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llMDICE NACIONAL DE PREQOS AO CONSUMIDOR: CRfTICAS 

E SUBSI'DIOS 

Jos6 Tiacci Kirsten (*) 

"Assim como em operapdes mill- 

tares, informes inexatos sobre for- 

pas inimigas podem levar a desas- 

tres, o mesmo ocorre quando se 

trata de combater uma doenpa epi— 

demica" 

(Prof. Albert Sabin, in Folha de 

Sao Paulo de 28/03/80 - Pag. 11) 

1. INTRODUQAO 

A partir de 1979, com base na Lei n9 6.708, a poh'tica salarial sofreu 

modificapoes. Entre uma delas estava o fato de que os salarios passariam 
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a ser corrigidos semestralmente, e esta correpao seria baseada no INPC In- 

dice Nacional de Prepos ao Consumidor, elaborado pelo IBGE para as clas- 

ses de renda familiar de 1 a 5 salaries mfnimos. Assim, em novembro 

daquele ano a primeira correpao foi realizada, tendo os sai^rios sido majo- 
rados em 26#6%. 

Dada a importancia que a polftica salarial representa no processo 

de desenvolvimento econbmico e, neste contexto, o seu (ndice de cor- 

regSo — o_ INPC I —, tivemos a id6ia de escrever este "paper" Sabemos 

que, como a mat6ria aqui tratada 6 de natureza polemica, o presente tra- 

baiho tamb6m o serd. 0 mesmo foi escrito nSfo no sentido de procurar 

destruir aquifo que tern sido feito em relaplo h construpio de Indices 

Nacionais (inicialmente oMTbie atualmente o IBGE). Procuramos, ape- 

nas, com o presente trabalho apresentar algumas crfticas — devidamente 

circunstanciadas — sobre tSo complexo problema de reajuste salarial, as 

quais serao completadas com algumas sugestdes que serao feitas em vista 

do material apresentado neste trabalho, e em vista de nosso conhecimen- 

to tebrico e pr^tico sobre o assunto. Al£m de nossas duas teses academicas 

terem sido escritas na cirea de Numeros-Indices (Custo de Vida e Constru- 

9§o Civil), temos uma razocivel vivdncia pr^tica na elabora^ao de Indices 

de prepos: de Fevereiro de 1971 a Fevereiro de 1973 na condipao de Co- 

ordenador do Indice de Custo de Vida de Sao Paulo, elaborado pelo Ins- 

tituto de Pesquisas Econdmicas da USP, e, de Marpo de 1975 at^ a pre- 

sente data, como Coordenador dos Indices de Construpao Civil de Sao 

Paulo, elaborados pela Fundapao IPE. 

Nessa linha problem^tica, o nosso trabalho estci dividido basicamen- 

te «m 4 partes. Na primeira fazemos uma revisao da Teoria subjacente ao 

fenomeno analisado; assim 6 feita uma r^pida revisao da Teoria dos Nu- 

meros-lndices, com especial dnfase ao Custo de Vida (Capftulos 2 e 3). 

A segunda parte do trabalho analisa, do ponto de vista metodolo- 

gico, as experiencias nacionais e internacionais na construpao de Indices 

de prepos ao consumidor, bem como suas agregapoes em Indices de carr- 

ier nacional (Capftulos 4, 5 e 6). 

A terceira parte do trabalho, por seu turno, £ essencialmente cri- 

tica e analisa o INPC em funpao dos aspectos tedricos e prdticos levanta- 

dos nas partes precedentes (Capftulo 7). Aqui, um outro fndice nacional 

£ montado com base nos dados das "outras" fontes, que nao o IBGE, e 

que no Brasil elaboram indices de prepos ao consumidor 

As conclusdes e sugestdes a que o trabalho pode levar, deixamos 

por conta do leitor. 
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2. REVISAO SUCINTA DA TEORIA DOS NUMEROS - INDICES 

f do conhecimento de todos que um dos problemas mais comple- 

xos em econometria consiste na obtenpao de um agregado para um con- 

junto de bens e servipos para os quais n§o se disponha de uma unidade 

comum de medida. A teoria dos Numeros-Indices - criada com a finallda- 

de de resotver esse problema — nSo apresenta solugoes satisfatdrias. Uma 

simples inspegSo da literatura existente mostra que muitas das f6rmu- 

las utilizadas sSo meras aproximagdes da realidade que se est^ procurando 

medir, e nSo respeitam as relapdes economicas que estao por balxo da teo- 

ria subjacente ao fendmeno em an^ilise; outras fbrmulas, teoricamente acei- 
t^veis, sSo impratidiveis. 

Do ponto de vista da I6gica matem^tica, verificaremos que o pro- 

blema dos numeros-Indices admitird infinitas solupoes. Para a sua cons- 

trupao sSo necessaries 4 componentes b^sicos:um conjunto i = 2, 3, ... 

n de bens e servigos que se quer agregar; pelo menos duas 6pocas — uma ba- 

se e outra atual - onde a segunda § comparada d primeira; um vetor q de 

quantidades (produzidas, transacionadas ou consumidas) desses n bens ou 

servipos, e, um vetor p de prego. Matematicamente poderemos formular 

o problema da seguinte maneira: Dados, 

qb = (q'o.q2o, •, q"* 

Pb = (Pfl, Po. Po) 

q', = (q1,,q2,, •. qn,> 

P'i = <P1I ■ P2I P" > 

o problema da Teoria dos Numeros-lndices consiste em se determinar o 

adimensional Iqi, tal que 

ioi = (P (Qo- q'. P'o' P'I ) 

para i = 1, 2, n 

Conforme colocado, verifica-se que o problema consiste em se obter 

uma fungao 0 das 4 n variciveis consideradas, ou seja, formalmente o pro- 

blema admitirci infinitas solugdes. 

Mesmo no caso dos numeros-Indices de pre^os, que ser^ tratado 

neste trabalho, em que se podem adicionar hipoteses restritivas sobre o 

vetor quantidades, e com isso alterar o numero de graus de liberdade, 

a dificuldade da solupao ainda persistiria. 

Para a "solupao" do problema sao conhecidas v^rias contribuigoes 

ou enfoques. A primeira delas - a Estatlstica - foi desenvolvida por Edge- 
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worth e consiste em se fazer hip6teses sobre o comportamento dos pre- 

gos. Dentro desta aproximagSo, conhecida tamb6m com o nome de Cri- 

t6rio Atorm'stico, as flutuapbes dos pregos seriam influenciadas por duas 

causas: 

) as puramente monet^rias, derivadas das flutuagoes do poder 

de compra da moeda, e que deveriam influenciar as variagoes 

de todos os pregos e com a mesma intensidade; 

12 ) as causas especfficas, e que seriam derivadas das condigdes de 
mercado de cada bem ou servigo em particular. 

Dentro deste enfoque, os relativos de pregos poderiam ser apresenta- 

dos da seguinte forma 

Pi 
— = I + Uj para i = 1,2, ., n 

Po 

onde, I = medida da variagao dos pregos derivada das causas monetcirias; 

Uj = "resfduo" derivado das flutuagoes de mercado de cada i bem ou 

servigo. 

De acordo com a Aproximagao Estatfstica, I poderia ser estimado se: 

(1) I e Uj forem independentes; 

(2) Cov (uj ; Uj) = 0 i =£ j e 

(3) Eluil-O. 

A cn'tica a esta aproximagao consiste exatamente na aceitagao da hi- 

potese (2), de que as flutuagoes de pregos devido ds causas mercantis de 

quaisquer dois bens sao independentes. A hipbtese (1) nao 6 de diffcil 

aceitagao, principalmente se se levar em conta um numero n suficiente- 

mente grande de bens e servigos, em que nenhum teria uma participagao 

predominante na determinagao do nfvel geral de pregos (daf o nome ato- 

mfstico). Quanto ^ hipbtese (3), em parte est5 associada ao que se afirmou 

em relagSb a (1). A idbia Wsica aqui 6 a de que os pesos de cada compo- 

nente devam ser escolhidos de modo a compensar os efeitos das causas 

das variagdes de pregos proprios a cada componente, de tal sorte' que o 
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numero de componentes cujo prego variar numa proponpao superior a me- 

dia, seja igual clquele cujo prepo variar numa proponpao inferior. 0 pro- 

blema traduzir-se-ia, entao, no calculo de um prom^dio para o relative 

de pregos p'j / p^. Conforme fosse o tipo de distribuipao desses relativoi 

(normal, log-normal, etc.), determinado tipo de m^dia deveria ser empre- 

gado 1. 

A segunda contribui<pao a Teoria dos Numero-Indices e atribufda 

a Divisia, e 6 chamada de Enfoque Monetcirio. Se designarmos por I o 

(ndice Monet^rio — ou fndice geral de prepos da economia — em um de- 

terminado instante de tempo, o poder aquisitivo da moeda seria dado peft 

M = 1 / I (1) 

indicando que a definipao de Divisia estci baseada na Teoria Quantitativa 

da Moeda, onde o poder de compra da moeda ^ inversamente proporcio- 

nal a quantidade Q de unidades monetcirias postas em circulapao, ou seja 

M.Q = c = constante (2) 

A relapao (2) pressupoe a permanencia de certos fatores, como a ve- 

locidade media de circulapao da moeda fv) e o m'vel da atividade econo 

mica (A) e que, na realidade, devem ser introduzidos em (2) para mante- 

la Vcilida; entao 

M-av _ 
= c {3} 

A 

Chamemos agora de V o produto da quantidade Q de moeda em cir- 

culacao pela velocidade media fv ) de circulacao; assim. 

V - Q.V = I q' p' (4) 

(1) Admitindo se, por exemplo, que os relatives de pregos tivessem uma distri- 
buiqao normal, o estimador justo de I seria dado por uma m6dia aritm^tica, de pesos 

i 
1 n • . iguais e constantes A fdrmula empregada seria escrita por Soj — X pj/p{) 
n i =1 

que 6 conhecida com o nome de Sauerbeck 
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representa o total de pagamentos efetuados no Instante de tempo con- 

siderado. Substituindo-se os valores de (4) e (1), em (3), resulta 

V = c.A.I (5) 

Lembrando a definigao de V dada por (4) e diferenciando a rela^ao 
(5), temos: 

X p' dq' L q' dp' 
d V _ 1 | 

V X p' q' 
i 

Iq' p' 
(6) 

No segundo membro da equapao (6), o primeiro termo representa 

o fndice marginal — quantum — da atividade das transagdes, e o segundo 

termo, o Cndlce monet^rio marginal; chamemo-los, respectivamente de 

dQ/Qedl/l. 2 

Agora, ao considerarmos o conjunto de pagamentos dado por (4), 
6 possfvel subdividi-lo entre o conjunto de pagamentos que abrange a 

totalidade dos fenomenos monetarios, como, por exemplo, entre os pa- 

gamentos efetuados pelos produtores, pelos intermediaries e pelos consu- 

midores. Assim, (4) poderia ser reescrita como: 

n i n 2 n 3 
S q' p1 = 2 q' p1 + X q1 p' + X q1 p' (7) 

f 1=1 i=l i=l 

de onde tenamos o diferencial 

n | 02 n3 
Sq'dp'= 2 q'dp'+ I q'dp'-H S q'dp' (8) 

i i = 1 i = 1 . = 1 

(2) A mtegrapao da equagao (6) levar^ a relapao V = Q.I, isto 6, o mdice de 
valor <§ igual ao produto dos Indices de Quantidade e de Prego. Na Teoria dos Numeros 
- Indices — constituindo-se mesmonuma dashipdteses basicas da Aproximapao Lbgico 
Matem^tica - a relagao (6) 6 conhecida com o nome de crit6rio de "decomposigao 
das causas", segundo Irving Fisher, 
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Das equapoes (7) e (8) poderiam ser definidos tres subfndices que, 

devidamente agregados, reproduziriam o Indice Monet^rio ou Indice Ge- 

ral de Pre^os, ou seja: 

dl i d! f01 3 dl mi   = W —— + w2 —r- + w -J- la' 
I I1 I2 I3 

onde w1 + w2 + w3 - 1 

A integrapao, no t^mpo, da equagao diferencial (9), ou de qualquer 

um dos subfndices dH / H levar^i a 

Loge Iot = Sw' Loge (p't / p'q) (10) 

onde w' = P q . (pesos constantes) d1) 
Sp' q' 

que 6 a solupao, ou formula, de Divisia para o Indice de Pregos. 
Se admitirmos que os valores do tempo 0 e t estejam bastante pro- 

ximos, de tal sorte que o vetor q1 de quantidades permanepa constante, 

entao 

'ot ~ 

Sq' p't 
i 

s q- p'o 

(12) 

A expressao (12), variante 

fndice de prepos representa uma 

tantes (pesos variaveis). (i muito 

da F6rmula de Divisia, mostra que o 

m6dia aritmetica de quantidades cons- 

utilizada pelas entidades que elaboram 

(3) No Brasil, essa subdivisao tem uma aplicapao bastante conhecida. Trata-se 

do Indice Geral de Prepos calculadc pela Fundagao Getulio Vargas, Tal indicador 
6 calculado atrav6s da m^dia ponderada dos fndices de pregos por atacado, custo de 
vida e construgao civil, onde os pesos wJ valem, respectivamente, 60, 30 e 10%. 
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Indices de prepos — principalmente a nfvel de consumidor — tanto no 

Brasil, como em alguns pafses do mundo (Estados Unidos, por exempto). 

Pelo fato de ser uma m^dia arltm^tica (ao contr^rio da de Divisia, que § 

geom£trica), e ter o vetor de quantidades constantes, geralmente na epo- 

ca base de comparapao, 6 uma variante da fdrmula Laspeyres, a qual cha- 

mamos de Laspeyres Modificado II, ou, simplesmente, Laspeyres It. 

Ainda uma outra variante da fbrmula (10) de Divisia consists em 

se adotar o mesmo sistema de pesos constantes dado por (11) e utilizar- 

-se uma m6dia aritm6tica ao inv6s de uma m^dia geometrica. Assim, (10) 

seria reescrita como 

lot= 2 w' (p't / p'o) (13) 

e que, por ser uma m6dia aritm6tica .de pesos constantes, 6 uma variante 

da fbrmula LaspeyreS/ a que chamamos de Laspeyres Modificado I ou, 

simplesmente, Laspeyres I. 

A terceira contnbuipao 6 Teoria dos Numeros-Indices 6 dada pelo 

Enfoque Funcional de Ragnar Frisch — muitas vezes confundida com o 

Enfoque Or^ament^rio — e consiste em se levar em conta, nas definipoes 

dos Indices, todas as restripoes que sao impostas pela Teoria Economica 

em relapcio 6 particular realidade que se est6 analisando, procurando com 

isto diminuir as indeterminapoes da funpao 0 apresentada no im'cio des- 

te capftulo. Embora mais detalhes sobre esta aproximapao serao apre- 

sentados no capftulo subsequente, queremos aqui deixar registrada duas 

contribuipoes. A primeira delas 6 atribuTda a Etienne Laspeyres e parte 

do pressuposto de que o sistema de ponderapao a ser utilizado num nu- 

mero-fndice de prepos seja o da 6poca base de comparapao, ou seja, 

'ot^w'o (p't/p'o) 

onde, w',, = p',, q'0 / 2 p'0q'0 

1 

(14) 

A Formula, Laspeyres CI6ssica, ou apenas Laspeyres, 6 uma media arit- 

m6tica ponderada dos relatives de prepos, com ponderapao fixa na epoca 

base. 

Dentro deste enfoque uma outra contribuipao e atribui'da a Hermann 

Paasche. Para o mesmo, o sistema de ponderapao de um numero-indice 

de prepos deveria ser vartevel e referente a 6poca atual t (e nao a epoca 0). 

Assim, tenamos para o mdice de prepos: 
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'ot 
1 

Sw't (p'o / p't) 

onde, w't = p^ q\ / I p^ 

(15) 

A inspegao da fdrmula (15) revela qtre o fndice de Paasche 6 uma media 

harmdnica dos relatives de pre^os, com ponderapao vari£vel na epoca atual. 

Queremos deixar registrado neste ponto que os tr§s enfoques aqui 

resumidamente apresentados nao sSo mutuamente exciusivos; pelo con- 

tr^rio, eles se completam na medida em que an^lises mais complexas se 

fazem necess£rias 4. 

Assim sendo, dentro dessa linha de raciocfnio, e para que melhor 

possamos avaliar as propriedades das fdrmulas.aqui apresentadas, vamos 

introduzir mais dois ingredientes fornecidos pela Teoria dos Numeros-Tn- 

dices. O primeiro deles diz respeito ck discussao dos Indices base-fixa vis 

cl vis aos de base-m6vel. Como se sabe, um mdice elaborado pelo crite- 

rio de base-fixa (em que as bases de comparagifo e de Ccilculo se equiva- 

lem) apresenta s£rios inconvenientes. Um deles 6 o de que os "pesos" 

de cada componente ficam condicionados a escolha do ano base, que po- 

de ser um ano "tfpico" ou nao. Alem disso, como os prepos, para qual- 

quer 6poca de tempo, sao calculados como relatives de prepos da epoca ba 

se, a adopao do criterio base-fixa alem de nao permitir a introducao de 

novos componentes no fndice, nao leva em considerapao as flutuagdes 

de pregos nas ^pocas intermedi^rias. no segundo criterio, o de base- 

-mdvel, esses tres inconvenientes nao se fariam presentes. 

Na realidade, a id£ia da base-m6vellest5 associada ao Criterio Cir- 

cular proposto por Fisher e que, juntamente com outros seis criterios, 

constitui-se no segundo ingrediente da Teoria dos Numeros-lndices, que 

achamos interessante, aqui, ser registrado. O Crit6rio Circular, ou de Cir- 

cularidade, parte do pressuposto de que um numero-mdice icalculado para 

duas 6pocas extremas pode ser obtido pela integragao temporal, ou enca- 

deada, dos Indices das 6pocas intermedicirias, ou seja: 

(4) Um exemplo disso seria a combinapao dos tr6s enfoques no que diz res- 
peito ao tipo da m^dia a ser empregada. Oivisia chegou & m£dia geom6trica utilizando- 
se de hipdteses obtidas junto a Teoria Quantitativa da Moeda; dentro do Enfoque 
Estatfstico, a m^dia geom^trica seria empregada desde que as evidencias empfricas 
revelassem que os relatives de pre<pos distribuir-se-fam segundo uma Log-Normal. 
No caso de Paasche, que 6 uma das contribui<pdes do enfoque funcional, a mesma 
m^dia harmonica seria empregada pelo Enfoque Estatfstico desde que constatado 
empriricamente que o inverse dos relativos de prego tivesse uma distribuigao normal. 
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'ot '01 '12 '23 't-i.t 
(16) 

Conforme 6 facilmente verificado, o mdice Dlvisia satisfaz a este 

cnteno. se usissemos o Laspeyres encadeado, base-m6vel. 

lot-Sw'o (P'J/P'q) 2 W'J. (p'j/p'j) ... . (pt/pt-t) (17) 
1 i i 

verificarfamos que o Crit6rio n5o 6 atendido. 

Os demais crit6rios propostos por Fisher para um numero-rndice 

ideal sao, atem dos de Circularidade e de Decomposigao de Causas a que 

nos referimos: Identidade, Reversao no Tempo, Proporcionalidade, 

Determinapao e Comensurabilidade. Conquanto todos eles sejam impor- 
tantes para se aferir a qualidade dos indicadores, queremos destacar, al^m 

dos Crit^rios de Circularidade e o de Decomposipao das Causas, o Crit6- 

rio de Comensurabilidade. Segundo este crit6rio, um nCimero-rndice nao 

deve variar quando variam as suas unidades de medida. Como a proble- 

rn^tica dos numeros-fndices surge justamente para obter uma quantifica- 

<pao de bens e services para os quais nlio se tenha uma unidade comum de 

medida - conforme verificado no infcio deste capftulo - 6 f^cil concluir 

pela importancia deste criterio. 

O leitor interessado em obter maiores esclarecimentos sobre o as- 

sunto tratado neste capftulo, pode-se reportar ^s obras de numeros /I/, 

/3/, /4A /5/, /II/, /18/ e /19/ apresentadas na Bibliografia, ao final do 
trabalho. 

3. INDICE DE PREQOS AO CONSUMIDOR - CUSTO DE VIDA 

Consideremos, inicialmente, nesta parte do trabalho, o problema 
da comparagao da variaqao do "nfvel de prepos" entre dois perfodos em 

relapao a um individuo j. Chamando p'j o prepo do produto 1 para o 

indivfduo j, e q'j as quantidades correspondentes, o valor total do dispen- 

dio ser^ dado por 

n 
I p'j q'j = R: para j = 1, 2, , m 

i — 1 J 

Obviamente podemos verificar que a participapao do dispendio 

realizado pelo indivfduo j no bem i ser^ 
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P1] q'j 

Ri 

Como todos os pregos e quantidades sao positives, a soma dessas 

participapdes 6 igual ci unidade, ou seja. 

£ w'j = 1. 

A quest£o que d^ origem d problem^tica do.custo de vida pode ser 

formulada da seguinte maneira; 6 possfvel dizer se os prepos pagos pelos 

consumidores no momento 1 excedem, sao iguais, ou sao menores do 

que os pregos no momento 0?; ou mais especificamente, 6 possfvel sa- 

ber se os pregos pagos no momento 1 excedem os pagos no momento 0 

em uma porporpao A%? 

Dentro da Teoria Estatfstica, poderfamos definir um relative de 

pre90S para cada componente (bem ou servipo) e se associar "a partici- 

pagSo do dispdndio desse componente no dispendio total" a probabili- 

dade de selecion^-lo numa dada amostra. A esperanpa matemitica da dis- 

tribuigao de relativos associada &$ probabilidades de extrapao geraria, para 

cada j indivfduo, a estimativa da variapao do fndice de prepos. Se a pro- 

babilidade de sele<pao de um relativo de urrn particular componente for 

dada pela participapao no dispendio da ^poca inicial (0), teremos uma 

solupao Laspeyres; se na epoca atual (1), uma solugao Paasche. 

Mesmo utilizando os crit^rios propostos por Fisher, vistos no capf- 

tulo anterior, muitas indeterminapoes ainda poderiam ocorrer. Sabe-se, 

que as quantidades consumidas de cada bem representam "as quantida- 

des que o indivfduo deseja consumir, por unidade de tempo, em funpao 

dos prepos do prbprio bem, dos prepos de todos os demais, e da renda 

monetciria" isto 6, vem de sua funpao de demanda, com prepos e renda 

fixados exogenamente. 

Ir evidente que as participapoes dos dispendios nos v^rios bens, no 

consumo global, sao tambem uma funpao de todos os prepos e da renda e, 

consequentemente, as "probabilidades de seiepao de um particular rela- 

tivo de prepo" alteram-se, a medida em que se modifica a renda ou se 

alteram os prepos relativos. Uma alterapao de prepos e renda podera pro- 

vocar uma realocapao total dos gastos do consumidor, modificando as 

participapoes de cada componente no consumo, podendo deixa-lo mais, 

menos, ou igualmente satisfeito. 

De acordo com Ragnar Frisch, a solupao para este problema pode- 

ria ser colocada da seguinte maneira; sejam duas epocas 0 e 1. sendo R0 

e R, a despesa monetciria de um conjunto de bens avaliados a prepos de 
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mercado, respectivamente, de cada dpoca. Admita-se, agora, que dispo- 

mos de certo crit6rio pelo qual se possa determinar com objetividade, se 

uma pessoa que gasta na £poca 0 a importancia R0 estd ou nao no mesmo 

nfvel de satisfapao da epoca 1, gastando a importancia No caso de 

se sentir Igualmente satisfeita, as duas importSncias poderao ser chamadas 

equivalentes. Tem-se, entao loi = Ri / Ro. W* 6 0 numero-fndice de 
custo de vida entre as ^pocas 0 e 1. Como o nfvel de satisfapao 6 o mes- 

mo, o quociente loi mede^a variapao de pregos de um perfodo para ou- 

tro, ou seja, o custo die vida 6 um fndice de pregos ao consumidor. 
i 

Dentro da conceituagao de Frisch, que conduz a uma solugao te6- 

rica para o probiema, o custo de vida 6 definido "como o dispendio neces- 

Scirio para que um particular consumidor mantenha um dado nfvet de sa- 

tisfagao ou, em termos mais precisos, permanega sobre a mesma curva de 

indiferenga" 

A definigao apresentada levou a que muitos pesquisadores acredi- 

tassem (e muitos acreditam ate hoje) que o custo de vida deveria ser ex- 

presso por uma fbrmula de Laspeyres Cicissica, ou suas variantes I e II, 

esta ultima admitindo quantidades constantes. Para esta ultima formula 

estii implfcita a id£ia "cesto" de mercado, que seria fisicamente fixo e ava- 

licivei em instantes distintos de tempo aos pregos vigentes; segundo os 

seguidores desta solugao, o custo do "cesto" numa dada 6poca, dividido 

pelo seu custo na 6poca precedente, mediria o custo de vida, ou o impacto 

dos pregos ao nfvel do consumidor que procura manter o mesmo nfvel 

de satisfagao. Pura ingenuidade! 

Em trabalho nosso sobre o assunto, /10/, 6 f^cil verificar que f6r- 

mulas como as anteriores superestimam o verdadeiro mdice de custo de 

vida, que 6 subestimado pelo fndice Paasche (limite inferior do intervalo). 
Com base ainda no mesmo trabalho, e mais o apresentado por Theil, /21/, 

pode-se constatar que de acordo com a Teoria do Consumidor, solugoes 

tipo Divisia meihor aproximam o verdadeiro ICV. Segundo Theil, a me- 

Ihor formula para o verdadeiro ICV seria 

1,-1,,= Sw1 LoggfpV/p't-i). (18) 
i 

onde, w' = (w^.f + w't) / 2 

Do ponto de vista pr^tico da elaboragao de um (ndice de custo de 

vida os problemas sao mais complexos ainda: hd a necessidade de se de- 

finir com rigor as classes de renda sobre as quais o numero-fndice dever^ 

incidir, senao a nogSfo de equivalencia perderia o seu significado; h^ a ne- 

cessidade de se definir uma amostra de famflias para podermos levantar 

os pesos e os componentes que deverao fazer parte do fndice; hci a ne- 
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cessidade de se implantar um sistema, que 6 continue, de levantamento de 

pregos. Em suma, os problemas que poderao surgir em cada uma dessas 

etapas sao tao numerosos e complexes, que aquilo que efetivamente se 

mede — conhecido com o nome de Indice de Pregos ao Consumidor — 6 

apenas um pdlido retrato daqtilo que deveria ser efetivamente medido: 

o Indice do Custo de Vida. 

4. A experi£ncia internacional na elaboraqAo de indi- 

CES NACIONAIS DE PREQOS AO CONSUMIDOR 

Embora algumas vezes sejam apresentados com o nome de "Indices 

de Pregos no Varejo" existem atualmente em todo o mundo 65 pafses 

que elaboram Indices de pregos ao consumidor a nfvel nacional 5. 

Registrados num s6 bloco, na nota de rodap^, na reaiidade esses 

65 pafses, do ponto de vista da dificutdade de se elaborar Indices nacio- 

nais, podem ser apresentados em tres distintos grupos: 

a) Dos pafses que n§o apresentam dimensao territorial e nem popu- 

iacional bastante significativas sendo, na maioria das vezes, compostos por 

uma Cmica cidade (pafses-cidades). £ o caso, por exemplo de Singapura, 

Maurfcio, Guam (uma das ilhas Marianas localizadas na Oceania), Domi- 

nica, Fiji, Gibraltar, Granada, Montserrat, San Cristobal e Santa Lucia. 

Para os pafses pertencentes a este grupo, a discussao de elaboragao de 

fndice nacional perde o seu significado e, para a elaboragao dos Indices 

locals, existe metodologia suficientemente desenvolvida. 

b) Dos pafses que apresentam a sua economia centralizada, citando- 

-se a Bulgaria, Tchecoslovciquia, Polonia, Rumenia e URSS. Para esta ca- 

tegoria de pafses, a probtem^tica da construgao de um Indice Nacional, 

ou mesmo de um numero-fndice de pregos qualquer, nao se coloca em 

virtude da administragao dos pregos pelo Governo Central. Como os pre- 

gos sao tabelados — e por definig§o as tabelas sao respeitadas uniformemen- 

te por todo o pafs, e al6m disso os pregos quando majorados o sao uni- 

fortemente para a quase totalidade dos bens e servigos da economia - a 

Teoria dos Numeros-Indices ir^i mostrar que qualquer fdrmula de agrega- 

(5) Sao eles Africa do Sul. Alemanha Federal Austrcilia, Austria, B6lgica, 
Brasil, Bulgaria, Canada, Cor6ia (Republlca da), Tchecoslovciquia, Chipre, Dinamarca, 
Dominica, Eglto, Espanha, Estados Unidos, Fiji, Filipinas, FinlSndia, Franpa, Gibraltar, 
Granada, Gr6cia, Groenlandia, Guam, Guatemala, Flungna. India, Ira, Irlanda, Israel 
Italia, Jamaica, Japao, Kwait. Lesotho, Luxemburgo, Malta. Marrocos. Maurfcio, 
Mexico, Montserrat, Noruega, Nova Zelandia, Raises Baixos (Holanda) Paquistao 
Papua-Nova Guin6, Polonia, Porto Rico, Reino Unido. Rumenia, Samoa Americana, 
San Cristobal, Santa Lucia, Singapura, Sudao, Suecia. Sufqa, Tanzania Tonga Trinidad 
e Tobago, Turquia, URSS Yugoslavia e Zambia 
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pao que se utilize apresentari o mesmo resultado. Ademais, do ponto de 

vista do sistema (necessariamente contfnuo)|de levantamento de pre^os o 

problema tamb^m nao se coloca, uma vez que uma unica tomada de pre- 

<?o para cada componente do fndice - geralmente a "Lista Oficial de Pre- 

pos" do Governo — se faz necessciria. 

A guisa) de ilustrapao, deve-se destacar que tanto a Bulgaria, como 

a Rum§nla e a URSS utilizam a fbrmula de Paasche (unicos em todo o 

mundo para c^lculos de indices nacionais), enquanto que a Polonia e a 

Tchecoslov£quia adotam a fdrmula Laspeyres Cl£ssica de Base Fixa. As 

bases de comparapao situam-se em torno de 1970. De um modo geral, 

nesses pafses existem pesquisas contfnuas de gastos familiares, complemen- 

tadas que sao pelas estatfsticas do com6rcio. Assim, o sistema de pesos 

pode ser sempre atualizado, ainda mais que os prepos s5o uniformes para 

todas as regides desses pafses. 

Na Bulgaria, Tchecosloviquia e Polonia, as frutas e verduras fogem 

ao controle de prepos, havendo necessidade de um acompanhamento de 

pregos para esses produtos, incluindo a correpao de sazonalidade. 

c) O terceiro grupo 6 formado pelos pafses de economia de merca- 

do, hoje em numero de 50, que elaboram fndices nacionais de pregos ao 

consumidor. Tendo em vista que a experiencia brasileira 6 recente no se- 

tor apresenta-se, a seguir, um sum^rio metodolbgico das principais carac- 

terfsticas dos fndices nacionais de 21 pafses. Essa apresentagao tera dupla 

finalidade: primeiro para que se tenha uma ideia geral do que e feito na 

irea de fndices nacionais por pafses de economia de mercado e, segundo, 

para que os resultados gerais obtidos possam servir de parametros de com- 

paragao com o fndice brasileiro. 

c.01 .Africa do Sul 

A fbrmula utilizada e a Laspeyres I, cujos coeficientes de pondera- 

gao correspondem a 1966 e a base de comparagao a Abril de 1970 (= 100). 

A selegao dos artigos e coeficientes de ponderagao estao baseados em 

pesquisa de orgamentos familiares realizada em Novembro de 1966, abran- 

gendo famflias europ6ias residentes nas 11 principais zonas urbanas do 

pafs. O fndice refere-se a famflias de oper^rios e empregados urbanos 

cuja renda anual nao excedesse I 6.999 rands na ocasiao da pesquisa. Os 

pregos dos 2591 componentes do fndice sao obtidos numa amostra repre- 

sentativa de estabelecimentos espalhados nas 11 regioes urbanas. Frutas 

e verduras frescas tern seus pregos ievantados semanalmente; os dados 

referentes a alimentagao, combustfveis, produtos de higiene e limpeza, ves- 

tu^rio e caigados, pesquisa-se durante os sete primeiros dias de cada mes; 

os demais componentes, trimestralmente. 

c.02 A/emanha (RepubUca Federal) 

O fndice 6 calculado como sendo uma m^dia aritm^tica ponderada 

de base fixa — Laspeyres Clcissico Base Fixa — cujos coeficientes de pon- 
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dera<pao correspondem ao perfodo de base, 1970 = 100. A determinagao 

dos coeficientes de ponderapao e a selepao dos bens e servipos que fazem 

parte do fndice nacionai — em numero de 899 — foram obtidos de uma 

pesquisa sobre gastos familiares efetuada em 1969 e que abrangeu todas 

as categorias ocupacionais em termos de renda. Os pregos dessesjcompo- 

nentes sao levantados no infcio de cada mes, em 119 mumcfpios do pafs, 

havendo correpao de sazonalidade. 

c.03 Australia 

O fndice 6 calcutado para as capitals dos seis estados deste pafs, 

e apresentado como uma cadeia de fndices agregativos ponderados de ba- 

se fixa (Laspeyres Modificado I). Os coeficientes de ponderagao baseiam- 

-se em dados provenientes de diversas fontes (censos, estatfsticas de con- 

sumo, pesquisas especiais, pesquisas periddicas por estabelecimentos de 
venda, etc.) A estrutura base 6 a pesquisa de orpamentos familiares reali- 

zada em 1974/75 entre trabalhadores e empregados com renda semanal 

entre $ 60 e $370 no momento da pesquisa, ajustado segundo o m'vel de 

prepos do terceiro trimestre de 1976. O numero de bens e servipos incluf- 

dos no Cndice 6 105, sendo que o sistema de coleta de prepos, para a maio- 

ria dos produtos nao alimentfcios 6 realizado trimestralmente nas capi- 

tals dos 6 estados. Os produtos de alimentapao de um modo geral sao le- 

vantados mensalmente, com excepao de pescado, frutas e verduras fres- 

cas, que sao levantados Vcirias vezes dentro de um mes. 

c.04 Austria 

A fbrmula utilizada 6 a Laspeyres I, cuja base de comparapao corres- 

ponde ao perfodo 1976 = 100. O fndice nacionai representa a media 

aritm^tica ponderada dos fndices relatives a 20 cidades, sendo que os coe- 

ficientes de ponderapao estao de acordo com a proporpao da populapao 

de cada cidade, segundo o censo de 1971. O sistema de ponderapao e a 

definipao dos 582 componentes do fndice baseou-se numa pesquisa de 

orpamentos familiares realizada entre marpo de 1974 a fevereiro de 1975 

para todas as classes de renda. Para a alimentapao, os prepos sao levan- 

tados em 20 cidades do pafs e sempre na segunda 2? feira de cada mes. 

Sao levadas em conta as flutuapoes sazonais dos prepos das frutas e ver- 

duras frescas, variando a composipao mensal dos artigos do subgrupo, 

cujos coeficientes de ponderapao permanecem, no seu conjunto, constan- 

tes. 

c.05 Belgica 

O fndice nacionai representa a m^dia ponderada das series de fndices 

calculadas para 62 cidades. O fndice de cada cidade 6 calculado como uma 

m6dia aritmetica simples dos relatives de prepos para cada grupo (Sauer- 
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beck). Para se obter o agregado nacional, os Indices de cada grupo sao pon- 

derados proporcionalmente ^ populapao de cada centre em 31/12/74. 

Numa fase final, os Tndices nacionais parciais (alimentacao, vestucirio, 

etc.) sao agregados de acordo com pesos (Laspeyres I) fornecidos pela pes- 

quisa de orpamentos familiares efetuada entre 19/03/73 a 18/03/74, abran 

gendo, para todas classes de renda, oper^rios, empregados e inativos. Os 

prepos sao levantados, mensalmente, para 358 componentes em 62 cida- 

des, havendo corre^ao de sazonalidade para frutas e verduras frescas. 

c.06 Canada 

Base original em 1971 = 100. A formula utilizada 6 uma m6dia arit- 

m6tica ponderada de base fixa (Laspeyres Modificado 1). De Janeiro de 

1961 a Abril lde 1973 os coeficientes de pondera^ao corresppndem h es- 

trutura dos gastos familiares de 1957; a partir de maio de 1973 e estru- 

tura dos gastos familiares de 1967. Os pregos s$o levantados nos 11 prin- 
cipal's centros urbanos do pafs, e referem-sea familias com renda anuai 

(em 1967) de 4.000 a 12.000 dolares e que vivem em cidades de mais de 

30.000 habitantes. Os pregos dos 270 componentes do Cndice s§o levan- 

tados mensalmente em 34 cidades do pals, nao havendo corregao de sa- 

zonalidade. 

c.07 Cordia (Republica da) 

A fdrmula empregada 6 a Laspeyres Cl^ssrco Base Fixa, cujos coe- 

ficientes de ponderagao, que tern a mesma base de comparagao, foram ob- 

tidos de uma pesquisa de orgamentos familiares realizada em 1975, abran- 

gendo 1.762 domicflios de 32 cidades. Os pregos dos 349 componentes 

do fndice nacional sao levantados mensalmente (dias 5, 15 e 25) em pon- 

tos de venda distribufdos entre 35 centros urbanos. A corregao de sazo- 

nalidade ^ feita para frutas, verduras e pescado fresco, obtendo-se os pre- 

gos, quando sao de temporada, e utilizando-se os ultimos que se pbtem 

para o c^lcuto durante os meses em que esses bens desaparecem do mer- 

cado. 

c.08 Dinamarca 

O fndice 6 calculado desde 1964 pela utilizagao da formula Laspey- 

res I. Os coeficientes de ponderagao foram obtidos a partir de dados da 

contabilidade nacional dos gastos privados de consumo de toda a popu- 

lagao (universe) do pafs em 1966. Os pregos sao levantados mensalmente 

por agentes do Governo em 70 localidades espalhadas geograficamente 

por todo o pafs. 

c.09 Egito 

O fndice nacional 6 calculado pela agregagao de 5 series de indices 

regionais, correspondentes as ^reas do Cairo, Alexandria, Zona do Canal, 
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Baixo Eglto e Alto Egito. O fndice de cada regiao 6 calculado como uma 

m6dia artm6tica ponderada de base fixa (Laspeyres I), cujos coeficientes 

de ponderagao correspondem ao perfodo 1964-1965. Para a obtengao do 

fndice nacional, os coeficientes utilizados para os Cndices regionais sao 

proporcionais a populapao de cada grupo de cidades, de acordo com dados 

censit^rios de 1966. 0 sistema de ponderapao foi obtido de uma pesquisa 

de orpamentos familiares reatizada em 1964-65, numa amostra aleatdria 

de 3.450 unidades representativas do conjunto dos consumidores urbanos 

e rurais; posteriormente as informa^&es relativas ao consumo rural foram 

retiradas, uma vez que o fndice se refere unicamente aos consumidores 

urbanos. Os pre^os dos 245 componentes do fndice sao levantados men- 

salmente no dia 15 em cerca de 3 a 5 estabelecimentos por cidade. H£ 

corregao de sazonalidade no caso de frutas e verduras frescas, omitindo-se 

do c^lculo do fndice os bens quando estao fora de temporada. Os diferen- 

tes coeficientes de ponderapao a que se referenf\sao repartidos entre ou- 

tros bens do mesmo grupo cujo coeficiente permanece, no conjunto, cons- 

tante. 

c.10 Espanha 

A fbrmula utilizada 6 a Laspeyres I. A sele<?ao dos componentes do 

fndice e a determinapao dos coeficientes de ponderagao estao baseados 

numa pesquisa de orpamentos familiares realizada de Margo de 1964 a 
Margo de 1965, a partir de uma amostra aleatoria de 20.800 domicflios 

de todas as categorias ocupacionais, com renda entre 21,6 a 120,0 mil 

pesetas. (No Brasil, com tres vezes a populagao da Espanha, e para todas 

as classes de renda, 10 anos depois — 1975 — a ENDEF pesquisou 22.788 

domicflios). 

A pesquisa foi realizada em 209 cidades, sendo 50 capitais de pro- 

vfncia, 20 municfpios com mais de 50 mil habitantes, 137 municfpios 

com menos de 50 mil habitantes, e mais as cidades de Ceuta e (Vtelilla. 

Os pregos dos 255 componentes do fndice sao coletados mensal- 

mente em 10.000 estabelecimentos de vendas a varejo e prestagao de ser- 

vigo. Existe corregao de sazonalidade para frutas e verduras frescas, me- 

diante o uso de ponderagoes variciveis segundo as estagoes. 

c.ll Estados Unidos 

Trata-se do mais antigo fndice nacional que e elaborado em todo 

o mundo, tendo a sua primeira base de comparagao se referido ao perfo- 

do 1917/19. Atualmente a base do fndice encontra-se situada no ano 

1967 = 100. A formula utilizada e a Laspeyres II (quantidades constan- 

tes e pesos variciveis), sendo o fndice calculado para 56 ^reas que sao agre- 

gadas pela utilizagao dos dados censitarios de 1960. O sistema de ponde- 

ragao dos fndices regionais baseia-se em uma pesquisa de orgamentos fa- 

miliares de cerca de 5.000 unidades de consumo, composta por traba- 

Ihadores dos centros urbanos e tendo como base os gastos realizados no 
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pen'odo 60/61 em 72 ^reas urbanas. O mdice 6 constitui'do por 405 rtens, 

sendo os prepos cotados mensalmente em 18.000 estabelecimentos es- 

palhados entre as 56 5reas. As ^reas a que se refere o fndice estao sub- 

dividldas em 4 grupos: 12 municfpios com popula^ao (em 1960) de 1,4 

milhoes ou mais; 17 municfpios com popula9<k) de 250 mil e menor que 

1,4 milhoes; 10 municfpios com populapao de 50 mil e menor que 250 

mil habitantes, e 17 com populapao igual ou superior a 25.000 habitan- 

tes e inferior a 50 mil. 

Usos do fndice: geralmente utilizado peio publico para orientar o 

orpamento dom^stico e melhor administrar as finanpas da famflia; 6 usa- 

do na administrapao da mao-de-obra para efeito de reajuste salarial rea- 

lizado a longo prazo. Alem de servir como indicador da tendencia in- 
flacion^ria da economia norte-americana 6 usado, tamb&n, para medir 

as variacoes no poder de compra do d6lar em relapao a pensoes e apo- 

sentadorias. 

c.12 Finland/'a 

A fdrmula utilizada 6 a Laspeyres Cl^ssico, base fixa, cujos coefi- 

cientes de ponderapao correspondem ao perfodo base, 1972 = 100. A 

selepao dos componentes do fndice e a determinapao dos coeficientes de 

ponderapao basearam-se nos resultados de uma pesquisa de orpamentos 

familiares realizada em 1971 em 400 localidades do pafs, numa amostra 

de 12.600 domicflios. Os prepos dos 352 componentes do fndice sao co- 

letados entre os dias 11 e 17 de cada mes, nos estabelecimentos varejistas 

e estabelecimentos prestadores de servipo, distribufdos em 35 municf- 

pios urbanos e 29 rurais, e mais na capital Helsinki. Os prepos de algumas 

.Vutas e verduras sao levantados semanalmente durante os meses de ju- 

nho, julho e agosto. Os prepos dos durciveis sao levantados trimestralmente. 

Sao levadas em conta as flutuapoes sazonais de frutas e verduras, manten- 

do fora da estapao os ultimos prepos da estapao precedente. 

c.13 Franqa 

O fndice 6 calculado encadeado, cujos coeficientes de ponderapao 

s§o revistos no comepo de cada ano civil — Laspeyres Clcissico Base M6- 

vel — tendo a base de comparapao em 1970 = 100. A revisao do sistema de 

pesos 6 feita no infcio de cada ano civil, com base nos resultados de pes- 

quisas contfnuas de orgamentos familiares e nos dados obtidos das contas 

regionais. O fndice se refere a locais urbanos de todos os tamanhos, cujo 

chefe seja empregado e a parte principal da renda seja proveniente do 

trabalho assalariado. Sao coletados prepos para os 295 componentes do 

fndice em 30.000 estabelecimentos varejistas e prestadores de servipo, es- 

palhados por 108 centros urbanos com mais de 2.000 habitantes. Os pre- 

pos sao levantados mensalmente, com excepao dos produtos "in natura" 
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cujos levantamentos sao realizados duas vezes ao mes. Ha correpao de sa- 

zonalidade para frutas, verduras, batata, pescado e floras. 

c.14 India 

0 fndice se refere apenas aos trabalhadores industrials, tendo a base 

original de comparapao em 1960 = 100. O fndice nacional 6 calculado 

como uma m6dia ponderada das diferentes series de Indices para os tra- 

balhadores industrials referentes a 50 centros urbanos distribui'dos por 

todo o pat's. O Cndice de cada centro 6 calculado como uma m&Jia arit- 

m6tica ponderada de base fixa, onde os coeficientes de ponderapao cbr- 

respondem ao perfodo de base (Laspeyres Cl^ssico Base Fixa). Para obter 

o fndice nacional, os Indices regionais sao pondeiados, sendo que os coe- 

ficientes de pondera^ao correspondem ao total dos gastos em consumo 

dos grupos populacionais representados por cada centro em 1958-1959. 

A selepSo dos artigos e a determinapao dos coeficientes de ponde- 

rapao basearam-se nos resultados de pesquisa de orgamentos fami Hares 

efetuada de Setembro de 1958 a Agosto de 1959 em 50 centros impor- 

tantes. Sao coletados semanalmente os prepos para a maioria dos artigos — 

em numerb de 110 — e, alguns poucos, mensalmente. correpao de 

sazonalidade, variando a composipao mensal dos artigos do subgrupo 

(frutas e verduras), cujos coeficientes de ponderapao permanecem, no con- 

junto, constantes. 

c.15 Italia 

Indice calculado como uma m^dia aritmetica ponderada de base 

fixa (Laspeyres Cleissico), cujos coeficientes de ponderagao correspon- 

dem ao perfodo de base (1970 = 100), sendo que o fndice nacional re- 

presenta a m6dia aritmetica ponderada dos fndices relatives a 4 grandes 
areas do pafs (Noroeste, Nordeste, Central e Meridional-Insular). Os 

coeficientes de ponderapao foram determinados segundo estrutura de 

gastos de consumo do total da popula^ao, calculados com base nas contas 

nacionais de 1969 e, no caso de alugueis, segundo pesquisa especffica 

realizada em Julho de 1969. 0 fndice 6 composto por 272 itens, sendo 
os prepos tornados em 25.000 estabelecimentos (19.500 varejistas e 5.500 

prestadores de servipos). Os prepos dos artigos de alimentapao sao levan- 

tados trSs vezes ao mes; os de vestucirio e servipos em geral, de 15 em 15 

dias; os dados de aluguel e custo dos servipos publicos sao levantados tri- 

mestralmente. Hci correpao de sazonalidade para frutas e verduras, varian- 

do a composipao mensal do subgrupo relative a esses artigos, e utilizan- 

do, para o c^lculo de seu fndice, madias moveis dos fndices dos treze ul- 

timos meses. 

c.16 Japao 

Formula Laspeyres Clissico Base Fixa, cujos coeficientes de pon- 

derapao correspondem ao perfodo de base 1975 = 100. A selepao dos 
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artigos e do sistema de ponderapao foi realizada com base numa pesquisa 

em 1975, numa amostra de 8.000 domicflios espalhados em 170 locali- 

dades urbanas e rurais. Os 485 componentes do fridice sao levantados 

mensalmente em 31.000 estabelecimentos (varejo e servipo). em 168 di- 

ferentes localidades e durante a semana que inclui o dia 12 do mes. Os 

prepos^ de artigos estacionais, como frutas, verduras e pescado sao obti- 

dos tres vezes ao mes. A correpao de sazonalidade ^ feita variando os coe 

ficientes jnensais de ponderagao nos subgrupos, cujos coeficientes de 

ponderapab pemnanecem, no conjunto, constantes. Os pre^os dos outros 

artigos estacionais (exceto fruta, verdura e pescado) fora da estapao sao 

estimados segundo o movimento dos prepos dos outros artigos do seu 

subgrupo. 

c.17 Mexico 

A formula empregada 6 a Laspeyres I, cuja base de ponderapao eor- 

responde ao ano de 1963, quando foi realizada uma pesquisa sobre gas- 
tos familiares entre todos os setores urbanos e rurais da populapao, e cuja 

base de comparapao estii em 1968. O Tndice 6 composto de 172 itens 

que tern seus prepos levantados mensalmente, exceto para alimentapao 

e fumo, cujos levantamentos sao semanais. Os levantamentos sao feitos 

nas 7 mais importantes cidades do pa is, sendo que a corregao de sazona- 

lidade 6 realizada mantendo-se, fora da temporada, o prepo verificado na 

ultima temporada. 

c.18 Noruega 

Laspeyres Cl&sico Base Fixa, com base de comparapao em 1974 = 

100. A estrutura do fndice foi determinada em 1973 via pesquisa de or- 

pamentos familiares realizada numa amostra de 4.800 domicdios priva- 

dos, e que representa todas as categorias de consumidores em 100 ireas. 

Os prepos sao levantados no dia 15 de cada mes em 1.400 locals diferen- 

tes, para os628> componentes do fndice. correpao de sazonalidade pa- 

ra frutas, verduras e pescado fresco, utilizando, durante o perfodo fora 

da estapao, os prepos medios da estapao pfecedente. A media dos prepos 

para cada produto, a mvel nacional, 6 calculada ponderando-se) a m£dia 

dos prepos das diferentes cireas proporcionalmente as somas totals de ven- 

da no varejo em todo o pafs. 

c.19 Reino Unido (Inglaterra e Gales) 

A estrutura do fndice nacional 6 semelhante a da Franpa, sendo um 

fndice em cadeia e cujos coeficientes de ponderapao sao revistos no co- 

mepo de cada ano civil — formula Laspeyres Cl&sico Base M6vel — com 

base de comparapao em Janeiro de 1974. A atualizapao do sistema de 

ponderapao 6 feita com base em pesquisas continuas de orqamentos fa- 
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mi Hares desde o ano de 1957; a partir de 1967, a amostra da pesquisa 

compreende 7.000 domicflios. O fndlce, conhecido pelo nome de "Indice 

de Pre^os no Varejo" abrange a maioria das iocalidades do Reino Uni- 

do, incluindo todas as categorias assalariadas, com exce^ao da dos aposen- 

tados. Os prepos de 332 compo.ientes sao tornados mensalmente em 1.000 

estabelecimentos varejistas distribufdos entre 200 iocalidades. 

c.20 SuScia 

Indice em cadeia, sendo os coeficientes de ponderaglo modificados 

no comepo de cada ano; os pesos sao determinados em funpSo do mon- 

tante das vendas registradas, por produto, nas estatfsticas do com6rcio 

varejista; para servigos, pesquisa contfnua. \ A base original do fndice 

est4 em 1949 = 100, sendo que o sistema de peso dos grandes agregados 

(alimentapao, vestu^rio, etc.) 4 obtido via contabilidade nacional. Dentro 

de cada agregado, os coeficientes de ponderapao sao determinados com 

base em resultados de pesquisas de orpamentos familiares, de estatfsti- 

cas do com&xio e de cilculos especiais. Os prepos dos 332 componentes 

do fndice s§o obtidos em torno do meio de cada m§s, em 1.400 estabe- 

lecimentos. ajuste de sazonalidade para frutas e verduras frescas. O 

ajuste estacional se baseia nos prepos estacionais dos tres anos anteriores. 

c.21 Suiga 

A fbrmula utilizada 6 Laspeyres I, cujo perfodo base 6 Setembro 

de 1977 = 100. Os componentesi e sistema de pesos foram obtidos de uma 

pesquisa de orpamentos familiares realizada em 1975 em todo o pafs, abran- 

gendo 980 Iocalidades de assalariados com renda anuai compreendida en- 

tre 24.000 e 84,000 francos no momento da pesquisa. Sao levantados, 

mensalmente, em 48 cidades, os prepos dos 298 componentes do fndice. 

Para os servipos o levantamento 6 trimestral. correpao de sazonalida- 

de para frutas e verduras frescas, variando-se a composipao mensal dos 

artigos do subgrupo, cujos coeficientes de ponderapao permanecem, no 

conjunto, constantes. 

Em vista dos resultados apresentados, podemos verificar a inexis- 

tencia de uma metodologia uniforme na elaborapao de Indices nacionais 

de prepos ao consumidor, o que os torna incompar^veis entre si e nao 

permitindo a resposta a uma questao Wsica do tipo: no perfodo x a y, 

qual a diferenpa verificada na evolupao dos prepos ao nfvel de consumi- 

dor no pafs A, comparativamente ao pafs B? 

A an^lise das metodologias dos diversos Indices nacionais permi- 

te verificar: 

\'\) Nao existe uma unica fdrmuta que 4 empregada. Embora a maio- 

ria dos pafses utiliza-se de variantes da fbrmula de Laspeyres (com exce- 
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Qao dos tres paises socialistas, que usam Paasche), a mesma, al6m de teo- 

ricamente errada, apresenta-se sobre 4 diferentes variantes — Clcissica Ba- 

se Fixa, Cl^ssica Base Move!, Modificada I (pesos constantes) e Modifi- 

cada II (quantidades constantes) — que levam a resultados diversos; 

'2^ Naa existe uma sd maneira de se agregar os indices regionais 
num in dice nacional. AI6m da populapao, que 6 a varicivel mais comumente 

empregada, muitos pafses utilizam informapoes sobre gastos de consu- 

me, vendas no varejo, ou, de urn modo geral, estatfsticas do com^rcio, 

para efeito da agregapao. Dependendo da relapao entre porcentagem de 

populatpao e porcentagem de consumo por regiao, a agregapao poderi le- 

var a resultados diferentes. ^ claro que essa discussao perde o significa- 

do quando o fndice nacional 6 elaborado para algumas classes de renda 

(fndice restrito), uma vez que, para cada regiSo, e fixada uma classe de 

renda, a relapao entre porcentagens de gastos e de populapao 6 aproxi- 

madamente constante; 

13) inexistencia de uniformidade reiativamente as bases de ponde- 

ragao e de comparaqao. Quanto a base de comparapao, o problema nao 

e tao s^rio desde que se disponha de informagSes referentes a toda serie 

histbrica. No que diz respeito a base de pondera<pao, apenas tres pafses 

atualizam-na periodicamente; nos demais, as bases sao mantidas fixas 
por um iongo perfodo de tempo e, al6m disso, nao se referem todas a 

uma mesma 6poca, acarretando nao so a incomparabilidade dos Indices 

sob este aspecto, como tambem o fato de que os resultados dos mesmos 

ficam condicionados a escolha da §poca base de ponderapao. Encontra- 

mos como bases de ponderapao desde estruturas. definidas em 1958/59 

(caso da India) at6 1973/75, isto e, em 6pocas em que o embargo do petro- 

leo ainda nao havia alterado significativamente a estrutura de pregos relati- 
ves dos pafses do globo terrestre. Como a estrutura de ponderapao de 

um numero-fndicel e reflexo da estrutura, ou sistema de prepos relatives, 

e como, dentro do conceito de base fixa da Teoria dos Numeros-lndices, 

a 6poca base a ser escolhida tern que ser considerada "normal" dentro 

da atividade economica, o que poderia ser considerado "normal" no pe- 

rfodo 1958 a 1975 certamente nao o sera mais hoje em dia; 

14) Nao existe um consenso quanto a abrangencia em termos de 

classes de renda. Embora a maioria dos fndices nacionais de pre(pos ao 

consumidor existentes se refiram a todas as classes de renda — fndice am- 

plo - muitos pafses (como o caso da Australia, Canada, Espanha e Suf- 

?a, entre outros) elaboram-nos dentro do conceito de fndice restrito a 

determinadas classes de renda, geralmente as classes modais. fz claro que 

a discussao entre o fndice restrito ou amplo estci condicionada aos ob- 

jetivos para os quais o mesmo 6 construfdo; 
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ig) Nao existe um consenso quanto a abrangencia em termos ae 

dreas urbano-rural. Aqui nao existe nenhuma revelapao de preferencia 

se os Cndices devem-se referir apenas as ireas urbanas ou as urbanas e ru- 

rais. Metade dos pafses enquadram-se na primeira categoria, e a outra 

metade na segunda. £ 6bvio que a £rea de abrangencia do indicador tam- 

b6m est4 relacionada com os possfveis usos que se possam fazer do mes- 

mo. AI6m do problema da abrangdncia entre £reas, existe o problema da 

cobertura intra eireas. Uma vez definido que o fndice 4 essencialmente 

urbano, por exemplo, surge o problema de defini-lo) sobre uma base geo- 

grdfica que tenha representatividade nacional. Assim, vamos encontrgr 

pafses cujo Cndice nacional 6 construCdo pela agregagao de dados de 5 

comunidades, at£ aqueles que apresentam uma boa cobertura (abrangdn- 

cia) nacional, como 6 o caso do Japao com 168 comunidades, ou mes- 

mo Inglaterra, com 200. Sob este aspecto, tanto o Cndice norte-americano 

como o brasileiro (que seri! visto posteriormerrte) podem ser considera- 

dos "pobres"; 

5g) Heterogeneidade quanto £ metodologia de Levantamento de 

Precos. Nao existe uma sistem^tica adotada uniformemente pelos pafses 

que elaboram Indices nacionais. Conquanto variem o numero de compo- 

nentes e de estabelecimentos onde os prepos sao cotados, que no fundo 

sao funpcTo do grau de diversidade e do prdprio estcigio de desenvolvimen- 

to econdmico, existe uma grande variabilidade gerada no fndice - que 

6 um valor m6dio — em fungao do numero de tomadas de prepos por com- 

ponente. Com excepao dos pafses de economia centralizada, onde uma 

unica cotapao por componente se faz necess^ria, encontramos pafses que 

apresentam uma media de 2 a 4 tomadas de prepos por componente (co- 

mo o caso da Noruega, Inglaterra e Su6cia), at6 aqueles que apresentam 

madias compreendidas entre 60 a 100 cotapoes, como o caso de Japao, 

Italia e Franpa que, em nossa opiniao, apresentam os melhores sistemas 

de levantamento de prepos e elaborapao de Indices nacionais de todo o 

mundo. AI6m desse problema, hci o que diz respeito ^ correpao de sazo- 

nalidade; nem todos os pafses adotam-na e, aqueles que a fazem, utili- 

zam-se de metodologias diferentes. 

5. a experiCncia brasileira na Area de indices de preqos 

AO CONSUMIDOR: ASPECTOS METODOLOGICOS 

O Brasil 6 um dos poucos pafses do mundo que se pode dar ao luxo 

de ter duas ou mais entidades elaborando indices de prepos ao consumi- 

dor para uma mesma cidade. A partir de 1979, com entrada em vigor 

de nova polftica salarial, a Fundapao IBGE passou a elaborar - em tr§s 

etapas distintas e sucessivas, como serci visto no capftulo seguinte - fn- 
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dices de pre^os para 10 regides do pafs. Herdeira que fol do sistema implan- 

tado pelo Minist6rio do Trabalho a partir de 1948, e que englobava 14 

cidades, tendo em vista a determinagao dos nfveis de sal^irio mfnimo, a 

Fundaqao IBGE est^ implantando uma "nova metodoiogia" 

Entretanto, uma breve incurssfo na 5rea do que se tern publicado 

em termos de numeros-fndices no Brasil, permite verificar que temos uma 

tradigSo na eiaborapSo de indicadores de pregos ao nfvel de consumidor, 

tradipao esta que nSo foi levada na devida conta quando da elabora^o 

do fndice nacional. Assim, atualmente o pafs possui 13 entidades, geral- 

mente de natureza academica, que h6 algum tempo v§m se preocupan- 

do com a problemitica de fndices de pre^os, e a seguir listadas: 

1. Sao Paulo: FundapSo Institute de Pesquisas Econdmicas — USP 

2. SSo Paulo: DIEESE — Departamento Intersindical de Estatfsti- 

ca e Estudos S6cio-Economicos 

3. Rio de Janeiro : Fundapao Getulio Vargas 

4. Floriandpolis: I TAG — Institute T6cnico de Administrapao e Ge- 

rencia da Univ. p/ Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 

5. Porto Alegre: IEPE — Institute de Pesquisas Econdmicas da Fa- 

culdade de Economia da UFRS 

6. Curitiba: IPARDES — Institute Paranaense de Desenvolvimento, 

da Secretaria de Planejamento do PR 

7. Be/o Horizonte: IPEAD — Instituto de Pesquisas Econdmicas 

e Administrativas da Fac. Economia da UFMG 

8. Recife: Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais — Depar- 

tamento de Estatfstica — MEC 

9. Fo/ta/eza: Secretaria de Planejamento do Cear4 

10. Salvador : Secretaria de Planejamento da Bahia 

11. Manaus: CODEAMA — Comissao de Desenvolvimento do Amazo- 

nas 

12. Belem: IDESP — Instituto de Desenvolvimento Econdmico e So- 

cial do Parci 

13. Brasilia: CODEPLAN - Comissao de Desenvolvimento do Pla- 

nalto 

Das 13 entidades, a que apresenta maior tradigao em termos de ela- 

borapao de indices de prepos e, indubitavelmente, a Fundapao Getulio 

Vargas, com sede no Rio de Janeiro. Entretanto, 6 justamente a cidade 

de Sao Paulo aquela que apresenta o mais antigo fndice de prepos ao con- 

sumidor do Brasil, e um dos mais antigos do mundo, cuja s6rie comepou 

a ser divulgada a partir de janeiro de 1939. 

A experiencia paulista na ^rea 6 pioneira no Brasil. Para a determi- 

napao do sistema de ponderapao o I PC, j^ em 1935 o Prof. Horace B. Da- 

vis, da Escola Livre de Sociologia e Poh'tica, de Sao Paulo, realizava a 
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primeira pesquisa de padrao de vida que se tern nott'cia no Brasil. Nos dois 

anos subsequentes, o Dr. Bruno Rudolfer, sob a orientapao tecnica do 

Prof. Samuel Lowrie, em nome da Prefeitura do Munici'pio de Sao Paulo, 

realizava o segundo levantamento que deu origem ao sistema do fndice 

paulistano. O fndice de Gusto de Vida, como era chamado, foi elabora- 

do mensalmente pela Prefeitura de S. Paulo desde a sua implantapao ate 

meados de 1970 quando, atrav6s de convenio realizado, o mesmo passou 

a ser elaborado pelo Institute de Pesquisas Economicas, da Universida- 

de de S. Paulo. A transferencia do fndice da Prefeitura para o IPE foi 

motivada pela extingao da Divisao de Estatfstica da Prefeitura (6rgao su- 

bordinado a Secretaria das Finanpas do Municfpio). 0 fato de, pelo con- 

v§nio, ter sido colocado ^ disposipao do IPE o pessoal remanescente do 

quadro da Divisao de Estatfstica, que contava com grande experiencia na 

4rea, e a injegao de sangue novo no sistema de c^lculo do fndice, fez com 

que o mesmo passasse por profundas reformulagoes. Assim, sua segunda 

estrutura de pesos que vigorou de 1951 a 1972, foi reformulada pela ter- 

ceira vez e com uma defasagem de 21 anos. A partir dessa epoca, com a 

realizagao de uma Pesquisa de Onpamentos Familiares (Set/71 a Ago/72) 

bastante detalhada com realiza^ao, pela primeira vez no Brasil, de uma 

Pesquisa de Marcas e Locais de Compra, e discussao ampla dos demais 

aspectos metodolbgicos envolvidos na questao (problema da fbrmula, de 

amostragem etc.), o fndice do IPE foi constantemente se aprimorando e 

hoje pode ser considerado um dos melhores do mundo. 

Outra entidade em Sao Paulo que tern tradipao na elaborapao de 

fndices de prego ao consumidor e o DIEESE -Departamento Intersindical 
de Estatistica e Estudos Socio-Economicos que, desde 1958, quando rea- 

lizou sua primeira pesquisa de orgamentos familiares, vem publicando se- 

ries de numeros-fndices de precos ao consumidor, com base de compa- 

racao em agosto de 1964 = 100. 

Alem dessas tres entidades cuadas (IPE, FVG e DIEESE), e que apre 

sentam a maior tradigao na area, outras como o IEPE de Porto Alegre, o 

IPEAD de Belo Horizonte e o IPARDES de Curitiba, apresentam pelo me- 

nos 20 anos de experiencia acumulada em termos de metodologia e viven- 

cia do problema, Outras, como o ITAG de Florianopolis, o IDESP de Be- 

16m, a CODEPLAN de Brasflia e a CODEAMA de Manaus, enfrentam 

o problema h6 pelo menos 10 anos. As mais recentes entidades que pro- 

duzem fndices de pregos ao consumidor no Brasil (afora o IBGE), sao o 

UNPS de Recife, a SEPLAN de Salvador e o DE de Fortaleza, com uma 

exoeriencia de aoenas 3 anos. 

Para evitar uma apresentagao detalhada de cada uma das metodo- 
logias utilizadas por essas entidades, as mesmas sao mostradas de maneira 

resumida no quadro seguinte. 
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Tendo em vista que o conhecimento das metodologias, ainda que 

de modo sucinto, ser^i importante para o entendimento do capftulo se- 

guinte, a an^lise do quadro apresentado permite verificar: 

i-j) Nao existe uma unica fdrmufa empregada. No Brasil, a exemplo 

do que ocorre no resto do mundo, hci uma preferencia para a adopao de 

formulas baseadas em m6dias artm&ticas ou de peso constante — Laspey- 

res I — ou de quantidades constantes — Laspeyres II, e que sao fbrmulas 

teoricamente erradas. Uma unica instituipao — a Fundapao Institute de 

Pesquisas Econdmicas de S§o Paulo — utiliza a formula de Divisia, que 

mais aproxima o "verdadeiro" fndice de custo de vida; 

i 

12) A/ab existe uma sd maneira de se agregar os indices parciais no 
fndice gerai (IRC), ou, o fndice geral de pregos ao consumidor e apresen- 

tado, desagregadamente, em vdrios grupos (ou agrupamentos) diferentes. 

A inspegao do quadro referente &s metodologias permite verificar, por 

exemplo, e mesmo que consider^ssemos constantes as outras caracten's- 

ticas metodoiogicas (formula, classe de renda sobre a qual o fndice e cal- 

culado etc.), que nunca poderemos concluir que o peso da habitagao em 

Sao Paulo (PIPE) de 22,68% 6 maior que os 14,46% registrados para o Rio 

de Janeiro (FGV). Por que? Porque pelo menosdoisl componentes im- 

portantes no custo fluxo de habitagao, como tarifa de luz el6trica e taxas 

de cigua e esgoto est§o agregadas no item "Servigos Publicos" do fndice 

carioca. Em outras palavras, como os grupos variam por entidade que ela- 

boram os fndices, a comparagao dessas desagregagoes, ou os fndices par- 

ciais (de habitagao, educagao, etc.) perdem todo o seu significado. O uni- 

co grupo homogeneo 6 o referente a alimentagao, onde comparagoes in- 

ter-regionais tern o seu significado; 

13) inexistencia de uniformidade re/ativamente as bases de ponde- 

raqao e de comparaQao. De um modo geral, os fndices sao apresentados com 
diferentes bases de comparagao- Assim, para que as series sejam compara- 

das necessidade de coloc^-los em uma unica base. O problema mais 

grave, entretanto, diz respeito ^s diferentes 6pocas em que as pesquisas 

de orgamentos familiares, que deram origem ao sistema de ponderagao 

dos fndices, foram realizadas. Da mesma forma que a observagSo feita 

no capftulo anterior, quando se analisaram as caracterfsticas dos fndi- 

ces num panorama internacional, nao existe no Brasil nenhuma pesquisa 

recente de orgamentos familiares realizadas por essas 13 entidades, e que 

reflitam melhor a estrutura de gastos via alteragoes nos pregos relatives 

das materias-primas (petrbleo, cobre etc.). Embora1 a maioria dos siste- 

mas de pesos tenha sua ultima reformulagao realizada no infcio da deca- 

da de 70, utilizamos em nossos fndices regionais desde estrutura defini- 
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da em 1961/62 (como 6 o caso da cidade de Bel^m do Para) ate a mais 

recente que foi definida em 1974 para a cidade de Salvador; 

14) Nao existe um consenso quanto A abrangencia do numero-fndi- 

ce em termos de classes de renda. Com exce^ao da cidade de Salvador, 

onde o fndice 6 calculado no conceit© amplo (todas as classes de renda), 

nas demais cidades o mesmo 6 restrito. Mesmo assim, as classes de renda 

a que se referem nSo sao necessariamente as mesmas prevalecendo, con- 

tudo, as classes de renda modais. Deve-se notar que, como por baixo de 

uma estrutura de ponderapao existem as Leis de Engel — que definem o 

comportamento do consumidor em funpao das variapoes de renda —, mes- 

mo admitindo-se homogeneidade nos agrupamentos (ex. alimentagSo), 

os pesos dificilmente poderao ser comparados. Assim, por exemplo, pa- 

ra a cidade de Sao Paulo, o peso da alimentagao que 6 de 43,53 segundo 

a PIPE nao pode ser comparado com os 39,0%>evelados pelo DIEESE, 

uma vez que os Indices se referem a classes de rendas diferentes; 

ig) Nao existe uma homogeneidade em re/a^ao as categorias ocupa- 

cionais consideradas. Mesmo fixada uma dada classe de renda, a estrutu- 

ra de ponderapao pode acusar diferenpa em funpao da ocupapao principal 

das pessoas a que o fndice se refere. E claro, por exemplo, que o gasto em 

roupas de um banccirio deve ser diferente de um metalurgico que ganhe 

o mesmo salcirio. Assim sendo, este problema introduz uma outra fonte 

de heterogeneidade nos fndices, dificultando a sua comparabilidade. No 

quadro apresentado, algumas entidades, como a PIPE, o IPEAD e a CODEA- 

MA, entre outras, nao restringem as categorias ocupacionais a que o fn- 

dice se refere. Jci para o IEPE de Porto Alegre, so sao considerados no fn- 

dice os operarios da industria de transformgpao, enquanto que o DIEESE 

de Sao Paulo se reporta a classe exclusivamente assalariada, cujos rendi- 

mentos sejam provenientes da forpa de trabalho; 

ig) Heterogeneidade quanto £ metodo/ogia de Levantamento de 

Pregos Do mesmo modo que visto no capftulo anterior, nao existe uma 

unica metodologia no que diz respeito aos levantamentos de prepos, que 

tern que ser necessariamente contfnuos. 0 problema da especificapao 
dos componentes dos fndices (marca, tipo, tamanho, embalagem, local 
de compra etc.) nao e equacionado de maneira uniforme. Nesta linha, 

em 1972 o IPE fez para a cidade de Sao Paulo pela primeira vez uma Pes- 

quisa de Marcas e Locais de Compra, sendo pioneira no Brasil. Posterior- 

mente, a iniciativa foi seguida pelo IPEAD de Belo Horizonte e, em ju- 

nho de 1974, a Fundapao Getulio Vargas introduziu a Pesquisa de Locais 

apenas para alimentapao. Apesar disso, os nossos fndices regionais sao 

mais "ricos" em termos de componentes e numero de tomadas de pre- 

cos por componente, do que muitos vistos para outros paises. Com exce- 
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p5o do fndice de Bel£m, que apresenta-se pouco atomizado — 46 compo- 

nentes — os demais apresentam valores que se concentram em torno de 

400. A ancHise do numero de tomadas por componente revela que, com 

exce<pao de Belo Horizonte que apresenta a ridfcula m£dia de 6,7, os va- 

lores encontrados para os fndices regionais sao pr6ximos d m6dia encon 

trada para os pafses analisados no capftulo precedente, oscilando desdi 

21,2 at6 133,1 (referente ao fndlce FIPE-SSo Paulo). 

6.0 llMDICE NACIONAL DO BRASIL: ASPECTOS METODOLOGICOS 

A hist6ria do INPC brasiieiro pode ser dividida em duas fases. A 

primeira delas vai de 1948 a 1978, quando o respons^vel pela elaborapao 

do fndice era o prbprio Minist6rio do Trabalho, e a segunda, a partir de 

janeiro de 1979 quando o IBGE, tendo realizado as pesquisas de pon- 

derapao, passou gradativamente a levantar os prepos dos bens e servipos 

dos componentes do fndlce. 

a) Primeira Fase-MTB 

Introduzido em 1948 para permitir acompanhar regionalmente a 

evolupao do custo de vida e corrlgir os salcirios mmimos, bem como ser 

um dos indicadores agregados das taxas de inflapao, o fndlce fol, desse 

ano, at6 1966, construfdo pela fbrmula de Dlvlsla (m^dla geometrica de 

pesos constantes). Em 1966, o MTb, alemi de reformular o sistema de pon- 

derapao do fndice, atrav^s da reallzapao de nova pesqulsa de orpamentos 

famlllares, modiflcou a fbrmula do numero-fndice, passando a utillzar 

a Laspeyres Modlficada II (que 6 uma m^dla aritm^tlca ponderada de 

quantidades constantes). A passagem de uma formula teoricamente mals 

correta para outra errada, deve-se, em nossa opiniao, ao "Bureau of Labor 

Statistics" dos Estados Unidos que, na ocasiao, colaborou na reestrutu- 

rapao do fndice. 

AI6m do emprego de fbrmula incorreta - e que admite a hipdtese 

de elasticidade nula de substituipao entre todos os Icomponentes — o fn- 

dice apresentava s^rios erros de cobertura. Assim, como o sistema de pon- 

derapao para agreg5-lo nacionalmente era obtido pela populapao urbana, 

foram selecionadas 110 cidades. Entretanto, por quais razoes nao sabe- 

mos, tomaram-se apenas 14 cidades como representativas de toda a amos- 

tra pesquisada. Essas 14 cidades sao, basicamente, as 10 sedes de regioes 

metropolitanas que sao utilizadas atualmente pelo IBGE para o ccilculo 

do INPC (conforme serci visto adiante), maiS as cidades de Natal, Niteroi, 

Floriandpolis e Cuiabd. 

Os agrupamentos dos fndices (regionais e nacional) tamb^m foram 

realizados sem a preocupapao da adopao de uma metodologia que per- 

mitisse a sua icomparabilidade com os realizados por outras instituipoes, 
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conforme observagao realizada no item \2 do Capi'tulo 5. Os agrupamen- 

tos eram: alimentagao, habitapao, vestu^irio, higiene, transporte, luz-com- 

bustfvel e educagao-recreapao-diversos. 

Conquanto os documentos referentes ao mdicedoMTb sejam obs- 

cures e omissos no que diz respeito ao sistema de levantamento de pre- 

gos — n§o s§o conhecidas informagoes sobre o painel dos informantes 

de pregos, numero de componentes do (ndice e numero de tomadas de 

pregos — pode-se verificar que os incrementos de pregos eram feitos de 

maneira errbnea. Ao inv§s de utiiizar m6dia de relativos para c^ilculo dos 

Incrementos dos pregos — como faz atualmente o IBGE — o MTb utili- 

zava relative de madias, que apresenta grandes desvantagens em relagSfo 

ao primeiro m6todo 6. 

b) Segunda Fase-IBGE 

A fase atual de elaboragao do I NFC, embora o sistema de levanta- 

mento de pregos tenha pouco mais de um ano, na realidade comegou 

a se desenvolver a partir de 1974 quando o IBGE, atrav6s de iniciativa 

louv^vel e de grande visao do Prof. Isaac Kerstenetzky, eclodiu em v^- 

rias ireas urbanas e rurais do pafs o ENDEF — Estudo Nacional de-Des- 

pesas Familiares. 

A realizagao do ENDEF. com todoj o rigor cientffico, foi pioneira 

em virios sentidos. Primeiro, foi a mais ampla pesquisa sobre orgamen- 

tos dom^sticos feita no pafs. Em segundo lugar, pioneira no Brasil e ra- 

ramente realizada em outros pafses do mundo, a pesquisa usou uma me- 

todologia bastante precisa para a quantificagao dos gastos em alimenta- 

gao, at6 entao obtidos via "membria" da dona de casa (ou em formulci- 

rios ou em cadernetas); baseava-se a mesma no inventario do "estoque" 

alimentar em determinada data-base, no acompanhamento de seu fluxo 

por certo perfodo de tempo com base nas perdas, ou sobras alimentares, 

e a determinagao do estoque final, com essa metodologia era possi'vel 

obter uma boa aproximagao para o gasto alimentar efetivo. Em terceiro 

lugar, a importSncia do ENDEF reside tambbm no fato de ter sido possf- 

vel determinar-se estruturas de gastos (ponderagao) para vcirios pontos do 

pafs. 

0 sistema de ponderagao obtido da pesquisa, aplicada de 19/08/74 

a 11/08/75, 6 apresentado nos seguintes agrupamentos: alimentagao, ha- 

bitacao, artigos de residencia, vestucirio, transporte e comunicagao, sau- 

(6) Uma das grandes desvantagens da m6dia de relatives e por exemplo, a 
nao satisfagao do crit6rio de comensurabilidade proposto por Fisher isto e o resultado 
do incremento calculado fica condicionado <1 unidade de medida adotada para a quan 
tificagao dos precos (Cr$/kg, Cr$/duzia, etc.! 
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de e cuidados pessoais e despesas pessoais. A desagregacpao dos gastos nes- 

ses agrupamentos — que s§o posteriormente transformados em fndices 

parciais — nada tem em comum com a desagregapao anterior do MTb 

e nem mesmo das outras entidades academicas que elaboram numeros- 

-Cndices de pre^os ao consumidor. Neste aspect©, nenhuma comparabi- 

lidade § possfvel, exceto para alimentapao. 

0 atual IN PC refere-se cl 5rea urbana das nove Regioes Metropo- 

litanas do Brasil — Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, 

Safo Paulo, Bel6m, Fortaleza, Salvador e Curitiba — e mais Brasflia, per- 

fazendo um total de 10 cireas ou 116 Municlpios 1. 

Conquanto sejam disponfveis estruturas de ponderapao para todas 

as regi5es, a implantagao do fndice nacional pelo IBGE se faz gradativa- 

mente, em tres etapas, em vista da implantagao do sistema de levanta- 

mento de pre^os. Na primeira etapa (jd realizada) foram implantados pelo 

IBGE sistemas de levantamento de prepos nas regioes do Rio de Janeiro, 

Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife, sendo esses resuitados jei incor- 

porados quando da elaborapao do Tndice "nacional" jci no ano de 1979. 

A segunda etapa iniciou-se em meados do ano passado nas regioes de Sao 

Paulo, Brasflia e Bel£m e se encontra em impiantagao desde janeiro de 

1980. Nesse sentido, nao acreditamos que no Ccilculo dos primeiros en- 

cadeamentos semeStrais do IN PC estejam inclufdos os dados de Sao Pau- 

lo (que pesa 1/3 no fndice nacional) elaborados pelo IBGE. A terceira 

etapa que eclodiu apenas em outubro de 1979, encontra-se ainda no inf- 

cio dos levantamentos e deve ser incorporada somente em Agosto de 80; 

compreende as regioes de Fortaleza, Salvador e Curitiba. 

Pelo visto, fclcil 6 verificar que ainda hoje o IN PC 6 uma entidade 

hfbrida, hibridismo este que 6 derivado do fato de se utilizarem sistemas 

de levantamento de pregos do Minist6rio do Trabalho e do IBGE. A uni- 

ca coisa consistente nesse hibridismo (transitbrio) 6 a formula empregada 

(Laspeyres II), que 6 comum as duas instituipoes. 

No que diz respeito as classes de renda, o INPC 6 calculado no con- 

ceit© de fndice restrito, referindo-se "^s famflias cuja principal fonte de 

rendimento 6 o trabalho assalariado e cujo total do Rendimento Monet^- 

rio Familiar Disponfvel encontra-se entre um e cinco salaries mfnimos" 

ou seja, d classe modal brasileira, que representa cerca de 85% da popu- 

iapao nacional. 

A fbrmula empregada para o c^lculo do fndice, como ja visto, 6 ba- 

sicamente a Laspeyres II, ou uma m&Jia aritm^tica de quantidades cons- 

tantes, onde as bases de c^lculo e de ponderapao sao varteveis. Entretan- 

(7) A relagao dos 115 Municfplos brasileiros, que formam as 9 Regi5es Metro 
politanas do PaCs, foi definida e encontra-se apresentada nas Leis Complementares 
n0 14 de 08/06/73 e n0 20 de 01 /07/74 
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to, para os itens sazonais - tuberculos, rafzes, legumes, hortaligas, frutas 

e verduras - 6 utilizado um painel de pesos mensais (obtido na ENDEF) 

e aplicada a formula de Paasche. Os aproximadamente 2.000 componentes 

do Tndice sao agregados por essas duas fdrmulas mencionadas, dando ori- 

gem a 46 Indices, ou agregados, parciais. Numa segunda etapa, os Indices 

parciais sao agregados pela formula de Laspeyres li dando origem ao fn- 

dice de cada regiSo. Numa terceira etapa, os Indices regionais sao agrega- 

dos — utilizando como peso a populapao residente em cada ^rea em 19/ 

/07/75 - e o INPC fica entao definido. 

Para a pesquisa contfnua de levantamentos de pregos, foi elabora- 

do um Cadastre de Informantes, via Pesquisa de Locais de Compra. A 

pesquisa foi aplicada em 15.069 domicflios amostrados na ENDEF dan- 

do origem a uma super amostra de 55.194 enderegos. Desta, foram se- 

lecionados 12.535 enderegos referentes a pontos de venda ou prestado- 

res de servigo, aonde os pregos sao levantados mens^lmente. 

7. UMA ANALISE CRlYlCA DO INPC 

Em vista dos dados e resultados a que chegamos nos capi'tulos an- 

teriores e em fungao de novos dados que serao aqui apresentados, podemos 

esquematizar as crfticas ao INPC nos seguintes itens: 

1) /mpropriedade das Fdrmulas Empregadas 

A adogao no Tndice de fdrmulas Laspeyres ou Paasche fazem com 

que os resultados obtidos sejam viesados. No caso da primeira, a Teoria 

mostra que os resultados sao superestimados; na segunda, que e utilizada 

parcialmente no fndice para a corregao de sazonalidade, os resultados 

sao subestimados, ou seja, nao temos nenhuma id6ia sobre a resultante 

llquida da estimagao. 

A utilizagao da fdrmula Laspeyres II, predominante no INPC, e que 
e uma media aritmdtica de quantidades constantes, leva implicitamente 

a que se adote a hipotese de elasticidade-prego nula para todos os com- 

ponentes do fndice, isto 6, qualquer que seja a variagao no prego de um 

componente, o seu consumo flsico ser^ sempre o mesmo. Assim sendo, 
o "peso" de cada componente varia direta e proporcionalmente ao a' men- 

to de prego, isto 4, quanto maior for o aumento no prego de um com- 

ponente, maior ser^ a sua participagao no fndice. Fdrmulas deste tipo sao 

respons^veis por fendmenos economicos tipo "inflagao do chuchu", que 

ocorreu nos primeiros meses de 1977, ou a rec6m criada "inflagao do 

tomate" 8 

(8) Vide Jornal da Tarde, edigao de 24/04/80 
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2) NSo Transformacao dos Durtveis em Fluxo 

Como sabemos, os bens e servipos que compoem um or^amento 

dom^stico podem ser agrupados em tr§s categorias. Deixando-se de lado 

os servipos, que sao sempre fluxo, uma vez que sua utilizapao 6 instan- 

tanea, os bens podem ser fluxo, semi-fluxo ou dur^veis. Na categoria dos 

fluxos enquadram-se todos os bens que t§mi um consumo praticamente 

instantaneo e que, de um modo geral sendo perecfveis, seu uso 6 imediato 
(curto prazo). Nesta categoria enquadram-se, por exemplo, os tozis de 

aiimentapao. 

Na categoria dos semi-fluxos estao aqueles bens que embora n5o 

cheguem a constituir estoques, em vista de sua relativa pouca durabilida- 

de, tern o seu consumo diferido no tempo (m^dio prazo); 6 o caso, por 

exemplo, de roupas, calpados e artigos de cama, mesa e banho. A intro- 

dugao destes bens nos fndices — que sSo mensais — pode trazer algum 

tipo de vtes, embora acreditemos que nao sejam tao representatives. 

A terceira categoria de bens 4 a representada pelos dur^veis, e que 

caracterizam-se por terem o.seu consumo bastante diferido no tempo 
(longo prazo). Nesta categoria de bem estao os eletrodom^sticos, mobi- 

Iterio, aparelhagem de som e televisao, entre outros. £ justamente a intro- 

dupao destes bens no Cndice, sem antes transformar o seu consumo dura- 

douro no longo pfazo para o seu consumo no curto prazo — isto 6, trans- 
• 

form^-lo em fluxo - 6 que causa s6rios vieses. Inadvertidamente, o IBGE 

levantou os pesos desses duriveis na pesquisa de or^amentos familiares 

(ENDEF) que executou em 74/75. Acontece que o peso desses bens no 

fndice estci condicionado a fase pela qual passou o mercado de eletrodo- 

m^sticos, mobilicirio etc., na 4poca da pesquisa; se fosse, por exemplo, 

na atual fase de hiperinflagao pela qual estamos passando, e em vista 

do fen6meno de se "comprar hoje porque amanha estar^ mais caro" 

uma tenddncia das famflias anteciparem as suas compras de durdveis; nes- 

te caso o peso dos duriveis no fndice estaria superestimado. Independen- 

temente disto, deve-se notar que o fato de se imputar o peso do dur^vel 

diretamente no fndice sem transformd-lo em informapSfo fluxo (pela ado- 

pao de "shadow prices" por exemplo), faz com que o mesmo tenha um 

peso muito maior para as classes de renda baixa - e o INPC 6 elaborado 

para a ciasse de 1 a 5 salaries mfnimos mensais — vis-ii-vis as classes de 

renda mais alta. Por que? Porque por ocasiao da pesquisa — embora ten- 

do a ENDEF a durapao de um ano — as famflias de ciasse de renda alta 

nao estavam adquirindo dur^veis por os possulrem, ao passo que as clas 

ses de menor renda eram as respons^veis pelas maiores compras no mer- 
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cado 9 Para que se tenha uma id6ia da gravidade do problema, basta lem- 

brar que, de acordo com o sistema de ponderagao bcisico o IBGE, apre- 

sentado no Dterio Oficial da Uniao de 16/04/80, o grupo "mobilterio, 

eletrodom6sticos, TV e som" pesa, respectlvamente, 6,0%, 5,2% e 7,1% 

nos Indices de SSo Paulo, Rio de Janeiro e Brasflia. Como estes pesos es- 

tao superestimados, uma alta nos dur^veis tern uma grande repercussao 

nos resultados dos Indices; se por outro lado, admitirmos que os pre(?os 

desses duriveis n§fo variem por um determinado period© de tempo, e co- 

mo os mesmos sSo artificiais, o fndice nacional \r& acusar, em m^dia, ape- 

nas 94% do acr&cimo veriflcado nos demais bens e servipos, ou seja, es- 

tard necessariamente subestimado. 

3) Pequena Representatividade em Termos de AbrangSncia Geo- 

grdfica 

Como vimos no Capltulo 4, nSo existe ainda um consenso entre os 

pafses que elaboram Indices nacionais no sentido de que os mesmos de- 

vam ter uma abrangencia urbana ou urbano-rural. No caso do Brasil, mes- 

mo que se admita por hipbtese que a polltica salarial deva contemplar 

apenas trabaihadores das cidades, o fndice nacional tern pouca represen- 

tatividade espacial. Os dados que levam a essa acertiva estao apresentados 

na Tabela i seguinte. 

Conforme podemos verificar, a amostra de famflias utilizada para 

a definigao do sistema de pesos (padrSfo de vida m6dio) do INPC repre- 

senta apenas 0,35% do universe das 10 Regioes Metropolitanas. 

Por outro lado, admitindo-se que toda a populapao das Regioes 

Metropolitanas seja urbana (29.678.115 em 1975), e que, segundo o IBGE, 

a populagao urbana do Brasil para aquele ano era de 64.090.500 habitan- 

tes, em termos da populapao urbana brasileira as ^reas metropolitanas re 

presentam 46,3%. Este fato pode gerar um tipo de vi6s no INPC que, den- 

tro da Teoria de Amostragem, 6 conhecido pelo nome de erro de cober- 

tura, ou seja, na medida em que os atributos m6dios das famflias amos- 

tradas nas 5reas metropolitanas seja diferente daqueles das famflias das 

demais <ireas urbanas, a inferdncia feita com base no subconjunto terci 

seus resultados viesados. 

Para que se tenha uma id6ia da pequena abrangencia espacial da 

amostragem que deu origem ao sistema de pesos do INPC, basta que se 

OTOs problemas a que este tipo de erro leva pela maneira como 6 conduzida 
uma pesquisa de or^amentos dom^sticos, nao 6 exclusivo da cirea de numero-Cndices. 
Qualquer estudante de econometrla menos avisado, por exemplo, que estiver interes- 
sado em estimar a elasticidade-renda da demanda de eletrodom6sticos via dados dessas 
pesquisas, chegar^ h conclusao que a demanda varia inversamente proporcional a renda. 
Para se verificar isso basta que se consulte, por exemplo, os resultados das pesquisas 
realizadas pela Funda<pao Getulio Vargas, em v^rias cidades do pais, no perCodo 1961/2 
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multiplique 0,35% por 46,3%, resultando na insignlflcante cifra de 0,16%, 

ou seja, apenas essa porcentagem de famHias residentes nas areas urba- 

nas do Brasll (22.788 em 13.872.403) e levada em conta na definigao do 

INPC. Numa amostragem simples, sem reposigao, poderiam ser obtidas 

2.037 dodecalhoes de amostras diferentes de tamanho 22.788, que 6 uma 

grandeza muito a gosto dos astronomos; neste caso, a probabilidade de 

aquela amostra ter sido obtida seria nula. 
i i i 

0 problema aqui ievantado pode ser tamb^m analisado sobre o cri- 

t6rio atomfstico da Teoria dos Num^ros-rndicesi. A an^lise da Tabela I, 

por exempto, reveia que 1/3 do peso do Cndice 6 dado pela Regiao Metro- 

politana de S§o Paulo; se a esta regiao adicionarmos o peso da do Rio de 

Janeiro, o peso conjunto eleva-se para 61,9%, ou seja, quase 2/3 das flu- 

tua<?3es do INPC esti condicionada £ performance que os prepos ao m'- 

vel de consumidor tiverem nos dois maiores centres urbanos do pafs. As- 

sim, se os restantes 53,7% das ^reas urbanas bfasileiras fossem tambem 

amostrados, o peso relative da Grande SSo Paulo seria da ordem de 15%, 

e, as duas regiSes, em conjunto, n§o chegariam a pesar 30% no INPC. 

Nao 6^toa que pafses de dimensao territorial muito menor que o Brasil 

tern tido i urn cuidado muito grande na definipao da abrangencia espa- 

cial de seus Indices nacionais. O Japao, por exemplo, que e um arquipe- 

lago formado por quatro principais ilhas, e que est4 muito longe de ter 

a dimensao continental do Brasil, elabora o seu fndice nacionai com ba- 

se em amostragens) obtidas em 168 diferentes areas municipais; a Espa- 

nha, o Reino Unido e a Alemanha Federal, com extensao territorial que, 

isoladamente, nao chega a representar 4% da ^rea nacionai, amostram, 

respectivamente, em 209, 200 e 119 localidades. Os 116 muniefpios bra- 

sileiros aonde a pesquisa 4 conduzida pelo IBGE, dao uma p^lida e triste 

id6ia da situagao. 

4) Envelhecimento da Estrutura de Ponderagao 

Para sete das dez regioes metropolitanas, a estrutura de ponderagao 

do INPC est^ baseada na ENDEF realizada em 1974/75; para as tres re- 

gioes restantes — Fortaleza, Salvador e Curitiba — ainda o sistema de pon- 

deragao 4 dado pela pesquisa realizada pelo Minist^rio do Trabalho no ano 

de 1966, sendo que a estrutura do ENDEF s6 sera adotada a partir de 

agosto de 1980. 

As datas bases das pesquisas mostram claramente que, hoje, as es- 

truturas de ponderagao presentes no INPC j£ estao bastante "envelheci- 

das" £ claro que a atualizagao das estruturas de pohderag§o depende do 

estcigio de desenvolvimento economico de cada pals, uma vez que o que 

caracteriza esse fenomeno sao, justamente, as alteragoes "quantitativas 

e qualitativas nas estruturas de produgao, distribuigao e consumo" £ 

claro ainda — embora isso fosse o ideal — que nao precisamos chegar no 

outro extreme a que chegaram a Branca e a Inglaterra que, anualmente 
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revlsam as estruturas de ponderapao de seus Indices nacionais, realizando 

pesquisas contfnuas de orpamentos famillares. 

No caso brasileiro, pelas mudanpas havidas nas estruturas produ- 

tivas e de consumo nos ultimos 6 anos, agravadas que foram pela crise 

gerada pelo aumento dos prepos dos derivados de petroleo, com s^rias 

repercussoes no sistema de prepos relatives de toda a economia, achamos 

que urgentemente novas pesquisas de orpamentos familiares devam ser 

realizadas er sempre que possCvel, com periodicidade minima de dois anos. 

5) Sistema de Levantamento de Pregos Ma! Dimensionado 

Conforme visto no Capltulo 6# o INPC brasileiro apresenta cerca 

de 2.000 componentes para os quais sao levantados prepos em 12.535 

informantes, o que d^ uma m6dia de 6,3 informantes por componente. 

Por outro lado, se levarmos em conta que atualmente o IBGE levanta cer- 

ca de 108.000 prepos mensalmente 1°, chegamos ao quociente de 54,0 

tomadas de prepo por componente. 

Estes dados comparados com a PIPE, ppr exempio,mostram que 

esta instituipao que calcula o Indice de apenas uma cidade (Sao Paulo), 

apresenta a elevada m6dia de 133,1 tomadas de prepo por componente 

e a m6dia de 6,8 Informantes por componente. 

Quanto ao parametro "numero de informantes por componente" 
os valores sao prdximos para ambas as entidades. Neste sentido, tanto urn 

Indice como o outro apresentam a inconveniencia de terem o prepo me- 

dio de um determinado componente condicionado a um pequeno nume- 

ro de informantes (da ordem de 6) 11 Ja quanto ao numero de toma- 

das por componente, a m^dia apresentada pelo IBGE (de 54,0) e bem in- 

ferior aquela apresentada pela PIPE (133,3) ou mesmo pela CODEPLAN, 

que calcula o Indice para Brasilia, e que 6 de 130,4. Num piano interna- 

cional, embora o valor m^dio referente ao numero de tomadas de pre- 

po por componente praticado pelo IBGE esteja proximo da media dos 

palses que elaboram Indices nacionais, est^ muito longe, por exemplo, 

do valor da Franpa, e que supera a casa das 100. 

Ii claro que o numero de levantamentos de prepos necessaries para 

cada componente, tendo em vista a garantia de um certo nlvel de efici- 

encia para os estimadores de prepo medio de mercado, depende da nature- 

(10) Essas 108 mil tomadas estao assim distribui'das; Rio de Janeiro, 20.958; 
Porto Alegre, 16.739; Belo Horizonte, 14.396 e Recife 12.245 Para Sao Paulo o valor 
oscila em torno de 20 mil; BrasClia com 15 mil e Bel§m com 8 mil. 

(11) A guiza de ilustragao deve-se registrar que esse parametro vale 63,9 para 
o Japao; 91,9 para a Itcilia e 101,7 para a Franga. 
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za e da situagao de mercado de cada componente. Entretanto, a estatfs- 

tica estci af para mostrar que, quanto maior for o numero de tomadas de 

prego, tao mais eficientes serao os estimadores utilizados. Como o nu- 

mero-Cndice e um valor medio, se fossemos calcular um interval© de con- 

fianga para o mesmo, admitindo-se, por exemplo, 2 desvios-padrao, tan- 

to mais representative ele seria quanto maior fosse o numero de tomadas 

de prego. 

6) Provavel Vies Negative no INPC devido ao Si sterna de Co! eta 

de Pregos 

Conforme visto nos Capftulos 2 6 3, qualquer numero-fndice (e 

o Cndice de pregos nao foge a esta regra) e formado pela agregagao de dois 

componentes basicos: um sistema de pesos e um sistema de pregos. Nes- 

ta parte do trabalho, faremos um ensaio econom^trico em que as varia- 

goes mensais nos Indices, acusadas pelo IBGE para diferentes regioes do 

pai's, serSo comparadas com aquelas fornecidas pelas outras entidades, 

geralmente de natureza academica, e apresentadas no Capftulo 5. 

Neste ensaio os incrementos mensais, para cada regiao, utilizados 

no Ccilculo oficial do INPC, serao sempre nominados como sendo IBGE 

a fonte produtora, embora estejamos cientes que alguns deles — como 

os das regioes de Fortaleza, Salvador e Curitiba - ainda sao elaborados 

pelo Minist^rio do Trabalho. A fonte alternativa para cada regiao sera a 

entidade apresentada no Capi'tulo 5 que elabora o mesmo tipo de fndice 

de pregos ao m'vel consumidor, e aqui chamado simplesmente de "ou- 

tra fonte" Assim, por exemplo, a "outra fonte" referente ao Rio de Ja- 
neiro serci a Fundagao Getulio Vargas; para Sao Paulo, o DIEESE; para 

Belo Horizonte o IPEAD, e assim sucessivamente. 

Estamos cientes das restrigoes que estao presentes neste ensaio; 

uma delas, e a de que estamos comparando incrementos mensais da re- 

giao metropolitana (dados do IBGE) com incrementos de Munici'pios- 

-Sede (dados da "outra fonte"). Entretanto, acreditamos que mesmo as- 

sim essa comparagao possa ser realizada, e isto por duas razoes: em pri- 

meiro lugar, os dados das duas ultimas colunas da Tabela I indicam que 

o peso relative da populagao para os 10 segmentos considerados e bastan 

te semelhante quando o crit^rio de Regiao ou de Capital sao utilizados, 

em segundo lugar, nao acreditamos que existam diferengas significativas 

nas variagoes dos pregos dentro de uma mesma regiao, mas sim entre re- 

gioes. 

Os dados utilizados nesta simulagao estao apresentados na Tabela 

II e Grcifico I. e sao referentes ao pen'odo comum janeiro a setembro de 

1979 

Os daoos apresentados na Tabela a seguir permitem verificar que, 

para os pontos em comum as 10 Regioes nos nove meses (janeiro a setem- 
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bro) — 90 observagdes —, em 59 casos (ou 2/3) os dados de incrementos 

mensais nos fndices de pregos ao consumidor elaborados peia "outra 

fonte" apresentam valores maiores que aqueles calcuiados pelo IBGE; 

nos restantes 31 casos (ou cerca de 1/3 das observagSes) os valores apre- 

sentados pelo IBGE s§o superiores aqueles das fontes alternativas. 
* 

Esta constatagao sugere que, apesar das "outras" fontes nao apre- 

sentarem uma metodologia unlforme — metodologia esta que se pressu- 

poe uniforme para o IBGE — em m&Jia eias apresentam valores sistemati- 

camente maiores para os incrementos mensais. 

O fendmeno 6 tamb6m apresentado no Gr^fico I. Note-se que, fixa- 

da uma certa 6rea i (j = 1, 2 ..., 10) e um certo m§s j (j = 1, 2, ..., 9) era 

de se esperar que os 90 pares de observagdes devessem se alinhar sobre 

uma reta de 459 no sistema cartesiano-ortogonal - caso em que yjj = xjj 

— ou em torno dessa reta, caso em que um ajustamento estatfstico reve- 

laria que yy = x(j (reta com intercepto nulo e declividade unitaria), on- 

de yjj = Xjj + Ujj e onde ujj representaria uma vartevel aleatoria de m6- 

dia zero, nao auto-correlacionada e de variSncia constante. 

Do ponto de vista estatfstico existem dois casos a serem analisa- 

dos e sugeridos pelo Gr^ifico I. Um deles diz respeito ao problema da he- 

terocedasticidade, que ser^i posteriormente discutido. O outro, 4 o que 

nos interessa no momento, diz respeito ao valor m&fio da declividade 

da fungao; como a heterocedasticidade de ''per si" nao afeta a justeza 

dos estimadores de mCnimos quadrados, o m£todo poder^ ser utilizado 

para estimar os par3metros da fungao. 

Por interm^dio de an^lise de regressao, obteve-se para a estimati- 

va da variancia do erro o valor 44,89, para y (incremento m6dio para as 

90 observagdes do IBGE) o valor 3,96 e para x (incremento medio das 

outras fontes) o valor 4,57. festes estatfsticos adequados revelaram que: 

a) a hipbtese nula de regressao pela origem nao pode ser rejeitada 

(intercepto nula); 

b) a regressao 6 significativa (t = 2,25); e que 

c) o estimador da declividade da reta vale 

10 9 
I 2 

j=* 
10 9 
S I 

1 = 1 ri 

yu 

= 0,83 
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TABELA 11 

Varia95es Mensais nos Indices de Pre^s ao Consumidor para o 

Ano de 1979, segundo as Regioes Metropolitanas e Fontes Produtoras 

Regiao Fonte 
Produtora 

IAN 
1 

FEV 
2 

MAR 
3 

ABR 
4 

MAI 
5 

JUN 
6 

JUL 
7 

AGO 
8 

SET 
9 

OUT NOV DEZ 

  

1. Rio de Janeiro IBGE 6,77 3,72 4,24 4,08 0,75 3,57 7,10 4.18 7,54 
FGV 4.70 4,30 4,50 3,80 2,30 3,20 5,40 5,80 5,50 3,80 6,00 8,60 

2. Porto Alegre IBGE 4,57 3,16 4,51 5,83 1,49 1.95 3,79 5,19 5,97 
u:pe 5.68 3,58 5.19 4,93 1,83 2,82 5,74 4,95 7,87 3,33 6,45 5,49 

3. Belo Horizonte IBGE 6,27 3,39 4,26 3.35 2,03 1,87 4,43 5,78 6,85 . • • 
IPEAD 5,90 5,60 4,90 3,30 2,30 3,20 5,50 6,80 7,20 3,70 7.10 9,10 

4. Recife IBGE 4,58 2,20 4,14 2,04 1,17 1,18 6.34 6,40 3.70 
UNPS 4,60 5,50 4,40 3,40 1,80 2,30 6,50 6,80 6,60 6,09 6,50 7,67 

5. Sao Paulo IBGE 6,21 2,67 2,66 3,62 1,87 2,62 4,92 4,23 5,64 . . • 
DIEESE 5,12 3,65 5,22 3,55 2,09 4,10 4.30 4,80 6,30 5,50 3,70 6,61 

6. Brasilia IBGE 4,39 1,99 2,66 5,20 2,07 1,51 3,84 6,27 4,41 . • . 
CODEPLAN 3,50 4,20 5,30 4,00 1,90 2,50 5,80 6,00 5,00 4,90 7,80 8,35 

7. Bcldm IBGE 7,39 2,18 3,32 3,11 2,27 2,56 3,23 5,31 5,21 . . 
IDESP 4,85 2,99 5,35 3,76 3,13 4,74 4,4 1 7,87 12.3J 3,6^ 6,17 7.11 

8. Fortaleza IBGE 4,94 2,70 3,49 3,46 2,41 2,38 3,99 5,23 5,54 . . . 
SEPLAN-CE 7,82 2,34 2,57 2,21 2,47 2,47 5,58 3,37 4,63 5,61 6,78 9,09 

9. Salvador IBGE 4,53 3,76 2,40 3,59 1,51 1,91 5,21 5,84 5,54 
CLPLAB 8,00 3,10 3,90 3,40 3,10 2,00 5,00 5,50 9,60 3.82 6,20 8,40 

10. Curitiba IBGE 5,16 1.36 2,41 4,06 1,32 2,18 6,21 6 47 8,87 
IPARDES 4,21 4,06 3,13 3,63 3,97 3.59 5,66 5,21 5.73 5,37 6,54 4,62 

BRASH. IB(]E 5,83 2,87 3,45 3,91 1,77 2,38 4,87 5.23 6,32 4,91 5,70 7,10 

Fonte; — Boletins de Divulga^ao dos Indices de Fre^os das entidades ciladas - Vai ios Numejos. 

- No caso do lUCJF, Centro de Docuineni ivao e Infonndtica - CDl/MTb. 

. . . Dados nao disponivcis (de dommio puldico) nesse in'vel de agrcga^ao 
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Em vista dos resultados, temos que yjj = 0,83 Xjj, ou seja, em m6- 

dia as varlapoes mensais nos fndices de pre?os ao consumidor acusadas 

pelo 1BGE subestimam em 17% aquelas apresentadas pelas "outras" fon- 

tes (ou entao superestlmam em cerca de 20% os incrementos mensais 
apresentados pelo IBGE, se for este quern calcula as "verdadeiras" va- 

riagoes) 12. 

Quanto h heterocedasticidade observada, algumas hipbteses poderao 

ser langadas. A hipdtese convencional tratada em economia 6 a de que, 

geralmente, a variSncia ou o desyio-padrao do erro aumenta eom os ya- 

rores de xjj, caso que tambem se verifica no Gr^ifico I apresentado. En- 

tretanto, 6 sabido que para maiores taxas de infla^So os aumentos de pre- 

90s tendem a "marchar" solidariamente no tempo, indepepdentemente 

dos perfodos de tempo e das regioes consideradas. Isto se prende ao fa- 

to de que os acr^scimos mensais de precos sao uma forma reduzida de 

do is componentes: o monetcirio e o de mercado.- Assim, para elevadas ta 

xas de inflagao mensal, as flutuagdes provocadas por problemas especf- 

ficos de mercado (sazonalidade na oferta de uma determinada cidade num 

certo mes, por exemplo) ficariam "mascaradas" pelo componente mo- 

netario, Por outro lado, para menores taxas de inflagao, a participagao 

relativa do componente de mercado seria maior e, consequentemente, 

as flutuagoes de pregos entre meses e entre regioes seriam maiores. Em 

outras palavras, seria de se esperar um gr^fico como o aspecto "A" e nao 

"B", como o apresentado, ou seja: 

a "A" "Q" 

(12) Uma maneira alternativa de se testar essa hipdtese, seria atrav6s de teste de 
comparagao de suas mddias ( y =3,96 e x =4,57 ); neste caso terfamos F =1,04 e 
t = 2,29, concluindo-se que a mddia de yjj 6 significativamente inferior &quela de 

0 0 

Xjj. 
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Este fato sugere que, se fosse v^lida a hip6tese por nos formulada — 

evidentemente nao consistente com os dados do IBGE — a preocupapao 

em vista de uma maior precisao para os indicadores de pregos ao nfvel 

de consumidor, deveria ocorrer quando menores taxas de inflagSo fossem 

observadas. Acontece, entretanto, que a hipdtese formulada 6 correta, 

e que nao existe nenhuma razao para que os dados de variagoes mensais 

apresentem o aspecto "B" conforme gr^ifico, a menos que ocorram pro- 

blemas de perda de eficidncia ocasionados pelos levantamentos de pregos 

do IBGE. 

Para a comprovagao da hipdtese formulada, basta que se compare 

duas outras fontes que elaborem indices de pregos, que nao o IBGE. Em 

vista das condigbes de experimentagio, 6 aconselhcivel que a comparagSo 

seja feita para uma mesma localidade e para um mesmo periodo de tempo. 

Assim sendo, essa comparagao 6 possfvel para a cidade de Sao Paulo on- 

de duas entidades — a PIPE e o DIEESE ~ elaboram mensalmente esse 

indicador; os dados utilizados referem-se ao perfodo que vai de janeiro 

de 1977 a dezembro de 1979, e encontram-se apresentados na Tabela III 

e no Gr^fico 11 seguintes. 

Conforme facilmente se constata pelo Grafico II, os pontos do dia- 

grama de dispersao, al6m de se alinharem em torno de uma reta de 459 

que mostra que na m&Jia os dois indices se equivalem —, apresentam 

um perfil heteroced^stico com o aspecto "A" esperado. Este fato con- 

firma a hipdtese de que, quanto maior for a taxa de inflagao os mdices 

serao mais solidarios, e vice-versa. 

No caso dos dados do IBGE vis a vis as demais fontes, acreditamos 

que a grande variabilidade nos acr^scimos mensais (crescente com a me- 

dia) reside justamente no sistema de levantamentos de pregos. Por que? 

Porque, como visto, todo numero-mdice est^ baseado em dois sistemas: 

o de ponderagao e o de pregos; como os dados do IBGE (IBGE propria- 

mente dito ou MTb) foram agregados por uma mesma formula, e que e 

semelhante a utilizada pelas outras fontes, as discrepancias encontradas 

devem ser atribufdas ao sistema de pregos. Uma maneira de se verificar 

esse evento consiste na an^lise dos dados apresentados na Tabela IV e 

Grifico III. 

Conforme se nota pelos dados da Tabela IV os coeficientes de varia- 

gao nos acr6scimos mensais "entre meses" acusados pelos dados do IBGE, 

sao sensivelmente superiores dqueles acusados pelas outras fontes, para 

todas as 10 regioes comparadas, com excegao para Fortaleza e Salvador 

(dados do MTb?l 
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TABELA III 

Varia^Ses Mensais no fiidice de Prefos ao Consumidor da Cidade de Sao 

Paulo, segundo a PIPE e o DIEESE para o penodo Janeiro/1977 a 
Dezembro/1978. 

Mes / Ano 
Varia^es Mensais (%) 

Mes / Ano 
yaria95es Mensais (%) 

FIFE DIEESE FIFE DIEESE 

Jan/77 3,62 5,30 Jan/79 4,13 5,12 

Fev/77 3,99 2,50 Fev/79 2,14 3,65 

Mar/77 4,80 4,80 Mar/79 5,91 5,22 

Abr/77 4,43 5,40 Abr/7 9 3,36 3,55 

Mai/77 2,16 1,60 Mai/79 2,09 2,09 

Jun/77 2,57 1,20 Jun/79 4,34 4,10 

Jul/77 1,93 1,80 Jul/79 4,35 4,30 

Ago/77 1,57 1,10 Ago/79 3,40 4,80 

Set/77 1,99 3,00 Set/79 6,45 6,30 

Out/77 2,26 1,80 Out/79 4,70 5,50 

Nov/77 2,86 2,70 Nov/79 4,72 3,70 

Dez/77 2,80 1,70 Dez/79 7,06 6,61 

Jan/78 1,75 4,33 

Fev/78 3,86 4,11 

Mar/78 2,55 3,57 

Abr/78 1,86 1,61 

Mai/78 2,92 2,68 

Jun/78 5,00 4,07 

Jul/78 4,22 3,42 

Ago/78 2,63 2,40 

Set/78 2,45 1,59 

Out/78 2,70 3,01 

Nov/78 2,51 2,26 

Dez/78 1,65 1,21 

Fonte: Boletins Mensais de Divulgaijao da FIFE Funda9ao Instituto de Pesquisas 

Economicas e do DIEESE Departamento Intersindical de Estatistica e 
Estudos Socio-Economicos - Varios Numeros. 
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TABELA IV 

Coeficientes de Varia^ao nos Acr^scimos Mensais — em % — Entre Meses e 

Entre RegiOes 

Entre Meses 

Regiao IBGE 
Outra 

Fonte 

Rio de Janeiro 45,9 26,2 

Porto Alegre 39,5 37,6 

Belo Horizonte 41,9 34,0 

Recife 57,5 40,1 

Sao Paulo 39,4 27,8 

Brasilia 45,4 33,7 
Belem 45,8 52,8 
Fortaleza 31,9 51,9 

Salvador 42,0 51,7 
Curitiba 62,4 21,3 

Entre Regimes 

Mes IBGE 
Outra 

Fonte 

Jan 19,7 27,0 

Fev 29,2 26,5 

Mar 24,6 21,3 

Abr 27,7 18,6 

Mai 31,4 28,1 

Jun 30,9 27,8 
Jul 26,3 12,2 
Ago 15,1 22,1 
Set 25,3 32,7 

Quando os coeficientes de variapao sao calculados "entre regioes" 

os valores acusados pelos dados do IBGE sao, embora nao tao discrepan- 

tes como no caso anterior, maiores que os acusados pelas outras fontes. 

A excegao aqui ocorre para tres dos nove meses analisados, janeiro, agos- 

to e setembro 13 

(13) Para os meses de agosto e setembro nao temos uma explicaQao para o feno- 
meno. Para o mes de janeiro, acreditamos que a maior variabilidade relativa dos dados 
de outras fontes, comparativamente a do IBGE,deve-se ao fato de a Fundapao Getulio 
Vargas e algumas entidades que seguem mais de perto a sua metodologia (como as de 
Fortaleza e Salvador), contabilizarem no fndice de preipos administrados — geralmente 
majorados em Janeiro — na proporpao 3, 2 e 1, isto 6, langando apenas a metade do 
incremento no mes de Janeiro. Com as demais entidades pertencentes ao grupo "outra 
fonte" nao se langam a essa pr^tica, e como o IBGE tambem nao o faz, fica explicada 
a maior variabilidade do conjunto "outra fonte" 
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O Gr^fico III, por seu turno, reproduz no tempo os incrementos 

mensais, de algumas regioes, apresentados na Tabela II. Conforme se ve- 

rifica, as flutuapoes acusadas pelas outras fontes sao menores que aque- 

las acusadas pelo IBGE, dando uma configuragao grafica mais "smooth" 

para as primeiras. Os dados referentes ao Rio de Janeiro e Curitiba re- 

presentam bem esta situapao. 

Em resumo, as outras fontes, embora utilizando metodologias dife- 

rentes (conforme visto no Capftulo 5) sao, no seu conjunto, mais homo- 

geneas do que o IBGE tornado como uma institui^ao. Como para a elabo- 

rapao do I NFC o IBGE utiliza uma unica formula para Ccilculo dos fndi- 

ces regionais, acreditamos que a heterogeneidade das informapoes deve 

basear-se no sistema de levantamentos de prepos que, ao que tudo indica, 

introduz um vi6s negativo no Cndice. Em outras palavras, a heterogenei- 

dade dos levantamentos de prepos do IBGE e introduzida pelas Delega- 

cias Estaduais da entidade, onde parece nao existir uma coordenapao t6c- 

nica preocupada em efetivamente apiicar uma metodologia uniforme; 

a qualidade das informapoes fica, pois, condicionada d capacidade geren- 

cial dos delegados regionais e de seus preoostos. 

7) Uma Medida Objetiva do Provavel Vies 

Para o perfodo em an^lise, o vi6s provavel no I NFC pode ser medido. 
Para tal, basta que calculemos os mdices nacionais mensais e os integremos 

nos nove meses de 1979. Os dados referentes ao IBGE estao apresenta- 

TABELA V 

Variapoes Percentuais Mensais no INPC - Periodo Janeiro e Setembro 

de 1979 - Segundo o IBGE e Outra Fonte 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 
Acumu- 
mulado 

IBCil 5,83 2,87 3,45 3,91 1,77 2,38 4,87 5,23 6,32 43,0 

Outra Fonte (peso- 

populapao regiao) 5,23 4.02 4,69 3,63 2.28 3,36 5.12 5,47 6,44 48,1 

Outra l onte (peso 

popula<;ao capital) 5,29 3.97 4,69 3.60 2,31 3,38 5,08 5.46 6.54 48,2 
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dos na ultima linha da Tabela II; para obtermos os dados nacionais men- 

sais da "outra fonte" basta que ponderemos os dados das variapoes, mes 

a mes, das 10 regides, pelo slstema de peso-populapao apresentado nas 

duas ultimas colunas da Tabela I, segundo os crit6rios de peso-regiao e 

peso-capital. Os dados a que chegamos vem agora apresentados, e resumi- 

dos, na Tabela V. 

Duas observapoes cabem aqui ser feltas. Em primeiro lugar, confor- 

me notado anteriormente, os resultados para o INPC catculado via dados 

de "outras fontes" apresentam praticamente o mesmo resultado quando 

agregados pelos crit6rios peso populapao-regiao ou peso populapao-capi- 

tal, o que justifica, inclusive, a comparabilidade deste com o INPC do 

IBGE. Em segundo lugar, nota-se que, para o perfodo em an^lise, o INPC 

calculado pelo IBGE acusou urn increment© cerca de 11% inferior (ou 

5 pontos percentuais) aquele acusado pelo INPC "outra fonte" 

Aqui uma duvida poderia ainda pairar na cabepa do leitor, e diz 

respeito a ordem da comparabilidade entre os dois INPCs, ou seja, o do 

IBGE vis ei vis "outra fonte", ou vice e versa; em outras palavras, assim 

como os dados do IBGE "subestimam" os da "outra fonte" em 11%, 

seria v^lido afirmar que os dados da "outra fonte" "superestimam" os 

do IBGE em + 12%. Entretanto, acreditamos muito mais na hipbtese de 

subestimapao, e isto por uma raz§o muito simples: os dados referentes 

as variapoes de prepos no perfodo Janeiro a setembro de 1979, medidos 

por outros crit^rios, estao muito mais proximos do valor 48,1% acusados 

pelo INPC "outra fonte" do que os 43% acusados pelo INPC IBGE. Nes- 

te sentido, por exemplo, numeros-Indices publicados na Revista Conjun- 

tura Economica da Fundapao Getulio Vargas mostram que, para o mes- 

mo perfodo, o fndice Geral de Prepos, o Tndice de Generos Alimentfcios, 

e o Indice de Prepos por Atacado (todos os tres no conceito de disponi- 

bilidade interna) apresentaram, respectivamente, os acr^scimos de 48,7; 

48,6 e 49,4%. 

8) Defasagem entre a Epoca de Referenda e a fzpoca de Incidenda 

Na realidade, quando os fndices semestrais de reajustes salariais, 

dados pelo INPC, sao divulgados, eies nao dizem respeito a 6poca em que 

o reajuste incide. Assim, por exemplo, o primeiro reajuste semestral de- 

cretado - e que corrigiu o perfodo de incid§ncia junho a novembro de 

1979 - e de 26,6%, foi calculado defasado de dois meses, isto 6, teve 

como perfodo de referencia aquele compreendido entre os meses Abril 

a Setembro de 1979. Se fosse considerado o perfodo real da incidencia, 

o incremento salarial deveria ser de 33,2% 14. Os dados mostram que. 

(14) Se fosse utiiizado o INPC "outra fonte", os valores seriam respectivamente 
de 29,3 e 34,7%. 
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dependendo da fase de inflagao porque passa a economia, podem existir 

perdas de saldrio real no curto prazo se a Inflagao for crescente (como no 

caso analisado), ou ganhos se a mesma for decrescente. li 6bvlo que na 

media o sal^rio real seria recomposto; entretanto, parece-nos que o pro- 

blema tem que ser levado em conta tamb6m no curto-prazo; a propria 

adoQcfo da polftica de reajustes semestrais indica essa preocupapao 15 

9) Ganhos ou Perdas Regionais devido ao Elevado Nfve! de Agregagao 

Como o Brasil 6 urn pafs de dimensoes continentals, associado ^s 

suas peculiaridades geogr£ficas (solo, clima, relevo, etc.), os prepos apre- 

sentam comportamentos diferentes no curto prazo.) Assim sendo, quanto 

maior for o nCvel de agrega^ao do Tndice de Prepos ao Consumidor, tanto 

mais abstrato ele o sera; o INPC neste caso refletiria uma "m6dia" nacio- 

nal mas nao a situagSfo de cada regfao em particular. Vimos que no pen'o- 

do efetivo Janeiro a setembro de 1979 o INPG acusou um incremento 

de 43,0%. Para o mesmo perCodo, integrando-se no tempo os dados do 

IBGE da Tabela II, verificamos que para a Regiao de Belo Horizonte e 

Curitiba os incrementos foram, respectivamente, de 45,1 e 44,7%; assim 

estas regides estariam perdendo no perfodo, respectivamente, 2,1 e 1,7 

pontos percentuais na correpao de seus salaries. a Grande Sao Paulo 

e Brasflia (Indices de 40,1 e 37,3%) estariam tendo um ganho real extra 

em seus salaries, respectivamente, de + 2,9 e + 5,7 pontos percentuais, 

o que geraria, nas palavras de nosso Ministro do Planejamento, uma "in- 

flapao burra" 

(15) A divulgagao de dados com discrepancias entre as datas de referenda e de 
mcidencia nao 6 privil6gio unico do INPC. O prdprio IBGE ao levantar pregos de 
insumos da construgao civil — provavelmente ligado ao problema de funcionamento 
da "maquina" de levantamentos de dados primaries - faz com que os indices SINAPI- 
BNH divulgados como sendo referentes ao m§s t, na realidade o sejam (embora isto 
nao 6 do dommio oublico) referentes efetivamente ao mes t—1. 
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ERRATA 

Referente a Estudos Economicos, volume 10, numero 1 

- Janeiro a Abril de 1980 - 

"Eficiencia Tecnica na Produgao: Uma Analise Empi'rica dos Setores Side- 

rurgico e de Plasticos no Brasil" William G. Tyler. 

p^gina 34 

onde se /e: a, &, ft = 0 leia-se: a, ft > 0 

pagina 39: Tabela 1 

 2 
onde se Je: R '2 leia-se: R 

O coeficiente ft da programa(?ao linear para o setor de plasticos e 0,277 

pagina 41: Tabela 2A 

onde se le: numero de f irmas leia-se: numero da f irma. 

pagina 42: Tabela 2B 

onde se le: numero de firmas leia-se: numero da firma. 

pdgina 46: Tabela 4 

Todos os valores da tabela sao frapdes decimals. 
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