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APRESENTAGAO

O Conselho de Altos Estudos e Avaliacdo Tecnolégica, atento ao

que é mais relevante no debatepolitico nacional, oferece ao pu-

blico uma nova publicagao, concebida para contribuir na definicdo

de um novo marco regulatério para o setor mineralno Pais.

Sob a relatoria do Deputado Jaime Martins, o tema foi amplamente

debatido na Camara dos Deputados, em seminario que contou

com a participagao de autoridades e especialistas nos aspectos

econdmicose juridicos de uma questao que desperta grandein-

teresse entre empresarios e formuladoresdepoliticas publicas, no

Brasil e no mundo.

As estimativas baseadas no grande potencial geolédgico do

Pais projetam significativo aumento da renda produzida pela

atividade mineral, o que exige do Estado e do Parlamento uma

definicdo clara e objetiva das regras que serao impostas a quem

decidir investir no setor.

Aspectosjuridicos controversos e projegdes sobre o impacto socio-

econdmico e ambiental da exploragao de minérios indicam que o

tema precisa ser amplamente debatido com a sociedade para que

as escolhasfeitas no presente se traduzam em beneficios reais para

a populacao que atingir a idade produtiva nas prdéximas décadas.

Este novotitulo da colegdo CadernosdeAltos Estudos, 0 oitavo da

série, consagra a linha editorial que tem privilegiado temas cen-

trais da agenda brasileira e confirma a qualidade dos trabalhos

intelectuais produzidos no ambito do Conselho de Altos Estudos,  
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cujos resultados tém contribuido significativamente para os deba-

tes politicos na Camara dos Deputados.
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A ampla repercussao produzida pelos temas anteriores — biodiesel,

divida publica, mercado de software, capacitacao tecnoldgica,tv-di-

gital, pré-sal, banda larga e politica espacial - serviu de estimulo para

oamadurecimento de decisdes de grande alcanceno Pais.O mesmo

devera acontecer com a producao mineral, que tem potencial para

se tornar um divisor de aguasna historia econdmicabrasileira.

O sucesso desta iniciativa traz satisfagado aos membros do Conse-

lho de Altos Estudos e mostra o quanto a Camara dos Deputados

esta sintonizada com o interesse nacional.

Deputado Marco Maia

Presidente da Camara dos Deputados
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3. GARGALOS TRIBUTARIOS DO SETOR MINERAL —

NOTAS PARA DISCUSSAO

Fernando Facury Scaff

Professor da USP, com doutorado em Direito pela mesmainstitui¢ao, é sdcio de

Silveira, Athias, Soriano de Mello, Guimaraes, Pinheiro & ScaffAdvogados

1. Introducgao

O Brasil encontra-se em umasituacdo bastante privilegiada dentre os

paises que compdem a economia global contemporanea. Dados do

EMIindicam que, se observarmostrés importantes variaveis — territé-

rio maior que 3 milhées de km’, populagao maior de 140 milhées de

habitantes e PIB! maior que US$ 800 bilhées — sé cinco paises se inse-

rem nesta intersecco: Brasil, Russia, India, China e Estados Unidos

da América.? Projecées econdmicasde bancosinternacionais’ preveem

que o Brasil deverd ser a 7* economia mundial em 2030 ea 4* em 2050.

Considerandoestes fatores e observando que o consumopercapita de

alguns materiais essencialmente vinculadosa industria minerria é

bastante inferior ao de outrospaises,’ constata-se uma verdadeira ja-

nela de oportunidades para investimentosnesse setor, o que decidida-

mente deve ser aproveitado pelas empresas e pelo governobrasileiro

para dinamizacao desse importante segmento econémico, em prol da

presente e das futuras geracoes.

 

' Corrigido pela PPC - Paridade do Poder de Compra.

2 Informagao obtida no PNM-2030 - Plano Nacional de Mineragao 2030 ~ Geologia, Mi-

neragdo e Transformagéo Mineral. Brasilia, Ministério das Minas e Energia, 2010,p.6.

3 Goldman Sachs, Brics and Beyond, 2007,citado no PNM-2030,p.7.

4 Vera Tabela 1.2 do PNM-2030,p. 6.  
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Todavia, existem alguns gargalos que devem ser analisados com bastan-
te cuidadoa fim de queestas projecées de desenvolvimento possam se
tornar realidade. Um dos mais importantesdiz respeito ao gargalo tri-
butério que atrapalhabastante o setor, em especial o segmento exporta-
dor. E sobre alguns desses gargalos tributdrios que passaremosa expor.

2. Gargalos tributarios

Falar de tributacao é tratar da relacdo das atividades humanas com o
Estado e da compreensao quea sociedade tem de desenvolvimento.
Afinal, tributar nada mais é do queretirar parcela dasreceitas e do pa-
triménio privado e destina-la 4 satisfacdo das necessidades coletivas,
de forma coordenadapelo Estado.
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Maiornivelde tributagao implica menor quantidadede dinheiro nas
maos dosetor privado da economia e maior quantidade de receita
publica. Nesta hipétese, a satisfacdo das necessidades publicasse rea-
lizara predominantementeatravés do Estado, e nao pela livre circula-
go das riquezasatravés da atividade econémica privada. Obviamen-
te, a razao inversa é igualmente verdadeira — menor carga tributaria
implica a possibilidade tedrica de haver mais dinheiro em circulacéo
através do setor privado e um Estado que se apresenta muito mais
regulador do queinterventor direto na economia,

A afirmagao acima podetervarias tonalidades, pois, além dacargatribu-
taria geral, é necessdrio analisar de quem se cobra e quanto se cobra em
cada segmento econémico- e, claro, no que vai ser usadoeste recurso
arrecadado, Tudoisso, vinculado a uma estratégia de desenvolvimento.

Some-se a estes outro aspecto, que é 0 das relagdes econdémicas cada
vez mais globalizadas e com intensa concorréncia comercial, onde
cada unidadede custo impacta fortemente no preco de venda dopro-
duto no mercadointernacional — basta ver a derrocada interna da in-
dustria téxtil de producdo de camisetas de algodao, ou ainda do setor
de brinquedosinfantis, depois da “invasao” dos produtos oriundos da
China, onde claramente se produz em um sistema de dumping social.

Assim,€ necessdrio ter a exata noco da dosimetriatributdria a fim de
que seja possivel manter a industria nacional produzindo em condi- 
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Comosesabe, a carga tributaria brasileira ¢ de aproximadamente 35%

do PIB, o que noscoloca na desconfortavel posigao de sermos um dos

paises onde se cobra mais tributos no mundo ~

e

oretorno dosservi-

cos ptblicos disponibilizados a populagao deixa muito a desejar, como

é sabido por todos. Estamosdiante de uma dupla oneragéofiscal, em

face da alta cobranga detributos; e privada, em face da necessidade de

pagamento porparte dos usudrios dos servigos que o Estado deveria

disponibilizar a toda a populagao e o faz de modocapenga.

Esta dupla oneragdo se destaca com maior intensidade na implanta-

¢40 de projetos de mineragao, pois, em razao da forte rigidez locacio-

nal desse tipo de empreendimento, as empresasficam muito expostas

a pressio dos governoslocais para a implantacao de condicionantes

sociais que se configuram em obrigagées estatais, mas que na pratica

so cobradas das empresas, queficam sobreoneradas com o que deve-

ria ser custeado pelo poderpublico. Afinal, em muitas condicionantes

exigidas para a implantacdo desses projetos minerarios cobra-se das

empresasa implantacdo de escolas, hospitais, ambulatorios, asfalta-

mento de rodovias e coisas semelhantes, que sdo de responsabilidade

do poder publico, custeado atravésdostributos pagos. Esta distorcao

bem revela o estado de esquizofrenia tributaria e financeira existente

hoje nasrelagées publico-privadas em nossopais.

Ao lado do quefoidito, é importante desde logo afirmar umaverdade

econémicaindiscutivel: ndo se deve exportar tributos. Este é um item

da pauta de exportagéesbrasileiras que nao deve ser contemplado,e

sim expurgado docusto de produgao. A desoneragao das exportacdes

e das atividades que a ela so comparadasé umapratica usual, sendo

suficiente lembrar o fato corriqueiro da devolugao de tributos que os

governos fazem nos aeroportos, em especial nos EUA e na Europa,

quando da saida de pessoasfisicas nao residentes. O pressuposto ¢

que os tributos servem para custear os bense servigos puiblicos co-

locadosa disposigao da sociedade quehabita naquele pais; sendo as

pessoasnaoresidentes, nado devem custear aqueles servicos. Ademais,

esta desoneracio permite que o preco dos bens e servigos privados  
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tenha menorcusto, possibilitando maior concorréncia e a conquista |

de novos mercados. \

Sera que 0 governobrasileiro esta atento a ndo exportagdo detributos?

A resposta nao é simples, e comporta duasvertentes: sim, pois em

algumassituagées o governo esta atento no ambito normativo; e ndo,

pois na pratica o governo nao tem cumprido o que legislacdo pro-

mete no ambito da desoneragao detributos na atividade exportadora '

e na producao interna.

Observemos 0 que ocorre em concreto, na vida real. O ICMS - Impos-

to sobre a Circulacao de Mercadorias(e algunsservicos) — é de compe-

téncia estadual, o que leva os estados a cobra-lo em todas as operacdes

de circulagao de mercadorias no Pais, inclusive nas realizadas entre

dois estados-membros,ou seja, nas operac6es internase interestaduais.

Ocorrendoa exportacao de um produto,seja ele primario, industriali- {
zado ou semi-elaborado, nao existe a cobranga de ICMS,porforca do

que estabelece a Lei Complementar 87/96,art. 3°, II’.

Porém, para a producao do bem ser exportado, a empresanecessi-

tou adquirir insumostributados pelo ICMS. Nesta hipétese, o que é

feito com os créditos de ICMS acumuladosao longo dacadeia produ-

tiva? Duas possibilidades:

a) Caso a empresa também produza para venda no mercadointerno, |
podera usarestes créditos de ICMSpara abater o mesmo imposto

a pagar pela venda subsequente.

Aindaassim, dever-se-4 mensurar se a venda no mercado inter-

no sera suficiente para dar vaz4o ao estoque de créditos acumula-

dos em razao das vendaspara o mercadointernacional, pois pode

ocorrera hipdtese de actimulo sucessivo de créditos de ICMS,que

se caracterizarao comocusto de produgao, “carregando”este valor

para o preco dosprodutos.

b) Caso a empresa produza apenas para o mercadoexterno,existe
umaprevisdo noart. 25 da Lei Complementar 87/96 que obriga

os estados-membros a devolver os créditos de ICMS que foram

 

“Art. 3° O imposto ndoincide sobre: II - operagoeseprestacdes que destinem ao exterior merca-
dorias, inclusive produtosprimdrios eprodutos industrializados semi-elaborados, ouservigos;”.  
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acumulados,fruto da aquisicéo de insumos com este imposto em-

butido em seu prego.
K

4)
SS
1S)
[wey
a
”n
iw
ms
Lu

fe)
4
2
a)
ra
a—-
fe)
U

ce=
Lie]
uu
”n

>
ha

5
uu
S
oa

A
s
(=
6
is=
o
ae

Observe-se que este nao é um “privilégio” apenas para os exporta-

dores, uma vez que a Lei Complementar 87/96 contempla a possi-

bilidade de a legislagao estadual devolver esses recursos em outras

hipdteses de acumulo decréditos:

Art. 25. Para efeito de aplicacao do disposto noart. 24, os débitos

e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento,

compensando-se ossaldos credores e devedores entre os

estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados

no Estado.

§1° Saldos credores acumuladosa partir da data de publica-

¢4o desta Lei Complementar por estabelecimentos que

realizem operacées e prestagdes de que tratam o inciso II

do art. 3° e seu pardgrafo unico podemser, na propor¢éo

queestas saidas representem dototal das saidas realizadas

pelo estabelecimento:

II - havendo saldo remanescente,transferidos pelo sujeito

passivo a outros contribuintes do mesmo Estado, me-

diante a emissdo pela autoridade competente de docu-

mento que reconhecao crédito.

Umavez que neste dispositivo é mencionado art. 3° da mesmalei,

transcreve-se a norma:

Art. 3° O imposto naoincide sobre:

II - operagées e prestacGes que destinem ao exterior mer- cadorias, inclusive produtos primarios e produtos in-

} dustrializados semi-elaborados, ouservicos;

 

Pardgrafo unico. Equipara-se as operacées de quetrata 0 incisoII

a saida de mercadoria realizada com

o

fim especifico de exporta-

cdo para o exterior, destinadaa:

I - empresa comercial exportadora,inclusive tradings ou

outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegadoouentreposto aduaneiro.   _



§ 2° Lei estadual podera, nos demais casos de saldos credores
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acumuladosa partir da vigéncia desta Lei Complementar,

permitir que:

II - sejam transferidos, nas condi¢ées que definir, a outros

contribuintes do mesmoEstado.

Logo, corroborando 0 exato sentido do que acima foi mencionado, a

legislagao contempla a hipdtese de devolugao do ICMSem caso de act-

mulo de créditos, seja de empresas exportadoras, seja de nao-exporta-

doras, mas que, por algum motivoestrutural, estejam nesta situac¢ao.

Todavia, na pratica, essa devolugao raramente ocorre. O que esta na

normanao é obedecido pelos estados-membros, sob duasalegacées:

A primeira é que muitas vezes os insumossao adquiridos em outros

Estados da Federagdo que nao aquele através do qual a mercadoria

é exportada. Neste caso, o ICMSfoi pago no Estado ‘de origem’ do

insumo-mercadoria, e nao no ‘de destino. Logo, o Estado através do

qual a mercadoria (produto final) é exportada é obrigado a devolver

dinheiro que nao entrou em seus cofres. Sob este argumento,simples-

mente nao pagam.

Em outras situagdes a devolugao do ICMS nao é cumprida em face

da alegacdo de falta de recursos - a despeito de os Estados terem

recebido os repasses federais estabelecidospelo art. 31 da Lei Com-

plementar 87/96, cuja alegadafinalidade, dentre outras, era a de res-

sarcir os exportadores em face dos créditos acumulados. Este meca-

nismo compensatorio, que na verdade nao tem sido usadopara esta

finalidade, muitas vezes 0 é como moedadetroca pelos governado-

res estaduais para pressionar 0 governo federal por mais repasses

intergovernamentais.°

 

° Minas seguira Sao Paulo na suspensao de crédito de ICMS.Folha de S. Paulo, 12 de se-

tembro de 2009. 
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Com essa nao devolugaofatica, acaba por ocorrer que um direito ao

crédito (gasto recuperdvel) se transforma em custo (despesa), onerando
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o balango das empresas.

O governofederal tem verbalizado que algumas solu¢Ges serao im-

plantadaspara reduzir este problema, mas nada tem sidofeito deefe-

tivo até aqui’. O gargalo tributdrio persiste.

Outro aspecto desequilibrado nessa relacao tributaria diz respeito ao

creditamento parcelado do ICMSnas operagées com bensdo ativo per-

manente que forem utilizados para a producao de mercadorias cuja

venda resulte em produtos isentos ou naotributados.

Embora o pagamentosejafeito ‘de imediato’ pelo contribuinte com o

valor total do ICMS embutido no prego do bem,este creditamento sé

pode ocorrer em 48 meses. Ou seja, os governos estaduais recebem 4

vista’, mas sé permitem o creditamento deste tipo de bens ‘a prazo’, em

48 mddicas prestagdes, sem qualquer tipo de acréscimo*. Ocorre aqui

um disfarcado financiamento do poder publico porparte dos particu-

lares, quase um “empréstimo compulsério’, ressarcido em 48parcelas.

Ainda no ambito do ICMS,a maior perversidade fiscal ocorre no que

tange aos bens de uso e consumo,pois para estes 0 creditamento do

que as empresas pagaram de ICMSfoi relegado a eternidade. Basta

ver a seguinte situacao:

Em setembro de 1996, quando da edigéo da Lei Complementar n°

87, estes créditos poderiam ser usados pelas empresasassim quea lei

entrasse em vigor, 0 que ocorreria em 1°-1-97;

a) Todavia, antes mesmoqueeste direito ao crédito entrasse em vigor,

a Lei Complementar n° 92, de 23-12-97, adiou sua fruigéo para

_ 19-1-20005

b) Posteriormente, a Lei Complementar n° 99, de 20-12-1999 adiou o

gozo desse direito para 1°-1-2003;

c) Nasequéncia houve novos adiamentos:

7 Importago deve ter maior alta desde 95. Folha de S. Paulo, 22 de dezembro de 2010.

8 Lei Complementarn° 87/96, art. 20, § 5°.  
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d) Pela Lei Complementar n° 114, de 16-12-2002, adiando para

1°-1-2007;

e) Pela Lei Complementar n° 122, de 12-12-2006, adiando para

1le-1-2011;

f) E novo adiamento foi feito pela Lei Complementar n° 138, de

29-12-2010, até 1°-1-2020.

Enfim,para tornar curta umalongahistoria, estamos diante de um di-

reito que foi concedido em 1996 e que jamais pédeser utilizado pelos

contribuintes, pois seu gozo foi postergado sucessivamenteaté 0 inicio

de 2020. Ouseja, quase um quarto de século apds a edicéo do direito ao

crédito de ICMSdos bens de uso e consumo,este direito ainda ndo péde

ser exercido - mas oscustosfiscais encontram-se presentes, onerando as
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operacoesinternas, interestaduais e de exportacao.

No que tange a energia elétrica a situagdo é a seguinte, apds a Lei

Complementar 102/200: Somente havera direito a crédito a entrada

de energia elétrica no estabelecimento:

a) quandofor objeto de operacao de saida de energia elétrica;

b) quando consumidanoprocessode industrializacao;

c) quando seu consumoresultar em operacaode saida ou prestacdo para

0 exterior, na propor¢ao destas sobre as saidas ou prestacéestotais.

Esta breve demonstragao de gargalostributérios no que tange ao ICMS

podelevar 0 leitor mais apressadoa entenderquese trata de uma ques-

tao entre os contribuintes e os estados-membros. Ledo engano. O go-

verno federal também criou mecanismos de ressarcimento do PIS e

da Cofins na exportagao’, mas que nao sao integralmenteaplicados na

pratica, como podeser visto pelas reclamacoes dos contribuintes que se

queixam dos entraves burocraticos para este recebimento, bem como

da espera minimade dois para que isso ocorra, pois parte do que deve

ser devolvido depende de ‘disponibilidade de caixa do Tesouro Nacio-

9 Lei n° 9.363/96. “Art. 1°. .A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais

faré jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, comoressarci-

mento das contribuigées de que tratam as Leis Complementares n°s7, de 7 de setembro de

1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as

respectivas aquisi¢6es, no mercadointerno, de matérias-primas, produtos intermedidrios e

material de embalagem,para utilizagéo no processo produtivo”.  



  

nal!” — 0 que se caracteriza como umaalegacaobastante estranha,pois

o Tesouro Nacional ha anosbate seguidos recordes de arrecadagao.

O fato é que as promessas deressarcimento de créditos tributarios para

a desoneracao das exportagdes é umabalela em face dos cerceamentos

feitos ao direito do contribuinte de recebertais valores. Isso alcanga

também, como demonstrado anteriormente, as opera¢6esinternase in-

terestaduais, pois o creditamento de ICMSdosbens de uso e consumo

e os bensdoativo permanente so sempre postergados em detrimento

doscontribuintes, transformando o que seria um crédito em um custo.

Algumas férmulas poderiam ser utilizadas para tornar efetivas estas

devolucées:

a) Para a questéo do ICMS,poder-se-ia pensar na criacao de uma

“camara federativa de compensacio de créditos’, ou qualquer ou-

tro nomeque represente a ideia, em queestes valores seriam objeto

de ajuste interno de contasentre o ente nacionale os subnacionais;

b) Para a compensagao dos créditos de PIS e Cofins, umaideia seria

permitir o abatimento direto com os valores de IR — Imposto sobre

a Renda e de CSLL - Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido

devidos — ao invés de prometerressarcir estes créditos sem nenhu-

maefetividade.

O uso concomitante dos dois mecanismos acima expostos poderia

ser também umaboaalternativa, a ser melhoranalisada.

c) Outra possibilidade seria 0 de regresso ao sistema de tributagao

anterior 4 CF/88 para alguns segmentos econdmicosespecificos.

A época haviaa sistematica dos impostos inicos:[UM — Imposto

Unico sobre Minerais, IUEE - Imposto Unico sobre Energia Elé-

trica e IUCL - Imposto Unico sobre Combustiveis e Lubrificantes,

0 que naogeravatanta controvérsia federativa e nem impacto eco-

ndmico expressivo em face da quantidadede incertezas juridicas

e econdmicas na devolugao dos créditos ou da permissao para seu

efetivo creditamento.

10 Exportadoras reclamam de demora da Receita para receber incentivo. Jornal Folha de

Sao S. Paulo, segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011, Exportadoras reclamam de demora

da Receita para receber incentivo.
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Para a adocao de qualquerdessas alternativas, dentre varias outras, é

necessario haver vontade politica para mudara situacao posta. Have-

ra tal vontade hoje em dia?

Existe ainda outro aspecto deste gargalo tributario, que é o da compara-

¢do indevida. Ha quem pretenda comparar setores econémicos bastan-
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te distintos, mas de suprema importancia para a economiabrasileira,

como o de mineragaoe 0 petrolifero, este seguramente maior pagador

de tributos do que aquele.

Este procedimento comparativo parece-me inadequado, por varias

razoes, dentreelas:

a) setor de petrdleo concentra-se em um unico recurso energé-

tico — e nao mineral —, que umavez fracionadose transforma em

varios subprodutos(gasolina, dleo diesel, querosene, entre outros),

enquanto o outro se caracteriza por uma gamaenormee dificil-

menteclassificavel de diversas substancias minerais, que passa por

produtos basicos como aguae argila, segue pelasterras raras e che-

ga aos diamantes. Logo, como compararsetores tao dispares?

b) Poroutro lado,a atividadepetrolifera no Brasil trabalha em siste-

made oligopdélio/monopélio, enquanto que o setor mineral traba-

Tha em livre concorréncia, geralmente em mercadosfracionados,

podendohaver, em algum minério, posicéo predominante de de-

terminada empresa.

Dando “nomeaosbois’, comofoi feito no ja se fez anteriormente, o

que se pretende fazer é um balan¢o comparativo entre duas empresas

para fins de recolhimentode tributos: Petrobras e Vale. Sera possivel

compararestas duas empresassobesta ética? Parece-me que nao,pois a

Petrobras é uma empresa voltada para o abastecimento do mercadoin-

ternobrasileiro e a obtengao de sua autossuficiéncia energética; e a Vale

é uma empresa com osolhosessencialmente voltados para o mercado

externo, em especial para a exporta¢4o de minério de ferro!

'' Dados divulgadospela empresa no 3° trimestre de 2010 demonstram que apenas6,8 mi-
Ihoes de toneladas do minério deferro extraido foram vendidosno Brasil, enquanto que
68,3 milhGes de toneladas foram exportadas. Segundo 0 Ministério do Desenvolvimento,

o Brasil exportou US$ 13,3 bilhées de minério de ferro em 2010 s6 para a China. Dados
obtidos no jornal Folha de S. Paulo, de 24 de fevereiro de 2011: China vaiinvestir para

depender menosdo minério de ferro da Vale. 
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A diferenca mencionadatem a ver com a cadeia produtiva e, por con-

seguinte, com a questaofiscal.
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a) Nocaso do petréleo, em face de sua comercializagao ser feita no

mercado interno,fica sujeita as incidénciasfiscais estabelecidas no

Brasil para toda e qualquer empresabrasileira que comercialize bens

e servicos dentro doterritério nacional. Dai que o recolhimentotri-

butario da cadeia produtiva do petrdleo deve seguir a margem na-

cional, de aproximadamente 35% de seu faturamento.

b) No caso daexportasao de minérios, existe a desoneragaofiscal das

exportacées, igualmente aplicavel a toda e qualquer empresa que

exporte bense servi¢os.

O gargalo tributério aqui exposto, como podeserconstatado,nao diz

respeito a tributacao das exportagdes, mas ao nao ressarcimento dos

créditos fiscais embutidos no preco dos insumos, conforme determi-

na a lei. A oneracao é indireta, mas esta presente como custo. Logo,

quanto maior o nivel de exportagéo da empresa, menor é sua carga

tributaria, pois, comoantesreferido, ndo se deve exportartributos.

Estes fatos, dentre outros, torna incomparaveis as realidades fiscais

das duas empresas em face das cadeias produtivas em que se encon-

tram inseridas e o sistematributario aplicavel a cada qual.

Caso houvessereal interesse em comparar dever-se-ia analisar as ca-

deias produtivasreferentes 4 comercializacdo dos produtos no mercado

interno e nao no internacional.

Porcerto, na questo dopetréleo,a andlise comegaria desde suapros-

peccao até a venda nos postos de abastecimento queestao na esquina

de cada cidadebrasileira.

E na reaferrifera, o estudopartiria da pesquisa mineral até a venda

de carros pelas montadorasou de pregos nos armazénsdeferragens.

Ai sim, adotadoeste método de pesquisa seria possivel constatar qual

dos setores contribui mais para os cofres publicos através de tributos.

Deve-se sempre ter cautela com a questio do método, sob penade os

numeros serem “torturados”para “confessar” o que deles se busca.

Além disso, deve-se ter em mente o que se pretende analisar, pois

uma coisa é a atividade extrativa minerdria, outra coisa é a politica 
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de verticalizagao da produgao referente a industria mineréria. Fazer

equivaler umacoisa a outra é querer que o produtorde trigo tenha

quefazer também o pao”. Ambasesto atreladas, massao distintas.

3. Gargalo dosroyalties
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Por fim, existe ainda o gargalo dos royalties, referentes 4 CFEM -

Compensagao Financeira pela Exploragao Mineral.

Um primeiro ponto é que esta cobran¢adeveser analisada em conjun-

to com todas as demais incidénciasfiscais, e nao de forma isolada. Da

mesma forma que o nao ressarcimento de ICMS supra mencionado

onera as empresas, mesmoas exportadoras, a CFEM é um custopara

as empresas e comotal deve ser tratado, conjuntamente com total

da carga tributaria incidente. Desta forma, as tentativas de “descasar”

a analise econémica da matéria — tributos para um lado e CFEM (que

tecnicamente nao é um tributo’*) para outro — nao é a maneira mais

adequada de conduzir 0 problema.

Em segundolugar, o modelo de cobran¢a da CFEM encontra-se mui-

to mal formulado, em face da incerteza de seus termoslegais. Dizer

que esta cobranga deve se dar ‘apés a ultima etapa do processo de

beneficiamento adotado’ e ‘antes de sua transformacao industrial’

deixa uma margem de incertezas faticas, pendentes de andlise con-

creta caso a caso, que descambam em discussées administrativas e

judiciais sem fim.

No mesmosentido da incerteza mencionada temosainda 0 conceito

de ‘faturamento liquido; caracterizado como “o total das receitas de

vendas, excluidos os tributos incidentes sobre a comercializacao do

” Esta metéfora foi apresentada por Elmer Prata Salomao na segunda parte do Seminario
e mepareceubastante exemplificativa.

© Este assuntofoi tratado por mim noartigo Aspectos controvertidos sobre a CEEM - Com-

pensagao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais, quese encontra na obra que

coordenei juntamente com Jorge Alex Athias, Direito tributério e econémico aplicado ao
meio ambiente e mineragdo, Quartier Latin, Sao Paulo, 2009, p. 282 a 310.

4 Art. 6°, Lei n° 7.990/89, 
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produto mineral, as despesas de transporte e as de seguros” °. Quais

sao estes tributos mencionados? O naoressarcimento de ICMS deve
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ser considerado? E quando envolve incentivosfiscais, como proce-

der? O que deve ser entendido por despesas de transporte — o trans-

porte dentro da drea da mina é custo da empresaou podeser abatido

da base de cdlculo da CFEM?Isto para naofalar na questao dapres-

cricdo e da decadéncia da CFEM, ondese pode encontrar teses de

retroacio parasatisfazer os gostos mais exdticos, desde a de retroagao

de trinta anosaté a de cinco anos,a dependerdo periodo de apuragao.

Enfim,estas sao algumasdas incertezas que permeiam o debate e que

devem ser melhoridentificadas para dar maior seguranga juridica e

econdmicaas partes envolvidas.

Por outro lado, as propostas de reformulacdo dessa sistemdtica, que

ainda nao foram disponibilizadas ao publico como anteprojeto delei,

mas que se encontram nositio do Ministério das Minas e Energia

(MME)sob a formadeslides de power point, merecem mais detida

aten¢ao, pois:

a) Preveem a incidéncia da CFEM sobre um unico elo da cadeia pro-

dutiva, denominado ‘produto mineral padrao, que sera definido

em decretoe ajustadoa tabela do IPI.

= A meuvertrata-se de algo estranho,poiseste tipo de incidéncia

naopossuirelacdo de pertinéncia com o IPI e o deslocamento

para a cadeia produtiva distorce a fungao basica e a naturezaju-

ridica dessa exagdo, que é a de remunerar a Unidopelo uso de

seus recursos naturais. Deslocara incidéncia para umelo da ca-

deia produtiva implica acabar com a correlacao entre o produto

exploradoe o prego a ser pago a Unidopela sua exploracao.

» Ademais,instituir este tipo de classificac4o por decreto é afas-

tar o Congresso Nacional do debate, o que nao meparece ser

adequado.

b) Desejam rever a base de calculo da CFEM para nao mais permitir

o abatimento de despesas com frete e seguro.

Nao meparece ser o mais adequado.Estes itens sao custos e devem

ser reduzidosa fim de se poderapuraro exato valor do bem mineral.

 

8 Art. 2°, Lei n° 8.001/90.  
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c) Abase de calculo da CFEM tera um ‘preco de referéncia, afastando

0 efetivo valor de transacao.

" Cria-se uma formula muito conhecida no meiotributario que

éa da‘pautafiscal, repudiada pelo PoderJudiciario'’. Por cer-

to, trilhar este caminhoseré judicializar o debate, novamente.

d) Serao estabelecidas aliquotas maxima e minimaporlei, mas re-

guladas pordecreto, segundo trés critérios: (i) a escassez relativa

do produto mineral para abastecimento do mercadobrasileiro,(ii)

potencial de seu uso social e (iii) nivel de agregacao de valor do

bem mineral exportado.

" Aqui se trata de uma gradacao interessante, mas que deve ser

analisada no caso concreto em face da dosimetria dos custos.

Naose podeanalisar esta questao isoladamente sem conside-
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rar a carga tributaria como um todo.

e) Criagéo do FEMIN - Fundo Especial da Mineracao, através do

qual 10% do que for arrecadadoa titulo de CFEMsera distribuido

aos municipios afetados pela atividade mineréria. Dosroyalties pa-

gos, a Unido ficaria com 10%, os estados com 20%, os municipios

com 60% e 10% iriam para o FEMIN.

«  Trata-se de umainiciativa relevante e que merece apoio, desde

que nao haja aumentodovalor cobrado, embora seja necessa-

rio detalhar o que se deve entenderpor‘municipios afetados’ —

qualo nivel de impacto econémico,social e ambiental deve ser

considerado e como graduarisso?

4. Consideracées finais

Enfim, muito mais poderia ser dito, mas espero ter conseguido de-

monstrar os gargalos tributdrios que emperram a exploracdo racional

e adequada desses recursos minerais em proldaatual e das futuras ge-

ra¢6es, que deve ser o objetivo principal da exploracdo dos recursos

naturais de um pais, hoje impregnado de “esquizofrenia’, pois nao da

para querer energia, mas impedir a construg&o de hidrelétricas; querer

asfaltamento, mas impedir a extrag4o de petrdleo; querer madeira, mas

impedir o reflorestamento; querer automéveis, equipamentoseletroe-

 

‘© Ver Stimula 431 do STI,editada pela Primeira Secao (24-3-2010, DJe 13-5-2010):“E ile-

gal a cobranga de ICMScom baseno valor da mercadoria submetido ao regime de pauta

fiscal”. (Sdmula 431, Primeira Secao, julgado em 24-3-2010, DJe 13-5-2010). 
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letrénicos e casas mais baratas, mas impedir a atividade mineraria ou

tornd-la mais cara. Nao se pode obter o bonus sem o nus. Dar maior
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nivel civilizatério a parcela excluida de nossa sociedade passapela ade-

quadacorrelagao desta equacao.

 


