dos Estados 

em cada regiao, existindo a possibilidade de esses serem diferentes para 

cada Estado e, assim, altera96es nos resultados podem ser esperadas. 

Em terceiro lugar, quando se adotou a base consume e a ela aplicou- 

se o indice de cobertura, embutiu-se ai a hipotese de que todos os bens de 

capital se distribuem na mesma propor9ao em que se distribuem os elemen- 

tos da base do IGMS. 

Assim, se em urn dado Estado grande parcela dos bens de capitais sao 

importa96es, as isen96es que existirao indicam que o indice de cobertura 

utilizado superestima a base tributaria calculada. 

Finalmente, ao se adotar as alfquotas medias interestaduais esta sen- 

do admitido que, em principio, as participa96es relativas dos varios tipos de 

bens nao tern variado, caso contrario, acarretaria uma aliquota efetiva dife- 

rente, com um conseqiiente aumento ou redu9ao da base tributaria. 
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ANEXO - ESTIMAgAO DO GONSUMO ESTADUAL 

Como hipotese inicial partiu-se da seguinte formulagao: 

(C/N) = m(Y/N)a (1) 

onde: 

C = Consumo Agregado 

N = Populate 

Y = Renda Agregada 

m, a = Coeficientes da fungao 

Efetuando-se algumas manipula96es algebricas em (1) chegou-se a 

seguinte expressao para a Propensao Media a Consumir (PMC): 

PMC = m (Y/N)3"1 (2) 

A hipotese inicial entre consumo per capita e renda per capita foi 

estimada a partir de dados fornecidos pela FGV, IBGE, da Renda para o 

Brasil medida a pregos de 1991 durante o periodo de 1979/1990, juntamente 

com a populagao. 

A fun9ao estimada foi expressa como: 

(C/N) = 0,7385 (Y/N)0,966 

Sendo, entao, a estimativa da PMC dada por: 

PMC = 0,7385 (Y/N)"0'034 

Por outro lado, o IBGE fornece estimativas das PMCs para algumas 

capitals selecionadas na Pesquisa de Or9amentos Familiares nos anos de 

1987/1988 que, comparadas aos resultados obtidos, mostra a boa aproxima- 

9ao das estimativas feitas para os Estados. 

As Tabelas Al.l e A1.2 registram os valores das PMCs do IBGE e 

Estimados. 
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TABELA Al.l 

PROPENSAO MEDIA A CONSUMIR - CAPITAIS 

SELEGIONADAS PELA P.O.F. IBGE -1987/1988 

Capitals PMC(%) 

Belem 75,49 
Fortaleza 74,23 
Recife 76,81 
Salvador 75,56 
Belo Horizonte 74,26 
Rio de Janeiro 75,62 
Sao Paulo 73,36 
Curitiba 70,12 
Porto Alegre 75,13 
Brasilia 77,46 
Goiania 77,46 

Fonte: IBGE. 

TABELA A1.2 

PROPENSOES MEDIAS A CONSUMIR POR 

ESTADO DA FEDERAgAO 

Estados PMC 

NORTE 
Acre 0,7651 
Amazonas 0,7483 
Para 0,7702 
Amap^ 0,7658 
Rondonia 0,7710 
Roraima 0,7461 

NORDESTE 
Maranhao 0,7724 
Piaui 0,7914 
Cearci 0,7739 
Rio Grande do Norte 0,7732 
Paraiba 0,7834 
Pemambuco 0,7656 
Alagoas 0.7739 
Sergipe 0,7702 
Bahia 0,7622 

CENTRO-OESTE 
Mato Grosso 0,7644 
Mato Grosso do Sul 0,7395 
Goias 0,7578 
Distrito Federal 0,7512 

SUDESTE 
Minas Gerais 0,7453 
Espirito Santo 0,7497 
Rio de Janeiro 0,7461 
Sao Paulo 0,7373 

SUL 
Parana 0,7990 
Santa Catarina 0,7468 
Rio Grande do Sul 0,7461 
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E de se esperar, portanto, que o erro cometido com relate as verda- 

deiras propensoes a consumir seja bastante pequeno. 

(Recebido em julho de 1994). 
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