
o SISTEMA TRIBUmRIO BRASILEIRO

Atualmcntc prcscnciamos urn
crescente agravamento da divida
publica e uma crise fiscal do l~s-
tado brasileiro que ti veram sua
situar,;ao agravada. Todo csse qua-
dro e decorrcncia da politica
inconseqUente de inserr,;ao passiva
e subordinada do pals ao processo
de globalizar,;aofinanceira mundial.

Neste contexto se faz necessario
uma reestruturar,;ao, rccupcrar,;ao e
desprivatizar,;ao do Estado brasJeiro
rumo a urn novo mOdclo com
verdadeira justi9a social. autonomia
financeira para LJniao e as entida-
des subnacionais bem como a
utiliza9ao dos recursos publicos
objetivando prioritariamente dina-
mizar a economia, reduzir 0

desemprego e a miseria. Para tal
fim, deve 0 l~stallo funcionar co-
mo alavanca e po]o transformador
criamlo urn novo modelo de acu-
mular,;ao que vo]te a impulsionar a
economia nacional.

No passado recente, a consti-
tuir,;ao de 1988, embora sinalizasse
na linha lie atendimento llaS
demandas sociais, possuia diversas
imperfei9iies yue foram senllo
agravallas com a implementar,;ao
llo mOdelo e da pottica economi-
ca dos anos 90.

Como e do conhecimento geral.
objetivando a construr,;aode uma
sociedade mais justa e democratica
a reforma tributaria de 1988
determinou uma redivisao das
competcncias tributiirias entre as
lliversas esferas lie governo, com a
redw;ao l]O campo de competcncia
do Governo Federal e ampliar,;ao
das areas llos Estados e Muni-
cipios. Nessa linlla de ar,;ao 0

felleralismo se fortaleceu.
A rcforma tributaria de 1988

possibilitou aos govenl0S :3Ubnacio-

cionais uma ampliar,;ao de sua base
de tributos; uma maior autonomia
na gestao dos recursos recebidos;
uma maior participar,;ao nos recursos
federais (aumento dos percentuais
dos Fundos de Participar,;ao de
Estados c Municipios); alem dc
proibir a interfercncia da (Jniao na
politica tributaria das unidadcs
subnacionais.

Nos anos 90, de tristc memoria
(uma decada jogada fora) acontcceu
a implementar,;ao de uma linha
de politica economica nociva a
economia c a sociedade hrasileira,
agravallllo muitas questiies da
economia e da socicdade e piorando
o sistema tributario nacional.

Atualmcnte e quase consenso a
necessillade de uma nova reforma
trihutaria. Para 0 empresariado
nacional a atual estrutura tributaria
e ninjusta" por penalizar demais a
produr,;ao e com isso dificultar 0

desenvolvimento economico do pals.
Por outro lado, os governos mu-

nicipais, cstaduais e ate a l J niao, as
voltas com problemas orr,;amenta-
rios e na busca de conseguir mais
recursos, estao tambem a favor da
r,..alizar,;ao de uma reforma na
estrutura tributaria nacional.

Parcce existir uma yuase
unanimillalle entre empresarios,
governos c outros importantes
segmentos da sociellade, da urgente
nece5sidalle de rcformas na nossa
legislar,;ao fiscal. Os cnticos do
sistema vigente llizem yue ell' e
anacronico, llcfeituoso e cheio lIe
VlCIOS.

Diante lleste yuadro devemos
atcntar para a realidade revclalla
pelo atual modelo trihutario
brasJeiro. Urn dos principais problemas
lliz respeito a elevalla descentra-
ka<;ao lie recurso sobdo pela l Jniao,

cm decorrencia do repasse de rccur-
sos dos Fundos de Participar,;ao
para l~stados e Municipios.

o segundo ponto diz respeito a
essas unillalles subnacionais menos
descnvolvidas. Apesar do avanr,;o em
direr,;ao a autonomia financeira
dessas unidades, elas ainda depen-
dem forte mente das transfcrencias
govcmamentais continuando assim
sua dependencia politica.

o terceiro aspeeto diz respeito
ao· desinteresse llemonstrado pela
l Jniao nos ultimos oito anos pela
cohranr,;a dos impostos com par-
tilhallos como IPI e [R. 0
Govcrno Federal passou a adotar
a altenutiva de alargamento do
campo de incidencia liaS contri-
buir,;(ies sociais, seja atraves da
criar,;ao de nova contribui<;ao seja
por intermedio da majora<;ao de
a]iquotas. J)essa forma, a LJniao
contribuiu para piora da qualidalle
llo sistema.

l Jm outro ponto revela ser 0

Brasil urn dos poucos palses llo
muntlo onde convivem llois JV As
(Jmposto sobre Valor Agregallo). 0
exemp]o internacional llemonstra
ser 0 IVA urn imposto lie com-
petcncia eminentemente federal.
Acontece yue no Brasil existe 0

IPI (federal) e 0 JCMS (estadual)
atuallllo praticamente sobre a
mesma hase, numa clara implica-
r,;ao de duplicar,;ao de tributos.

Outro prohlema do sistema
tributario brasileiro estii relacionallo
ao ICMS. A. allor,;ao lIe aliquotas
diferenciallas entre os J:stallos
como mCllilla de politica de
incenti vos tra vestil!oS de estlillulos
financeiros para as em presas
realizallas nos anos 90 promove
beneficios fiscais e burla as
dctcnnina9(ies do Confaz.



A lei de responsabilidade fiscal,
que tenta impedir 0 desperdi:cio e 0

esbanjamento tlo dinheiro publico,
emhora objetive momlizar e me-
lhorar 0 ~erenciamento da coisa
publica c urn ~mnde entrave para
uma efetiva participa9ao do Estado
brasJeiro na busca de utJizar a
politic a publica para financiar urn
maior e mclhor desenvolvimento
com justi9a e melhorias sociais.
Como ultimo ponto, ~ostaiiamos Je
ressaltar 0 Jesetruilibrio na
composi9ao Ja car~a trihutaria true
esta assentatla nos impostos
intliretos, notadamente nas
contribui90es sociais incidentes
sobre 0 faturamento. A aJo9ao
desse tipo de imposto tornou 0

sistema perverso e re~ressivo,
contrario ao que OCOITenos paises
descnvolvidos.

Em decoITcncia dos problemas
apresentatlos pclo sistema trihutiirio
brasileiro, os a~entes economicos
acreditam true a nossa car~a trihu-
taria seja excessiva. As distor90es
existentes, principalmente no campo
da tributa9ao inJireta provocam a
percep9ao nos contrihuintes de trUe
a nossa car~a, alem Je alta, c
heterogenea.

N a realiJade, uma analise
comparaJa com os paIses da OCD 1~
(Or~aniza9ao para Coopera9ao e
Desenvolvimento) revela que a
earga tributaria brasileira c baixa
em rela9ao a mcJia dos val ores
ohservaJos na OCDE

Convcm esclarecer trUe a com-
para9ao pura e simples do nivel
da carga tributaria tende a ser
superficial e de deficiente poder
analitieo. Sao inumeras as dife-
rcn9as entre os sistemas e,
principalmente, entre as socieda-
des sobre as trUais as cargas inci-
dem trUe pouco se pode concluir da
simples compara9ao de numeros.

A estrutura dos impostos no
BrasJ se revcla injusta em virtude
de sua caraclerlstica regressiva, ou
seja, alem da participa9ao da
trihut~ao da rcnda ser baixa, quase

inexistente para as grandes fortunas,
hemn9as e sohre a propriedadc. J3la
se concentra na pessoa jUrltlica, 0

que afeta negativamente a
competitiviJaJe do,;; produtos
nacHmars.

Existem inumeras Jistor9()eS e
privJcgios acumulaJos ao longo Jo
temp;). A reforma do aparelho fiscal
para ser hem-sucedida nao deve se
restringir a sedutora iticia de uma
mera simplifieac;ao tlos trihutos,
como vem sendo proposto, com
apoio ercscente, por algumas correntes
As mudanc;as a serem realizadas
devem seguir as normas da
equidatic e da capaciJaJe lIe
pagamento, contrihuinlio para uma
verJadeira "justi9a social". 0 modclo
a ser seguido e implementado Jevc
ser de tal modo true todos paguem
impostos Je acordo com suas posses
e nao somente detenninaJas classes.
Com isso, trUeremos dizer que a
reforma deve procumr ampliar a
base tributaria, transformar em
contrihuinte muito dos trUe hoje
nao pagam impostos, e ao mesmo
tempo Jcve diminuir a carga
trihutaria dos trUe atualmente estao
a eontribuir.

E inconeebivel a existcncia de
urn sistema trUe pennite as grandes
forlunas e determinadas classes
SOCIalS terem seus interesses
protegidos e beneficiados pclas leis,
e, por outro laJo, penaliza a
produ9ao, 0 eonsumidor e os que
estao contribuinJo para 0 sistema.
Esse fato provoea injusti9as e
distor90es, impedindo a melhora
no perfJ Ja distrihui9ao de renda
naci(male
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lND1CE DE PREc.=OS
AO CONSUM1DOR

(usta de Vida
Teresina

o comportamento dos pre<.<os dos
produtos alimentfcios foi decisivo para
a defini<.<iio do perfil da infla<.<iio do
teresinense durante 0 mes de setem-
bro.

Foi constatado urn crescimento medio
de 0,55% para 0 conjunto dos pre<.<os
dos produtos e servi<.<os demandados
pela popula<.<ao local, percentual que
elevou a varia<.<iioacumulada no ana de
2002 para 4,82% e ados ultimos 12
meses para 9,33%.

Avaliando-se 0 resultado de forma mais
generalizada, constatou-se uma forte
correla<.<iio do mercado local com a
conjuntura nacional, especial mente no
que toea ao comportamento da moeda
nacional e sua rela<.<iio com 0 dolar
americano. Isto pode ser visualizado a
partir das majora<.<6es do oleo de soja,
que, so em setembro, cresceu 6,54% e
foi responsavel por cerca de 18% do
aumento de 0,55% verificado no IPC-
Teresina, e da margarina e do panifica-
dos, majorados respectivamente em
3,90% e 3,63%.

Ressalte-se ainda que estes produtos
acumularam aumento, nos ultimos 12
meses, de 31,14%, 17,57% e 33,03%.

Tambem apresentaram cresci men to
destacado no mes de setembro/2002:
a cebola (+20,38%), as roupas de banho
(+9,87%), a batata inglesa (+9,89%) e
os queijos (+6,01 %). Amenizando os
impactos dos aumento citados acima,
apareceram com pre<.<os inferiores
aos praticados no mes anterior, 0 tom ate
(15,31 %), 0 ovo (3,29%), a gasolina
(3,03%), 0 a<.<ucarcristal (0,99%) e 0
feijiio (0,53%).

CUSTO E VAR]A<;:AO DA
CESTA BASlCA

A cesta de produtos basicos, definida
pelo Decreto-Lei n 399, de 30 de abril
de 1938, que para a regiiio Nordeste e
composta' por doze produtos cujas
quantidades constam de nutrientes
mfnimos para a alimenta<.<iio de uma
pessoa adulta ao longo de urn mes,
custou ao trabalhador teresinense a
importflOcia de R$ 100,11 (cern reais e
onze centavos), valor 0,80% menor que
o custo dos mesmos produtos verifica-
do no Ultimo mes de agosto/2002, que foi
de R$ 100,92 (cern reais e noventa e
dois centavos).

Essa queda de pre<.<os observada no
custo dos produtos da cesta basica
justifica-se pela queda dos pre<.<os de
produtos como 0 tomate, a carne bovina
e a banana, verificada ao longo do mes
de setembro/2002.

Fonte: Funda~ao Centro de Pesquisas
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