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RESUMO 

Este artigo analisa teoricamente o debate do peso dos encargos sociais no Brasil. Ele utiliza como criterio 

de avalia9ao o bem-estar dos trabalhadores. A medida proposta para o peso dos encargos sociais e a diferenga 

entre os custos do trabalho impostos pela legisla^ao e o quanto os trabalhadores avaliam os beneffcios dela 

decorrente. Assim, o peso dos encargos sociais possui um significado que, para efeitos do funcionamento 

do mercado de trabalho, e equivalente a um imposto sobre o trabalho e, portanto, fornece uma medida dos 

incentivos que empregados e empregadores possuem em transformar suas relagoes de trabalho de formal 

para informal. O artigo tambem avalia a proposigao de substituir a fonte de financiamento dos programas 

sociais, da folha de pagamentos para o valor adicionado, concluindo que ela nao e uma proposigao tao 

simples de ser defendida, indicando a necessidade de novos estudos sobre a questao. 
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ABSTRACT 

This paper analyses theoretically the Brazilian debate about employees' pay roll social contribution. To 

evaluate the social contribution burden on pay roll it uses employees welfare as criterion of the analysis. It 

proposes as measure of this burden the difference between costs and benefits both imposed by law, where 

the benefits are a worker's subjective dimension. Therefore, the social contribution burden has a precise 

meaning. It is similar to pay roll tax and it provides a measure of the incentive to employers and employees 

to move from formal to informal labor market. This paper deals also with the matter of the changing the 

collection source, from pay roll tax to value added tax. It concludes it isn't a proposition to be defended 

easily. 
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I Introdu^ao 

A ideia de que os encargos sociais no Brasil sao demasiadamente elevados, com 

impactos negativos sobre o nivel de empregos e salarios do setor forma] da economia, e 

hoje bastante difundida. Alguns estudos tem procurado avaliar o peso desses encargos 

sobre a folha de salarios, mostrando o quanto ele e elevado, seja quando comparado ao 

imcio da decada, seja na comparagao com outros pafses. For exemplo, Almeida (1992) 

procura demonstrar que '7zd, atualmente, excessiva carga impositiva sobre a folha de 

salarios, o que tem repercutido de modo desfavordvel, em especial sobre a estrutura do 

mercado de trabalho brasileiro, bem como sobre os proprios niveis da arrecadagdo 

previdencidria." A autora, ao analisar a evolugao recente da estrutura de contribuigoes 

das empresas e dos empregados para a previdencia social, ressalta que as "solugoes para 

a superagdo das consecutivas dificuldades financeiras por que passou a instituigdo 

foram, via de regra, buscadas na criagdo de novos tributes ou na elevagdo da carga 

impositiva." As aliquotas do INSS passaram de 8% para os trabalhadores e 8% para as 

empresas (ate o limite de 20 SM), no imcio dos anos 80, para 8 a 10% para os trabalhadores 

(ate o limite de 20 SM de referencia) e 20 a 22,5% para as empresas. 

Em outro estudo, Pastore (1994) calcula em 102% o peso dos encargos sociais sobre a 

folha de salarios. Comparando o Brasil com 9 pafses europeus (Alemanha, Belgica, 

Dinamarca, Franga, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Italia e Luxemburgo) o autor conclui que 

o Brasil possui "a mais alta carga na comparagdo efetuada" 

Do ponto de vista da pohtica economica, estes trabalhos apontam para a existencia de 

um grande espago para se reduzir encargos trabalhistas, com impactos significativos sobre 

o nivel de empregos e salarios do setor formal da economia. 

Esta ideia, apesar de bastante difundida, nao e consensual. Alguns autores argumentam 

que estes calculos incluem nos encargos sociais itens que, a rigor, nao deveriam ser 

considerados como tal. Em especial, argumenta-se que muitos destes itens vao direto para 

o "bolso" do trabalhador e, portanto, deveriam ser considerados como salarios. 

Redefinindo o conceito de encargos sociais, autores como Amadeo (1994a e 1994b) e 

Santos (1996) calculam que o peso dos encargos sociais sobre a folha de salarios esta em 

torno de 25%, o que e compativef com os padroes internacionais, existindo, pois, muito 

pouco espago para se reduzir encargos. Como argumenta Amadeo (1994b), retirando-se os 

itens que vao diretamente para o trabalhador, "estamos falando de redugdo dos 24,5% que 

vao para o Estado e dos 1,6% que vai para as empresas. E pouco o que hd para cortar e 

hd que se pensar em como financiar os gastos financiados por estes encargos." 
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A principio, nao deveria causar estranheza que diferentes definigoes de encargos sociais 

causem diferen^as no peso destes encargos na folha de salarios. O fato e que nao existe um 

conceito de aceitagao geral para encargos sociais ou trabalhistas e, portanto, a defini9ao 

apropriada fica dependendo dos objetivos do analista. 

Este trabalho procura reavaliar tal debate tendo como perspectiva o bem-estar dos 

trabalhadores. Assim, ele explora a possibilidade de melhorar as condigoes de vida dos 

trabalhadores via uma alteragao na legislagao trabalhista, no que tange aos "encargos" 

sobre a folha de salarios. 

O artigo foi desenvolvido em tres segoes, alem desta introdu^ao: a segao 2 discute 

alguns aspectos metodologicos sobre o calculo dos encargos sociais como proporgao da 

folha de salarios; a segao 3 analisa o impacto de um imposto sobre a folha de salarios, 

comparativamente a um imposto sobre o valor adicionado, na demanda por trabalho; e, por 

fim, na segao 4 tecem-se as considera^oes finals. 

II O peso dos encargos sociais sobre a folha de salarios: alguns aspectos 

metodologicos 

Os calculos do peso dos encargos sociais sobre a folha de salarios seguem, grosso 

modo, o seguinte procedimento: 

i) Definem-se os itens que, alem do salario basico, compoem o custo do trabalho; 

ii) Divide-se o custo do trabalho entre salarios e encargos sociais; 

iii) Calcula-se a razao entre encargos sociais e salarios. 

Desta forma, as diferengas encontradas no peso dos encargos sociais sobre a folha de 

salarios derivam de diferengas nos itens que devem ser inclufdos no custo do trabalho e 

nos itens, inclufdos no custo do trabalho, que devem ser considerados como encargos 

sociais ou como salarios. Por exemplo, Pastore (1994) define encargos sociais como sendo 

todos os itens do custo do trabalho, a excegao do salario-base, e inclui no custo do trabalho 

itens como: 13° salario, ferias, adicional de ferias, INSS, FGTS, salario-educagao, INCRA, 

SEBRAE, SESI, SENAI, repouso semanal, feriados, auxflio enfermidade, aviso previo e 

despesas de rescisao contratual. Por outro lado, autores como Santos (1996) ponderam que 

itens como 13° salario, adicional de ferias, FGTS, aviso previo e outras despesas com 

rescisao contratual deveriam ser considerados como salarios, o que reduziria o numerador 
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e aumentaria o denominador da razao encargos-salarios e, portanto, reduziria o peso dos 

encargos sociais sobre a folha de pagamentos. Alem disso, Santos nao inclui no custo do 

trabalho itens como ferias, feriados e repouso remunerado. 

O ponto central deste artigo e o bem-estar dos trabalhadores. Assim, questao a ser 

destacada refere-se a parcela dos custos do trabalho que nao reverte em beneficios para os 

trabalhadores. E evidente que o FGTS, por exemplo, proporciona um beneficio direto para 

os trabalhadores, e pela forma que a questao e colocada em estudos como o de Pastore 

(1994) tem-se a impressao que o recolhimento para este fundo deveria ser tratado como um 

simples imposto sobre a folha de salaries. Entretanto, colocar o FGTS como parte dos 

salaries significa assumir que os trabalhadores sao indiferentes entre ter este beneficio e 

receber em dinheiro o que as empresas arcam para mante-lo. Se, por hipotese, os 

trabalhadores estivessem dispostos a trocar este beneficio por um aumento correspondente 

a 4% do salario bruto (metade do que custa para as empresas), um montante de 4% dos 

salaries deveria ser considerado um imposto sobre a folha de pagamentos, ou mesmo um 

"peso morto" 

Antes de nos atermos a esta questao de forma um pouco mais detalhada, seria interessante 

destacar dois aspectos metodologicos que sao comuns a grande maioria dos estudos que 

calculam o impacto dos encargos sociais sobre a folha de pagamentos. 

O primeiro aspecto refere-se ao fato de que em tais estudos consideram-se como 

encargos as despesas tidas como de responsabilidade das empresas (aquelas que nao fazem 

parte do salario contratual, ou salario bruto dos trabalhadores). Isto e marcadamente 

importante no caso das contribuigoes para o INSS. 

Hoje, cerca de 30% do salario bruto de um trabalhador e "taxado" para financiar a 

previdencia (8% a 10% referente a parcela do trabalhador e 20% a 22,5% referente a 

parcela do empregador). Vamos admitir uma situagao onde o trabalhador possua um salario 

bruto de 100, sendo a contribuigao para a previdencia de 8% para o trabalhador e 20% 

para a empresa. Restringindo-nos apenas ao INSS, temos, neste caso, o salario Ifquido do 

trabalhador igual a 92, o custo do trabalho igual a 120 e a arrecadagao da previdencia igual 

a 28. Utilizando-se da metodologia de calculo desses estudos, o peso dos encargos sociais 

sobre a folha de salarios seria de 20%. 

Vamos imaginar agora que o salario bruto do trabalhador seja elevado para 120 e que 

toda a arrecadagao do INSS seja feita sobre o trabalhador portanto, uma aliquota de 

23,33%. Isso em nada altera a situagao do trabalhador, da previdencia ou da empresa. 
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Entretanto, o peso dos encargos sociais sobre a folha de salaries seria igual a zero. O 

mesmo raciocinio se aplica caso o salario contratual fosse reduzido para 92 e a empresa 

tivesse que arcar com 28 para a previdencia. Novamente, nada mudaria para as partes 

envolvidas, mas o peso dos encargos seria de 30,44%. 

Assim, tres situa9oes economicamente indistingufveis apresentam diferengas 

significativas no peso dos encargos sociais sobre a folha de pagamentos. 

O segundo aspecto a ser destacado e que nem todos os itens de custo do trabalho sao 

incluidos na discussao do peso dos encargos trabalhistas sobre a folha de salarios. A 

discussao centra-se nos chamados encargos compulsorios ou legais. E mesmo entre estes 

apenas uma parcela e considerada, aquela mais facilmente generalizavel para o conjunto 

dos trabalhadores. 

Uma parte importante dos chamados "custos nao-salariais do trabalho" sao acordados 

voluntariamente entre empregados e empregadores. Tais custos variam entre empresas e 

entre trabalhadores e, por este motivo, sao de dificil mensuragao. De qualquer modo, por 

serem voluntarios, nao sao vistos como um atrito no mercado de trabalho.1 

Os estudos do peso dos encargos trabalhistas sobre a folha de salarios estao inseridos 

na discussao sobre o impacto da legislagao trabalhista no funcionamento do mercado de 

trabalho, mas que, evidentemente, nao a esgota. Um contrato de trabalho pode ser visto 

como um arranjo bastante complexo, envolvendo diversos aspectos ou dimensbes. Ao 

estabelecerem um contrato de trabalho empregados e empregadores acertam uma serie de 

clausulas, tais como: salario; condigoes e ambiente de trabalho; descanso semanal; ferias; 

Jornada de trabalho; esforgo e comprometimento no trabalho; pianos de seguros etc. Muitas 

dessas clausulas sao explicitas, outras apenas implfcitas. 

A legislagao trabalhista pode afetar a eficiencia dos contratos de trabalho - e, 

conseqiientemente, o bem-estar dos trabalhadores - de diferentes formas. Ela restringe o 

conjunto de contratos possiveis e, deste modo, pode impedir que arranjos mais proveitosos 

para as duas partes sejam estipulados2 ou pode "permitir" a implementagao de clausulas 

1 Entretanto, uma das possfveis explicagoes para a existencia e o crescimento desses custos reside na propria legislagao. 

Tais beneffcios podem ser uma maneira de empresas e trabalhadores "fugirem" dos encargos legais e, assim, podem 
refletir uma ineficiencia alocativa no mercado de trabalho. Para uma discussao desses beneffcios ver. por cxemplo. Hart 

(1984). 

2 Na realidade, como a legislagao pode ser burlada, e isto envolve custos, a legislagao trabalhista pode ser vista como 
"encarecendo" certos tipos de contratos. 
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que, apesar de vantajosas, pelo menos para uma das partes, nao seriam estipuladas 

livremente.3 A legislagao pode, tambem, impor uma diferen^a entre o que o trabalhador 

recebe e o que a empresa gasta para mante-lo empregado, assemelhando-se a 

implementagao de um imposto, ou subsidio, sobre o trabalho.4 E exatamente sobre este 

ultimo aspecto que os calculos do peso dos encargos sociais sobre a folha de salaries 

poderiam fornecer uma estimativa. 

Como o objetivo e avaliar o impacto da legislagao trabalhista sobre o bem-estar dos 

trabalhadores, temos que comparar o trabalhador representativo, ou mediano, em duas situagoes 

distintas: uma que a legisla^ao nao esta presente (que chamaremos de estado 0) e outra que a legis- 

late esta em vigor (que chamaremos de estado 1). Assim, teiiamos que avaliar EUj e EU0, sendo 

EU, =71, u(W1,B1 ) + (l-Ti, )u(R1 ) e EU0 = 7r0 u(W0,B0 ) 4- (l-7Co ) u(R0 ), 

onde: 

EU. = utilidade esperada do trabalhador representativo no estado i 

W. = salario liquido no estado i 

B = vetor de beneficios contratados no estado i 
i 

R. = vetor de beneficios do desemprego no estado i (salario-desemprego; renda do setor 

informal etc.) 

u(.) = fungao de utilidade instantanea 

ni = probabilidade de estar empregado no estado i 

Admitindo que o mercado de trabalho no setor formal seja competitivo ou, 

alternativamente, caso estivessemos interessados em comparar o bem-estar apenas dos 

trabalhadores efetivamente empregados no setor formal podenamos nos restringir a 

comparar u (Wj, B,) e u (W0, B0). Neste caso, podenamos definir um salario liquido W*, 

tal que u (W* B0) = u (Wj, Bj), sendo que (W0 - W*) nos daria uma medida da perda (ou 

ganho) de bem-estar do trabalhador em virtude da legislagao trabalhista. 

3 A presenga de problemas de coordenagao pode impedir clausulas contratuais que seriam viaveis apenas se existisse uma 

adesao generalizada. Certos programas assistenciais poderiam ser vantajosos a um determinado custo, o qual seria 
factivel apenas se realizado em uma escala relati vamente grande e, por esse motive, impediria que uma empresa isoladamente 

o oferecesse. 

4 Uma parte da diferenga entre o que o trabalhador recebe e o custo de mante-lo empregado refere-se aos custos de 
transagao (obtengao de informagoes; elaboragao e monitoria de contratos etc.). Tais custos nao estao sendo considerados 

aqui, mesmo porque uma grande parte deles sao pagamentos feitos a outros trabalhadores. 
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Vale notar que tanto W0 como W* sao variaveis nao observaveis no estado 1. Assim, 

numa economia que ja opera com base numa legislagao trabalhista, tal medida nao poderia 

ser obtida diretamente e quaisquer estimativas de W() e W
;1' deveriam ser realizadas apenas 

com informa^oes dispomveis no estado 1. Isto tornaria muito dificil realizar uma estimativa 

para W0. Entretanto, se fossemos capazes de fixar B0 - ou seja, os beneficios que vigorariam 

na economia caso nenhuma legislagao trabalhista estivesse presente - as informagoes 

dispomveis no estado 1 poderiam nos proporcionar uma estimativa para W:I; pelo menos 

para os empregados no setor formal da economia. 

Uma estimagao para B0 poderia ser realizada, por exemplo, investigando-se os 

beneficios que vigoram no setor informal da economia. Com base na estimativa de B0 

passanamos a investigar a elevagao minima no salario liquido capaz de induzir o 

trabalhador representative do setor formal a "reduzir" os beneficios de B, para B0, o que 

poderia ser feito perguntando-se diretamente aos trabalhadores.5 Ou seja, com base nas 

informagoes disponiveis no estado 1 seria possivel estimar W* e, portanto, o quanto os 

trabalhadores avaliam os beneficios existentes em fungao da legislagao trabalhista,6 o qual 

seria dado por (W* - Wj). 

Com base nas informagoes do estado 1, tambem seria possivel estimar em quanto os 

custos do trabalho se elevam quando as empresas sao obrigadas a alterar o vetor de 

beneficios de B0 para B^ a urn dado salario liquido. Isto nos daria uma estimativa do hiato, 

entre o que a empresa gasta e o que o trabalhador recebe, imposto pela legislagao 

trabalhista.7 E com relagao a este ponto que os estudos do peso dos encargos trabalhistas 

sobre a folha de salarios podem ser uteis. 

HI O impacto de um imposto sobre a folha de salarios 

Como visto, a legislagao trabalhista pode impor um hiato entre o que os trabalhadores 

"recebem" e o que as empresas arcam para manter os contratos de trabalho. Cabe ressaltar 

5 Para isto podenamos utilizar tecnicas de precificagao de bens contingentes. 

6 Aqui cabe fazer uma distingao entre beneficios existentes em fungao da legislagao e beneficios garantidos pela legislagao. 

Um beneficio garantido pela legislagao poderia existir independentemente da mesma. Neste caso, a legislagao nao 

imporia nenhuma alteragao no funcionamento do mercado de trabalho. 

7 Para uma estimativa dos custos devemos incluir, alem dos pagamentos de beneficios, os itens que sao tipicamente 
impostos, ou seja, aqueles que nao possuem, como contrapartida, nenhum beneficio direto aos trabalhadores, como, por 

exemplo, as contribuigoes para o SEBRAE. 



560 ECONOMIA APLICADA, V. 2, N. 3, 1998 

que tal hiato nao e exatamente uma medida para a variagao de bem-estar dos trabalhadores, 

dada a imposigao da legislagao trabalhista, que seria (W0-W*). Entretanto, ele deve 

guardar uma relagao inversa com essa varia^ao caso todo custo associado a legislagao 

providenciasse um beneficio direto aos trabalhadores. O problema e que parte dos 

chamados encargos socials, como, por exemplo, o salario-educagao, nao providenciam 

nenhum beneffcio direto aos trabalhadores, possuindo, assim, um caso tfpico de imposto 

sobre a folha de salarios. 

Para se avaliar o bem-estar dos trabalhadores, numa situagao que o imposto esta 

presente e numa situagao onde o imposto esta ausente, seria necessario considerar o uso 

dos recursos arrecadados. E possivel que - se tais recursos forem bem aplicados em fatores 

que, por exemplo, promovem o crescimento (educa^ao, infra-estrutura etc.) - no equilibrio 

de longo prazo trabalhadores estejam melhores na situagao em que o imposto sobre o 

trabalho esta presente do que na situagao onde este imposto, e os recursos por ele 

arrecadados, esta ausente. Neste caso, nao seria possivel falar numa relaqao inversa entre 

imposto sobre folha de salarios e bem-estar dos trabalhadores. 

Mesmo levando em conta este aspecto, a questao a ser considerada e que tais gastos 

poderiam ser financiados por outras fontes que nao um imposto sobre o trabalho. Portanto, 

as situagoes a comparar referem-se aquelas em que tais gastos sao financiados por um 

imposto sobre a folha de salarios ou por um imposto sobre outra base. Aqui, tem-se, 

freqiientemente, argumentado que a relagao negativa entre bem-estar dos trabalhadores e 

imposto sobre o trabalho deve ser restabelecida. Isto porque, do ponto de vista dos 

trabalhadores, um imposto sobre o trabalho seria a pior forma de tributagao. 

A base tributaria usualmente apontada para substituir a folha de salarios e a do valor 

adicionado. Acreditamos que a escolha do valor adicionado tern levado em consideragao 

aspectos como abrangencia e facilidade de arrecada^ao e fiscalizagao, quando comparado 

a outras bases (o Imposto sobre a Renda, por exemplo), bem como a facilidade de 

adaptagao, uma vez que o mesmo ja e utilizado na estrutura tributaria vigente. Deste modo, 

substituir os impostos sobre folha de salarios por um imposto sobre o valor adicionado 

pode nao ser, do ponto de vista dos trabalhadores, a escolha otima, mas levaria a uma 

situagao melhor do que a atual. O objetivo desta segao e exatamente avaliar esta 

proposigao. 
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III.l Um modelo de curto prazo 

Para iniciar a discussao da proposigao acima, utilizaremos um modelo bastante 

simplificado, no qual o governo, para obter uma dada arrecadagao tributaria, pode utilizar- 

se de dois tributos: um sobre a folha de salarios e outro sobre o valor adicionado. 

Vamos admitir a existencia de uma unica empresa atuando no setor formal da economia, 

a qual opera sob regras competitivas. A fungao de produgao dessa firma e dada por: 

(1) q = f(k, n) onde, 

q = quantidade produzida do unico produto da firma 

k = estoque de capital (o qual vamos considerar fixo) 

n = quantidade de trabalho 

Supondo que o produto seja o numerario, a equagao de custo total e representada por: 

(2) CT = a.q-f (l+g).w.n+p.k onde, 

a = aliquota do imposto sobre o valor adicionado (neste caso igual ao faturamento) 

g = aliquota do imposto sobre a folha de salarios 

w = salario 

p = prefo dos services do capital (que e dado para firma). 

A equagao de lucro total e: 

(3) LT = f(k, n) - a.f(k, n) - (1 + g).w.n - p.k, 

onde a condigao de primeira ordem para a maximizac^ao de lucro e igual a: 

(4) fn(k, n) = F.w, 

(5) F- ( W;) 
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Vamos denominar F de cunha fiscal.8 Assim, tanto um aumento na aliquota do imposto 

sobre a folha de salaries como do imposto sobre o valor adicionado aumentam a cunha 

fiscal e, portanto, reduzem a demanda por trabalho. 

Neste modelo, a arrecadagao do governo seria dada por: 

(6) A = g.w.n + a. f(k, n) 

A um dado salario de mercado e a um dado nfvel de emprego podemos determinar as 

combinagoes de "a" e "g" que geram a mesma arrecadagao. Tal equa^ao, que poderfamos 

chamar de isoarrecadagao, fica representada por: 

A - g.w.n 

Uma questao a ser investigada e: a um dado nivel de emprego e salaries, qual e a 

combinagao de "a" e "g" que mantem uma dada arrecadagao e minimiza F? 

Substituindo (7) em (5), a equagao da cunha fiscal torna-se, 

(i + g)-q 

^ ^ ~ q - A + g.w.n ^ 

dF _ q.{q - A - w.n) 

dg {q - A + g w.n)2 

dF 
O sinal de fica dependendo do sinal de (q - A w.n). Note que a equa^ao de lucre 

total pode ser reescrita como: 

(3') LT = q - A - w.n - p.k ou, 

LT + p.k = q - A - w.n 

8 De modo geral, o termo cunha fiscal e utilizado para representar a diferenga entre o que o comprador pasa c o vendedor 
recebe. Aqui, o termo e utilizado para representar a diferenga entre o salario real e a produtividade marginal do trabalho 
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Assim, considerando que a empresa opera de modo a, pelo menos, remunerar o capital, 

c'F 

entao ^ > ^ Ou seja, nao existiria um ponto de mmimo e quanto menor "g" compensado 

por um aumento em "a", menor seria a cunha fiscal. Entretanto, se limitarmos "a" e "g" 

A 

para serem nao negatives, a combinagao otima seria dada por g = 0 e a = — 

Q 

Pelo modelo acima o governo, na existencia de um imposto sobre a folha de salarios, 

sempre pode reduzir a cunha fiscal e manter sua arrecadagao. Isto se da pela eliminagao do 

imposto sobre a folha de salarios e e compensado com o imposto sobre o valor adicionado. 

Por outro lado, uma redugao da cunha fiscal tende a elevar a demanda por trabalho, com 

impactos positives sobre o nfvel de emprego e/ou salarios do setor formal da economia, o 

que, inclusive, tende, num segundo momento, a elevar a propria arrecadaqao tributaria. A 

forma como esses impactos ocorrem depende da elasticidade da oferta de trabalho. A 

seguir, passaremos a analisar dois casos polares: quando a oferta de trabalho e 

perfeitamente inelastica e quando ela e perfeitamente elastica. 

A Figura l.a mostra o caso da oferta de trabalho perfeitamente inelastica. A curva de 

demanda D representa a situagao onde existe um imposto sobre a folha de salarios e D' a 

situagao onde este imposto foi substitufdo por um aumento na alfquota do imposto sobre 

valor adicionado. Neste caso, o salario dos trabalhadores se eleva para W e o nfvel de 

emprego se mantem estavel. Como o nfvel de emprego e o mesmo da situagao inicial, o 

nfvel de produto e de arrecadagao tributaria tambem sera o mesmo e o aumento de salario 

dos trabalhadores sera proporcional a redugao do lucro da firma. 

A Figura l.b representa o caso em que a oferta de trabalho e perfeitamente elastica. Tal 

situagao pode ser pensada, como no modelo de Lewis, para contemplar a existencia de 

abundancia de mao-de-obra num setor de subsistencia, o qual gera uma renda w. Aqui, o 

deslocamento da demanda por trabalho no setor formal (de D para D') nao afeta o 

rendimento dos trabalhadores. Entretanto, como o emprego e o produto aumentam, tanto o 

lucro como a arrecadagao do governo se elevam. Mesmo neste caso poderfamos pensar 

que a substituigao do imposto sobre folha de salarios para um imposto sobre valor 

adicionado e benefica para os trabalhadores, desde que uma parte do aumento de 

arrecadagao reverta para eles. 
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Figura 1 
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Na situagao intermediaria, onde a elasticidade da oferta de trabalho e maior que zero e 

menor que infinite, a substituigao de um imposto sobre a folha de salaries per um imposto 

sobre o valor adicionado teria come resultado um aumento dos salaries, da arrecada^ao 

demanda per trabalho no setor formal da economia deve ter um impacto positivo nos 

rendimentos do setor informal e, assim, a situagao de todos os trabalhadores seria melhor 

ao final. 

O modelo acima mostra que a substituigao do imposto sobre folha de salaries por um 

imposto sobre o valor adicionado melhora a situagao dos trabalhadores. Entretanto, e 

necessario reconhecer que tal modelo e bastante simplificado, contendo apenas uma firma 

no setor formal com estoque de capital fixo e o mercado de trabalho operando sob regras 

competitivas. Portanto, seria interessante especular em que medida seria razoavel fazer 

generalizagoes do resultado obtido, ou se o mesmo esta fortemente restrito as hipoteses 

particulares do modelo. 

Uma primeira ressalva que poderia ser feita em relagao a analise acima refere-se ao uso 

da hipotese de competigao no mercado de trabalho, ao inves da hipotese de segmentagao. 

Aqui, entretanto, nao e possivel ver como a hipotese de mercado de trabalho segmentado 

(formal-informal) possa alterar a conclusao. Admitindo, a semelhanga dos modelos de 

salario eficiencia, que a segmentagao nao altera a condigao de equilfbrio da firma, onde a 

produtividade marginal do trabalho e igual ao custo do trabalho, e considerando que a 

tributaria e da parcela de empregados no setor formal da economia. Note que a elevagao da 
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analise do impacto da mudanga de impostos sobre a cunha fiscal foi realizada no ponto de 

produto em emprego inicial, a conclusao de que a substituigao do imposto sobre folha de 

salaries por um imposto sobre valor adicionado eleva a demanda por trabalho no setor 

sujeito a tributagao nao deve ser alterada. Por outro lado, a elevagao da demanda no setor 

formal, que e o setor de salarios mais elevados, e benefica para todos os trabalhadores. 

Neste sentido, Fernandes (1996) eiabora um modelo com mercado de trabalho segmentado 

entre os setores formal e informal, e conclui que uma redugao da cunha fiscal eleva o 

retorno esperado dos trabalhadores, seja por aumentar os salarios nos dois mercados, seja 

por aumentar a probabilidade de um determinado trabalhador estar empregado no setor 

formal da economia. 

Outra ressalva que poderia ser feita e com relagao a hipotese da existencia de uma 

unica firma, que e equivalente a supor que as firmas do setor formal sao fixas e identicas. A 

questao que se coloca e se a existencia de firmas com diferentes razoes capital-trabalho 

nao pode afetar o resultado. 

Para um conjunto de firmas fixas deve existir, para a economia como um todo, uma 

elevagao na aliquota do imposto sobre o valor adicionado capaz de compensar a perda de 

arrecadagao provocada pela eliminagao do imposto sobre a folha de salarios. Se todas as 

firmas possuem a mesma razao capital-trabalho, o efeito de tal medida e o descrito no 

modelo acima. Entretanto, se as firmas possuem diferentes razoes capital-trabalho, esta 

medida deve impor uma elevagao na arrecada^ao tributaria das empresas capital intensive 

em relagao as empresas trabalho intensive. Assim, para as empresas com baixa razao 

capital-trabalho a demanda por trabalho deve elevar-se tanto pelo motivo acima exposto 

como pela redugao do volume de impostos pagos. Ja para as empresas com elevada razao 

capital-trabalho o resultado e ambfguo, pois, para estas empresas, o montante de impostos 

pagos deve se elevar. De qualquer modo, parece mais razoavel admitir que a elevagao da 

demanda por trabalho, para a economia como um todo, deve prevalecer, ao inves de 

diminuir.9 

Uma outra questao que pode ser levantada diz respeito a evasao de impostos. No modelo 

acima admitiu-se que as empresas do setor formal pagam corretamente sens impostos, 

enquanto as empresas do setor informal nada pagam. Entretanto, pode-se argumentar que 

impostos sobre o valor adicionado sao mais faceis para sonegar, o que pode ter implicagoes 

sobre a analise efetuada. Mesmo admitindo a veracidade desta proposigao, o resultado da 

9 Isto sera mais verdadeiro quanto mais inelastica tor a demanda por trabalho das empresas capital intensi vo (em geral, as 
grandes empresas) em relagao a demanda por trabalho das empresas trabalho intensivo. 
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troca de base tributaria sobre a sonegagao seria incerto, pois tambem e razoavel supoi que 

as grandes empresas possuem maior dificuldade de sonegar impostos que as pequenas e, 

como foi visto, a substituigao de um imposto sobre a folha de salaries para um imposto 

sobre o valor adicionado tende a aumentar a participagao das grandes empresas no volume 

de impostos arrecadados. 

Por fim, a ultima ressalva a ser feita na analise acima refere-se a hipotese de curto 

prazo de que tanto o numero de firmas como o estoque de capital da economia sao fixos. 

Note, por exemplo, que na analise do Figura l.a o ganho dos trabalhadores e proporcional 

a redugao de lucro das firmas. O problema aqui e que uma redu^ao da lucratividade tende 

a reduzir o estoque de capital de equilfbrio - seja por reduzir o estoque otimo de cada 

firma, seja por reduzir o numero de firmas e a redugao do estoque de capital tende a 

reduzir a demanda por trabalho de longo prazo, nao tendo como garantir que a nova curva 

de demanda se situe acima de D. Ou seja, se o ganho de curto prazo dos trabalhadores 

ocorrer como uma contrapartida a redugao do lucro dos empresarios, isto tende a reduzir o 

estoque de capital no equilfbrio de longo prazo, o que pode acontecer numa magnitude em 

que a situa^ao dos trabalhadores seria, ao final, pior do que se os impostos continuassem a 

ser arrecadados sobre a folha de salarios.10 E exatamente esse ponto que passaremos 

investigar a seguir. 

III.2 Um modelo de longo prazo com retornos constantes de escala 

Para analisar os efeitos de longo prazo da substituigao de impostos adotaremos um 

modelo que, alem de permitir que as empresas ajustem sen estoque de capital e de incluir 

explicitamente a oferta de trabalho, difere do modelo da subsegao anterior em relagao a 

tecnologia e a forma de cobranga dos impostos. Vamos assumir competi^ao perfeita no 

mercado de trabalho e tambem que as empresas se defrontam com uma tecnologia que 

apresenta retornos constantes de escala. Deste modo, nao havera lucro economico e o 

estoque de capital otimo da economia pode se dar com qualquer numero de firmas. 

10 Minha posi^ao inicial em rela^ao a esse ponto era de que, embora teoricamente possfvel, as condiqoes necessarias para 

que a troca de um imposto sobre folha de salarios por um imposto sobre valor adicionado provocasse, via reduqao do 
estoque de capital, uma piora da situaqao dos trabalhadores eram muito especiais e que, portanto, isso seria muito pouco 

provavel de acontecer. Eu acreditava que um modelo simples de curto prazo, levando-se em consideraqao apenas os 
aspectos da demanda por trabalho, seria suficiente para tratar da questao. Hoje, entretanto, nao me parece mais tao 

simples sustentar que a troca de impostos eleva o bem-estar dos trabalhadores. Para ter uma maior clareza acerca 

desses problemas foi de fundamental importancia os comentarios recebidos de Samuel Abreu Pessoa. Ricardo Paes de 

Barros e de um dos pareceristas anonimos desta revista. 
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Quanto a cobranga de impostos, o presente modelo possui duas diterengas em rela^ao 

ao modelo anterior. A primeira e que aqui estamos admitindo que o volume de impostos 

arrecadado pelo governo e fixo, independentemente do nivel de produto e salario." A 

segunda e que o imposto sobre salario sera cobrado do trabalhador ao inves da empresa. 

Essa ultima diferenga e apenas formal, uma vez que ela em nada altera os resultados. As 

firmas pagam aos trabalhadores um salario bruto (wb), sobre o qual incide o imposto sobre 

o trabalho. Os trabalhadores estao interessados no salario liquido (w), onde wb (1-g) = w. 

O estoque de capital otimo se dara no ponto onde a produtividade marginal do capital se 

iguala ao prego do servigo do capital, dividido por um menos a ahquota do imposto sobre 

o valor adicionado, enquanto a quantidade de trabalho otima se dara no ponto onde a 

produtividade marginal do trabalho e igual ao salario bruto dividido por um menos a 

ahquota do imposto sobre o valor adicionado. O prego do servigo do capital e considerado 

constante, refletindo uma taxa de juros de steady state determinada, por exemplo, pelas 

preferencias intertemporais dos agentes. Assim, no equilfbrio das firmas temos: 

(9) (l -a)(l)' {k*)= p 

(10) (l - g)(l - a)[(l){k *)-k *0' {k *)]= vr para a e g < I 

onde, / 

f{k,n) = n(l){k *); 

k*= -=(/)' 
n 

k 

1 — a 
e; 

dk* 0f 1 
 = — < 0 

da (j)" \ - a 

Vamos admitir, tambem, que a oferta de trabalho e crescente com o salario liquido e 

possui uma elasticidade constante, mais especificamente: 

11 No modelo anterior a arrecadagao toi com-iderada dada apenas para o nivel de produto e salario inicial. 
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(ID n — vyE para e > 0 onde; 

e = elasticidade da oferta de trabalho 

Para finalizar a especificagao do modelo fica faltando a equagao de arrecadagao do 

governo, a qual e dada por: 

Uma vez que estamos interessados no bem-estar dos trabalhadores, o problema a ser 

resolvido e o de encontrar a combinagao de alfquotas (a e g) que gera a arrecadagao "A" e 

maximiza o montante de salaries da economia. Como "w" e "n" possuem uma rela9ao 

crescente, maximizar a massa salarial da economia e o mesmo que maximizar o nivel de 

emprego. 

Substituindo (12') em (10) e utilizando-se de (11) obtemos: 

(12) a(l){k*)n + g (l - a)[(l) {k *) - k^cf)' {k *)]n = A ou, 

{l-a)[(t){k*)-k*(p'ik*)]n 

OU, 

(13) n e + A = [(/)(/(: *) — k* ]j\n 

Diferenciando (13') dos dois lados e com alguma algebra obtemos: 

dn X 
(14) — = — onde. 

X = n[<l)'{k*)-p]^— e; 
da 
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1 +£ - 
Z = n£ - (pik *) + k * p 

Vale notar que quando a = 0, 0 {K*) = p e, portanto, X = 0. Deste modo, a = 0 e um valor 

critico de a, que gera um ponto de maximo se Z > 0 e um ponto de mmimo caso Z < 0. 

Passaremos, entao, a estudar o sinal de Z no ponto em que a = 0. No ponto em que a = 0 

temos: 

7 [0(fc *) - k* p\n - A 
(15) n =:  ^  entao, 

n 

(16) z _ *)- fc*p]n - (! + £)a _ wn -£A 

en en 

Assim, o sinal de Z fica dependendo do sinal de 
^ wn ^ 
 A . No caso em que a massa 

salarial da economia dividida pela elasticidade da oferta de trabalho for maior que 

arrecada9ao tributaria do governo, no ponto onde a = 0, esse sera um ponto de maximo da 

massa salarial. Caso contrario, esse sera um ponto de mmimo. 

Figura 2 

wn 

0 
1 

a 
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A Figura 2 apresenta o caso onde a massa salarial assume um ponto de maximo quando 

a = 0. Enquanto "A" e "e" sao parametros do modelo, "wn" e a variavel que se deseja 
V ' 

maximizar. A medida que se vai aumentando "a" a massa salarial vai se reduzindo. E 

possivel que a partir de um momento uma elevaqao de "a" inverta o sinal de "Z" e, portanto, 

a massa salarial volta a crescer com aumentos de "a" No exemplo da Figura 2 isso ocorre 

para a > 1 e, portanto, a = 0 gera um maximo global. 

Para uma dada elasticidade da oferta de trabalho, quanto menor for "A" mais provavel 

sera que a = 0 gere um ponto de maximo. E para uma dada arrecadaqao do governo, quanto 

mais elastica for a oferta de trabalho mais provavel sera que a = 0 minimize a massa 

salarial da economia. Em relagao a elasticidade da oferta de trabalho, vale notar que 

quando - Z < 0 e, deste modo, a = 0 minimiza a massa salarial da economia. Por outro 
—^ oo 

lado, quando Z > 0 e, do ponto de vista dos trabalhadores, e prefenvel que toda 

arrecadagao seja realizada sobre o trabalho. 

A analise acima chama a aten^ao para a importancia da elasticidade da oferta de trabalho 

na determinaqao da combinagao otima de alfquotas de imposto, quando se tern em vista o 

bem-estar dos trabalhadores.12 Varios estudos internacionais tern procurado estimar a 

elasticidade da oferta de trabalho.13 Pencavel (1986) faz um survey extensivo dos trabalhos 

que estimam a elasticidade da oferta de trabalho para homens, contemplando diversos 

paises e penodos, com diferentes tecnicas de estimagao. Ele mostra que esses estudos 

convergem para um valor da elasticidade proximo de zero. Se o fato de se admitir uma 

oferta de trabalho perfeitamente inelastica constitui uma boa hipotese, o resultado do 

modelo acima e que, do ponto de vista dos trabalhadores, o melhor seria que toda 

arrecadagao tributaria tivesse como base o salario ao inves do valor adicionado. Entretanto, 

tal resultado esta sujeito a uma serie de qualificagbes. 

Em primeiro lugar, esses resultados empfricos limitam-se apenas a oferta de trabalho de 

homens adultos nao aposentados e nao a oteita de tiabalho total. Por exemplo no caso da 

elasticidade da oferta de trabalho para mulheres os resultados obtidos sao, em media, 

maiores e bem mais divergentes.14 

12 E interessante observar que. de modo geral, a taxaqao otima sera tudo sobre o trabalho ou tudo sobre o valor adicionado 
Uma combinagao de alfquotas com "a" e "g" diferentes de zero dificilmente ocorrera. 

13 Nao se encontrou qualquer estudo sobre a elasticidade de oferta de trabalho para o Brasil. 

14 Killingsworth e Heckman (1986) reportam valores para estimativas da elasticidade da oferta de trabalho de mulher 

vai de-0,89 a 14.79. ' 'esque 
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Um segundo aspecto refere-se ao fato que tais estudos sobre a elasticidade da oferta 

dizem respeito a relagao entre salarios e horas de trabalho por pagamento no mercado. 

Como no nosso caso o interesse recai sobre a oferta de trabalho do setor formal da 

economia, o setor sujeito a tributa^ao, e de se esperar que a oferta de trabalho do setor 

formal seja mais elastica do que a oferta de horas de trabalho por pagamento no mercado 

de trabalho. 

Por fim, mesmo supondo uma oferta de trabalho fixa, o resultado acima pode estar 

fortemente dependente de hipoteses muito restritivas do modelo: retornos constante de 

escala e existencia de apenas dois fatores de produgao (capital e trabalho) como o precjo 

do servigo do capital fixo no longo prazo. Incluir uma oferta de trabalho fixa implica, nesse 

modelo, que o produto fica dependendo apenas do estoque de capital da economia. Nesse 

caso a equagao (9) poderia ser rescrita como: 

(9') {{-a)f'{k)—p onde, 

k = estoque de capital da economia 

A massa salarial da economia seria wn - f(k) - k p - A Assim, a questao reduz-se a 

encontrar o estoque de capital que maximiza a massa salarial, sendo que k fica dependendo 

apenas de "a" A condigao de primeira ordem para maximizar a massa salarial e: 

f'ik) = p Note, por (9'), que essa condigao ocorre quando a = 0. 

O problema surge quando um terceiro fator de produgao e inclufdo na analise. Vamos 

supor que esse terceiro fator seja tambem fixo, como, por exemplo, terra ou talento 

empresarial. Neste caso tenamos r = f(k)-kp-A onde r e o montante de recursos 

destinado ao pagamento dos fatores fixos. Note que a = 0 e, ainda, a condigao que maximiza r 

Entretanto, como a combinagao de alfquotas define nao apenas o montante de recursos a ser 

destinado aos fatores fixos, mas, tambem, a distribuigao desses recursos entre os dois fatores 

fixos, nao e mais possfvel afirmar que a = 0 e a melhor situagao para os trabalhadores. 

III.3 Um modelo de longo prazo com oferta de trabalho e mimero de firmas 

fixos 

Para melhor analisar esse ponto, vamos admitir, a exemplo da subsegao III.l, que as 

empresas operam com retornos decrescentes de escala, sendo q = f(k, n) e o pre^o do 
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servigos do capital, p, e dado. Cada firma pode alterar o seu estoque de capital, mas o 

numero de firmas no setor formal da economia e fixo. Assim, existiria na economia uma 

dotagao de empresarios formais, que pode estar representando talento empresarial, recursos 

ou outros fatores que estao ausentes nos trabalhadores de modo a impossibilita-los de 

tornarem-se urn empresario. O lucro economico das firmas seria a renda desses 

empresarios. Caso os empresarios sejam homogeneos, podemos admitir a existencia de 

uma unica firma operando no setor formal da economia. 

Admitindo que o numero de trabalhadores e dado, podemos notar que a economia possui 

dois tipos de capital humano com oferta fixa: um que torna os indivfduos trabalhadores e 

outro que os tornam empresarios. 

As condigoes de primeira ordem para maximizagao de lucro da firma sao: 

(17) (l-fl)/„-(l + g)w = 0 

(18) {l-a)fk-p = 0 onde, 

f,m< 0 ; fkk< 0 « Ln-fkk> fnk 

O jacobiano deste sistemae J = (l - a )2 [/'„), - fkk .fnn\ < 0 e as derivadas parciais 

da demanda por trabalho, nd, em rela^ao as variaveis exogenas para firma (w, a e g) sao: 

(19) 9"" _ -(l-fl)(l + g)/,, , 0 

dw Ul 

dn'' -A-/«•/,] ,n , „ (20) —— = p- < 0 para fnk > 0 
da IJ 

(21) (kn__.w <0 

dg |7| 
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Assim, a demanda por trabalho reduz-se com a eleva^ao de "a", "g" e "w" Como estamos 

interessados no bem-estar dos trabalhadores, a questao a investigar e o que acontece com 

os salaries quando, para uma dada arrecadagao do governo, ocorre uma substitui^ao de 

impostos. O sistema a ser resolvido e: 

(22) nd-n=0 

(23) g.w.n + a.f(k,n) - A = 0 

A equa9ao (22) representa o equilibrio do mercado de trabalho e a equagao (23) 

representa a restrigao or^amentaria do governo. As variaveis endogenas do sistema sao 

. r _ ~ fkk • W'n . n 
"w" e "g" e o jacobiano e dado por J ~ 772 )[f2 _ f 7-1 u 

V1 a)Unk Jkk'Jn 

Para avaliarmos o impacto da substitui^ao do imposto sobre trabalho pelo imposto 

sobre valor adicionado temos que analisar a derivada de "w" em relagao a "a", que e dada 

por: 

(24) 
dW _ - fnkJkWll-/(^n)-/< 

da (| -«)[/;,' - /w/mJkl 

w 

dw 
Caso — > d, para todo "a" e "g", toda substituigao de imposto do trabalho para imposto 

da 

sobre o valor adicionado seria benefica aos trabalhadores. Se limitarmos "a" e "g" para 

serem nao negativos, a combinagao otima de alfquotas, do ponto de vista dos trabalhadores, 

A 
seria, novamente, g = 0 e a = — Para que essa condigao seja satisfeita e necessario que o 

Q 

numerador em (24) seja positive, o que implica: 

(25) dhA_ L>_Ujk 

.15 

fk kk 

15 Note que fkk < 0 
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A condigao (25) nao e de interpretagao simples e depende, fundamentalmente, da foima 

especffica da fungao de produgao. Admitindo que a funqao de produqao seja do tipo Cobb- 

Douglas com retornos decrescentes de escala, ou seja, q - nak^ , com a + /? < 1, cssa 

condiqao seria: 

(25') 

E facil verificar que (25') esta atendida. Assim, admitindo uma funqao de produqao 

Cobb-Douglas com retorno decrescente de escala, seria melhor para os trabalhadores que 

toda arrecadaqao de impostos tivesse como base o valor adicionado. 

For fim, a proposigao de que a substituiqao dos impostos sobre folha de salaries por um 

imposto sobre o valor adicionado melhora a situaqao dos trabalhadores esta fortemente 

dependente de uma serie de hipoteses, em especial acerca da tecnologia das empresas e 

das elasticidades de oferta dos insumos de produqao, as quais nao nos parece muito simples 

para uma tomada de posiqao a priori. 

IV Considera^oes finais 

Este artigo tern por objetivo realizar uma reflexao teorica acerca do debate do peso dos 

encargos sociais no Brasil. Ele surge em virtude de uma insatisfaqao com o modo pelo qual 

esse debate vem sendo conduzido no Pafs. Os criterios utilizados para se avaliar a questao 

nao sao claramente definidos e a produqao de uma disparidade de numeros tern contribiudo 

para trazer mais confusao do que luz ao problema. 

Uma vez que a principal Justificativa para a existencia da maior parte dos itens 

freqiientemente classificados como encargos sociais e a "proteqao social" dos 

trabalhadores, utilizou-se como criterio de avaliagao o bem-estar dos trabalhadores. Com 

isso acredita-se dar maior clareza e relevancia social ao debate, alem de evitar desvios da 

discussao com aspectos secundarios e muitas vezes desnecessarios. 

Toda a analise toi realizada tendo como perspectiva uma economia fechada. De modo 

geral, um item de encargo que possa ser considerado positive para os trabalhadores em 

uma economia fechada sera tambem positive em uma economia aberta. For outro lado 

distorqoes no mercado de trabalho, causadas pela legislaqao trabalhista, que afetem 
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negativamente os trabalhadores, devem ser combatidas sempre e nao apenas em virtude da 

abertura comercial. A inclusao de aspectos de comercio internacional no debate sobre 

encargos sociais tem sido, via de regra, pouco cuidadosa, limitando-se a comparar o custo 

da mao-de-obra entre o Brasil e o resto do mundo. Tal comparagao, alem de ser de dificil 

realizagao, tem levado o debate para um campo "espinhoso" sobre competitividade 

internacional, num exemplo claro do que considero um desvio do foco da discussao.16 

Para avaliar o impacto da legisla^ao trabalhista sobre o bem-estar dos trabalhadores 

dois pontos foram destacados. O primeiro diz respeito a distingao entre beneffcios 

existentes em fungao da legislagao e beneffcios garantidos pela legislagao. Um beneffcio 

garantido pela legislaqao poderia existir extensivamente no mercado independentemente 

da mesma e, assim, essa legislaqao teria pouco impacto no funcionamento do mercado de 

trabalho. Uma proposta para se avaliar, ao menos para os trabalhadores menos qualificados, 

os beneffcios que existiriam independentemente da legislaqao seria utilizar os beneffcios 

normalmente concedidos no setor informal da economia. O segundo refere-se a necessidade 

de dividir os encargos entre aqueles que providenciam um beneffcio direto aos 

trabalhadores e aqueles que possuem muito mais um carater de impostos, sendo utilizados 

para financial' programas mais gerais. 

O primeiro grupo inclui itens como SESI/SESC; indenizaqao por demissao sem justa 

causa; seguro-acidente; e o FGTS. Neste caso a questao seria avaliar se esses beneffcios 

custam mais do que os trabalhadores os avaliam. Em caso afirmativo, uma melhora no 

bem-estar dos trabalhadores poderia ser alcangada substituindo tais beneffcios por um 

aumento nos salarios, correspondente aos sens custos. Uma proposta para avaliar esse 

hiato e investigar, para os trabalhadores formais, o quanto seria necessario elevar os 

salarios para compensar a perda dos beneffcios existentes em fungao da legislagao. Este 

iiltimo ponto refere-se a um problema de disposigao a receber e sobre o qual existe uma 

vasta literatura.17 

Neste primeiro grupo poderfamos incluir, ainda, o vale-transporte; as ferias de 30 dias; 

16 Pastore (1994), por exemplo, considera que os encargos sociais elevam demasiadamente o custo do trabalho c. assim. 

reduzem a "competitividade,, do pais. Ele enxerga a relaqao entre paises como se fosse uma compeliqao entre empresas. 

nao levando em consideraqao a literatura padrao sobre comercio internacional. A tese da competitividade das naqocs 

tem sido severamente combatida por Krugman (1996) no que ele denomina Interacionalismo Pop. O intercssante e 
que grande paite dos cnticos de Pastore aceitam a tese de competitividade internacional, discordando apenas da importancia 

dos encargos como forma de encarecer demasiadamente o custo do trabalho no Brasil. Para uma discussao que envoi vc 

a questao de custos e comercio internacional ver Pessoa (1997). 

17 No Brasil, uma interessante discussao e aplicaqaodo Melodo de Avaliaqao Contingente e fornecida por Bclluzzo (1995). 
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o 13° salario e o adicional de 1/3 das ferias. Entretanto, seria necessario verificar primeiro 

se tais beneficios nao sao extensivamente utilizados no setor informal da economia. No 

caso do 13° e do adicional de ferias, como sao beneficios em dinheiro, nao seria de se 

esperar um diferen^a significativa entre custos e beneficios de tais itens, a qual poderia 

surgir em virtude dos mesmos nao estarem homogeneamente distribuidos ao longo do ano e 

a taxa real de juros ser diferente de zero. 

O segundo grupo inclui itens como salario-educagao; SEBRAE; SENAI/SENAC; e, em 

grande medida, o INSS.18 Aqui tenamos que avaliar se esses programas devem ser mantidos 

com recursos publicos na forma que estao, ou devem ser reformados ou, mesmo, 

eliminados. Caso devam ser mantidos, tenamos, ainda, que discutir a forma de arrecadagao 

desses recursos. Uma proposta recorrente e a de transferir a arrecadagao desses recursos 

da folha de pagamentos para o valor adicionado. Esta proposta foi analisada na segao III 

deste artigo e os resultados nao sao claros. A possibilidade de melhorar as condi96es de 

vida dos trabalhadores via essa substitui9ao e fortemente dependente de uma serie de 

hipoteses, em especial acerca da tecnologia das empresas e das eslasticidades de oferta 

dos insumos de produ^ao. 

Existe entre os empresarios e entre parte dos analistas economicos brasileiros um 

sentimento de que os chamados encargos sociais possuem um peso excessivo, sendo uma 

das principals explicates para o enorme setor informal que se verifica no Pais.19 Este 

artigo nao apresenta uma resposta a esta questao. Ele se limita a realizar uma reflexao 

cntica sobre os termos nos quais esse debate vem se desenvolvendo e a apontar alguns 

caminhos que investigates futuras poderiam trilhar. 

O primeiro desses caminhos insere-se, ainda, no ambito da ideia de peso dos encargos 

sociais. Qualquer avaliato dos custos do trabalho no Brasil mostra que uma parcela 

significativa deles nao faz parte do que os trabalhadores formais levam em dinheiro 

mensalmente para suas casas. O que os trabalhadores recebem mensalmente em dinheiro e, 

no maximo, 92% do seu salario contratual, sendo o restante custos para financiar programas 

sociais ou outros beneficios, incluindo ai o 13° salario, o adicional de ferias e as ferias de 

18 O INSS e um caso hfbrido, pois ele fornece um beneffcio direto para o contribuinte, provavelmente menor que o custo 
mas dado o sistema interno de redistribui^ao e pagamento de beneficios para idosos que pouco ou nunca contribufram ele 

possui uma carater de um programa social mais geral. Assim, uma parte das contribuigoes para o INSS e tipicamente 
seguro, outra parte e tipicamente imposto para financiar gastos sociais 

19 Hoje menos da metade dos trabalhadores brasileiros possui emprego com carteira de trabalho assinada 
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30 dias. Dos beneficios tenamos que investigar quais deles sao impostos pela legisla^ao e 

quais existiriam independentemente dela. Para tanto, como ja mencionado, poderiam ser 

utilizados os beneficios concedidos no setor informal da economia. Os custos dos 

beneficios impostos pela legislagao mais aqueles para financial' os programas sociais 

formariam os custos do trabalho impostos pela legislagao. Tais custos menos o quanto os 

trabalhadores avaliam os beneficios impostos pela legislagao formaria o que podenamos 

chamar de peso dos encargos sociais. Aqui, o peso dos encargos sociais possui um 

significado precise, ele e, para efeitos do funcionamento do mercado de trabalho, 

equivalente a um imposto sobre o trabalho e, portanto, fornece uma medida dos incentivos 

que empregados e empregadores possuem em transformar suas relagoes de trabalho de 

formal para informal. Por outro lado, o peso dos encargos sociais, assim definidos, mais o 

custo dos demais impostos sobre as empresas fornecem uma medida dos incentivos das 

firmas de caminharem totalmente para a ilegalidade. 

O segundo caminho diz respeito as reformas visando desonerar a folha de pagamentos. 

O artigo aponta para a necessidade de se avaliar separadamente cada um dos itens incluidos 

nos chamados encargos sociais. No caso dos beneficios diretos e necessario comparar os 

custos com o quanto os trabalhadores os avaliam. Isto deve ser feito beneficio por 

beneficio. Para os programas sociais e necessario analisar se eles justificam o montante de 

recursos publicos utilizados. Em relagao a substituigao da fonte de financiamento desses 

programas, da folha de pagamentos para o valor adicionado, o artigo mostra que, do ponto 

do vista teorico, nao e uma proposigao tao simples de ser defendida, indicando a 

necessidade de novos estudos sobre a questao, principalmente estudos empfricos. Seria 

importante encontrar formas de comparar emprego e salaries entre firmas com diferentes 

composigoes da carga tributaria. Como no Brasil nao existem bases de dados com 

informagoes sobre arrecadagao e emprego por firmas, estudar melhor as experiencias 

internacionais pode ser uma alternativa, em especial para os pafses onde a legisla^ao 

tributaria possui uma maior diversidade entre os estados. 

Na subsegao III.2 vimos que no caso em que os fatores de produgao sao capital e trabalho 

e a oferta de trabalho e suficientemente inelastica, o melhor para os trabalhadores seria que 

toda a arrecadagao fosse sobre a folha de salarios. Entretanto, se mais um fator de produgao 

com oferta inelastica e considerado (subsegao III.3) esse resultado pode ser totalmente 

invertido. Se pensarmos a fungao de produ^ao da economia contendo varios tipos de mao- 

de-obra com qualificagoes diferenciadas, onde talento empresarial pode ser considerado 

um tipo de qualificagao, e se estivermos interessados primordialmente com os 

trabalhadores menos qualificados, substituir os impostos desses trabalhadores por impostos 

sobre os demais tipos de mao-de-obra, ou sobre o valor adicionado, poderia se mostrar 
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uma medida eficaz. Isto poderia se dar reduzindo a tributagao dos trabalhadores com 

menores salarios ou, alternativamente, das firmas que os empregam. Como os trabalhadores 

pouco qualificados estao super-representados nas pequenas empresas, medidas como o 

SIMPLES poderiam atuar nesse sentido. 
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