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Introducao 

0 deflacionamento de qualquer tipo de 

dados pressupoe a escolha de um deflator 

0 autor e professor da Faculdade de Eco 

nomia e Administraqao e pesquisador do 

Instituto de Economia Industrial da UFRJ. 

Este texto apresenta alguns dos resul 
tados de uma pesquisa mais ampla, finan- 
ciada pelo Programa Nacional de Pesqui- 
sa Econdmica (PNPE/INPES) entre maio 
de 1982 e abril de 1983. 

Esta parte do trabalho nao poderia ter 
sido realizada sem a colaborapao da Fl- 
PE/USP, que nos cedeu gentilmente os 
dados da "ragao essenciai" do salario 
mCnimo. Agradecemos especialmente a 
Heron do Carmo pelas informagoes presta- 
das, Somos gratos tamb^m ao pessoal do 
DIEESE pelos dados mensais da "ragao 
essenciai"levantados desde 1959. 

Participaram como estagterios Cyr de 
Alverga Feital, Glaucia Baptista Versiani 
dos Santos e Richard Faulhaber Trent, 
aos quais agradecemos pela paciencia e 
efici§ncia no tratamento dos dados. 

adequado. No caso do salario mmimo esta 

questao se torna especialmente complexa. 

Isto se deve ao fato de que os indices de 

prego ao consumidor (indices do custo de 

vida) sao usualmente construidos toman- 

do-se por base orgamentos familiares para 
faixas de rendimento muito amplas^. 

Consideremos, por exemplo, o mdice 

de pregos ao consumidor para a cidade do 

Rio de Janeiro levantado pela Fundagao 

Getulio Vargas desde 1946. Atualmente 

ele esta baseado numa pesquisa realizada 

em 1973 onde sao considerados rendimen- 

tos familiares entre 1 e 5,2 salcirios rm'ni- 

(1) Nossa preocupagao se refere & medigao 
da evolugao do salario mfnimo como po 
der de compra para os trabalhadores. Ca- 
so o interesse se restringisse ao salario 
mfnimo como fator de custo, poder-se-ia 
utilizar algum fndice setorial de prego ao 
atacado. 
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raqAo essencial 

mos^2). ^ claro que sua utilizapao para o 

deflacionamento da s6rie do sal^rio mfni- 

mo do Rio de Janeiro 6 problem^tica, 

uma vez que o padrao de consume depen 

de diretamente da renda familiar. 

Existem fndices mais adequados para o 

(4lculo do saterio mfnimo real. Entre eles 

podemos mencionar o fndice do custo de 

vida do DIEESE para o "extrato infe- 

rior", i.6., fami'lias com rendimento men- 

sal ate 3 salaries mmimos. Este mdice, 

entretanto, so teve seu im'cio em 1970, 

nao permitindo sua utilizapao para perfo 

dos anteriores^. 

A utilizapao inadequada de deflatores 

pode conduzir o analista a resultados 

equivocados. A tftulo de ilustrapao, apre- 

sentamos o deflacionamento das series do 

salcirio mfnimo das cidades do Rio de 

Janeiro e de Sao Paulo, desde sua criapao 

ate 1983, utilizando respectivamente os 

indices do custo de vida das duas cida- 

des^. Como se pode verificar na tabela 

1, os resultados sao bastante discrepantes. 

Enquanto o Rio de Janeiro mostra um 

crescimento de 8% no salcirio real entre 

1940 e 1983, a serie de Sao Paulo apre 

senta uma perda de 44%. 

Devido ao fato do salario mmimo da 

capital de Sao Paulo ter sido fixado abai 

(2) Desde a criapao do Indice de Prepos ao 
Consumidor da FGV foram realizadas 5 
pesquisas de orpamentos familiares, cuja 
populapao considerada e faixas de rendi 
mentos variaram bastante. 

(3) O Cndice do custo de vida do DIEESE 6 
calculado para tres extratos de rendimen- 
to desde 1970, Anteriormente, existia um 
unico Cndice, calculado a partir de 1959. 

(4) Para o Rio de Janeiro utilizou se at6 
1945 o antigo fndice existente desde 
1912. A partir de 1946 utilizou-se o fndi 
ce da FGV. Para Sao Paulo 6 apresentada 
a s^rie calculada pelo DIEESE, utilizando 
seu prdprio fndice a partir de 1959, e o 
fndice da Prefeitura de Sao Paulo ante- 
riormente. Cabe observar que em ambos 
os casos est^ inclufdo o 13.° salSrio, cujo 
infcio ocorreu em 1962, 

TABELA 1 

EVOLUgAO DO SALARIO MINIMO REAL DA 
CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DO MAIOR 

SALARIO MINIMO DO ESTADO 
DE SAO PAULO - 1940/1983 

(Base:julho de 1940=100) 

Saj^rio Salario 
Ano Mfnimo Mfnimo 

Real-SP Real-RJ 

1940 100 100 
1941 89 90 
1942 80 80 
1943 79 82 
1944 83 104 
1945 67 89 
1946 59 76 
1947 45 62 
1948 42 60 
1949 42 58 
1950 40 53 
1951 37 47 
1952 99 127 
1953 81 111 
1954 99 134 
1955 111 148 
1956 113 150 
1957 123 166 
1958 107 145 
1959 119 166 
1960 100 139 
1961 112 163 
1962 102 152 
1963 90 142 
1964 92 132 
1965 89 129 
1966 76 120 
1967 72 115 
1968 70 114 
1969 68 111 
1970 69 109 
1971 66 110 
1972 65 113 
1973 59 117 
1974 54 111 
1975 57 117 
1976 57 115 
1977 59 116 
1978 61 118 
1979 61 118 
1980 62 121 
1981 63 120 
1982 66 121 
1983 56 108 

Fonte: Para o Rio de Janeiro o salcirio mfnimo foi 
deflacionado mes a mes pelo fndice do custo de 
vida da cidade do Rio de Janeiro. Para Sao Paulo 
utilizou-se a s^rie calculada pelo DIEESE. Ambas 
as series incluem o 13 ° salario a partir de 1962. 
Veja nota (4). 
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xo do Rio de Janeiro em 1940 {220 mil 

reis contra 240 mil reis), so tendo havido 

a unificapao em 1963, seria de se esperar 

um comportamento mais favor^vel para o 

sal^rio mi'nimo de S§o Paulo, fi claro que 

o custo de vida pode ter evolui'do mais 
desfavoralmente em Sao Paulo do que no 

Rio de Janeiro. De qualquer forma, teria 

sido necessario um crescimento de pregos 

duas vezes mais elevado em Sao Paulo 

relativamente ao Rio de Janeiro, no perfo- 

do analisado, para justlficar o comporta- 

mento das suas series^. 

Dadas as dificuldades apontadas acima, 

procuramos uma outra forma para se ob- 

ter uma solupao alternativa para a ques- 

tao. Nossa proposta e no sentido da utili- 

zapao da "rapao essencial", definida no 

Decreto-lei 399 de 30 de abril de 1938, 

como deflator para o salcirio mmimo^: 

Este procedimento tern pelo menos duas 

vantagens. Em primeiro lugar, ele esta res- 

paldado na propria legislapao do sal^rio 

mmimo. Em segundo lugar, o item "ali- 

mentacao" e aquele que corresponde aos 

maiores gastos para o trabalhador que re- 

cede o salcirio mfnimo^. A principal des- 

(5) Ja em 1944 as duas series! apresentam 
resultados divergentes, com o Rio de Ja- 
neiro mostrando uma eleva<pao e Sao Pau 
lo uma queda relativamente a 1940J A 
partir daC, as discrepancias tendem a au 
mentar. Existem tamb^m fatores de or- 
dem nao-t6cnica que explicam parte das 
diferengas encontradas. Em 1973, as ma- 
nipulagdes do governo nos Cndices levan 
tados por algumas instituigoes provoca- 
ram grandes divergencias entre os diversos 
indices do pafs. A FGV encontrou para o 
Rio de Janeiro uma variagao anual de 
13,7%, enquanto o DIEESE obteve 
26,7% e a FIRE 14,1% para a variagao do 
custo de vida em Sao Paulo. 

(6) Decreto-lei 399 de abril de 1938, que 
aprova o regulamento para execugao da 
Lei 185 que institui a Comissao de Sald- 
rio Mi'nimo. 

(7) Segundo o DIEESE, para o "extrato infe- 
rior" com renda familiar at6 3 salaries 
mfnimos, o percentual dos gastos com 
alimentagao era de 48,1% em Sao Paulo 

vantagem da sistematica aqui proposta e a 

nao considerate de todos os outros itens 

dos gastos familiares. A tentativa de 

incorporci-los, entretanto, apresenta os in- 

convenientes mencionados anteriormente. 

Uma crftica que pode ser feita & utili- 

zagao de uma cesta fixa de alimentos para 

deflacionar o salcirio mfnimo refere-se a 

nao consideragao das modificagoes do pa- 

drcTo de consume dos trabalhadores. Cabe, 

entretanto, observar que as proprias trans- 

formagoes verificadas no padrao de consu- 

me refletem, em parte, variagoes ©corridas 

no poder aquisitivo dos salaries. Portanto, 

a utilizagao de um indice do custo de 

vida, para a determinagao do salcirio real a 

longo prazo, incorpora um certo racioci- 

nio circular. O emprego da "ragao essen- 

cial" como deflator pelo menos nos per- 

mite acompanhar a evolugao do salario 

mmimo real, no que se refere a um con- 

junto (fixo) de importantes componentes 

da alimentagao. 

Este tipo de discussao torna-se especial- 

mente relevante em pen'odos de altas ta- 

xas de inflagao. A menos que o salario 

mfnimo seja reajustado por um mdice 

adequado, poderao ocorrer quedas consi- 

deraveis em seu poder aquisitivo. O Indice 

Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC) 

certamente nao e o melhor deflator para 

o salcirio mmimo, na medida em que utili- 

za uma ponderagao obtida h^i quase dez 

anos para famflias com rendimentos ate 

cinco salaries mfnimos. 

O ano de 1983 6 um bom exemplo 

para ilustrar a questcTo aqui tratada, visto 

que, al6m da elevagao da inflagao propria- 

mente.dita, houve um aumento mais do 

que proporcional no caso de pregos dos 

alimentos. Em setembro e outubro, o cus- 

to da "ragao essencial" do salario mfni- 

em 1969/1970. Veja; FamHia Assalariada: 
Padrao e Custo de Vida. Estudos S6cio- 
Economicos 2, Sao Paulo, Janeiro de 
1984. 
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mo, calculado pelo DIEESE para Sao Pau- 

lo, superou o valor do proprio salcirio 

mfnimo^. Nao terfamos qualquer duvida 

em afirmar que, numa situapao como esta, 

o item "alimentapao" deve representar urn 

elevadfssimo percentual dos gastos daque- 

les que recebem o sal^rio mTnimo. 

Na proxima sepao, apresentamos a "ra- 

g§o essenclal" do sal^rio mmimo e mos- 

tramos as r^poes alternativas utilizadas 

neste trabalho. Em seguida, discutimos os 

resultados empCricos obtidos. Finalmente, 

sao resumidas as principals conclusoes do 

trabalho. 

1. Rapao Essenciat 

Segundo o Decreto-lei 399, todo traba- 

Ihador adulto tern direito a uma quantida 

de minima de alimentos — a chamad< 

rag§o essencial. Na determinapcTo desta ra- 

pao os alimentos sao divididos em doze 

grupos. Destes, o leite 6 considerado es- 

sencial, fazendo parte de qualquer tipo de 

raQ§o. O ovo 6 considerado um produto 

extra, podendo ser inclui'do, dependendo 

da facilidade de aquisip^fo. Para os outros 

dez grupos existe a possibilidade de subs- 

tituigcio dentro de cada grupo, conforme 

mostrado na tabela 2. 

0 determinante principal da ragao e a 

quantidade de elementos nutritives da 

mesma. Sao consideradas calorias, protei'- 

nas, c^lcio, ferro e fosforo. Em anexo ao 

Decreto-lei 399 foram apresentados tres ti- 

pos de rapao essencial, sempre com quan- 

tidades aproximadamente constantes dos 

respectivos nutrientes (tabela 3). A tabe- 

la 4 mostra um maior detalhamento das 

tres rapoes mencionadas, com as respecti- 

vas quantidades diclrias de cada produto. 

TABELA 2 

GRUPOS DE ALIMENTOS EQUIVALENTES 
AOS DE RAgAO TIPO ESSENCIAL 

Grupo Produto 

I — Games Verdes, Carries Conserva- 
das, Wsceras, Aves, Peixes,!Peixes 
Conservados, Camarao, Caran- 
guejo, Siri, Tartaruga, Caga, Mexi- 
Ihoes. 

II —Queijo, Manteiga. 

III — Banha, Toucinho, Oleos Vegetais. 

IV —Cereals (arroz, milho). 

V — Farinhas (mandioca, d'^gua, lenti- 
Ihas, feijao, fruta-pao), Massas. 

Rafzes (mandioca, aipim, batata- 
doce, inhame, car^), Pao (simples 
ou misto). 

VI — Leguminosas (feijao, ervilha, lenti- 
Iha, guando, fava), 

VII — Ervas (azedinha, agriao, alface, 
bertalha, caruru, celga, couve, re- 
polho, espinafre, nabiga etc.), 

Frutos (abbbora, abbbora d'^gua, 
chuchu, quiabo, jilb, pepino, ma 
xixe, tomate, beringela etc.). 

Rafzesl (cenoura, nabo, rabanete, 
beterraba etc.). 

VIII — Frutas (banana, laranja, tangerina, 
caju, manga, abacate, abacaxi, ma- 
mao, sapoti, melancia, goiaba, fi- 
go, abricb do ParS, castanha do 
Par& etc.). 

IX — Agucar, Melado, Melago, Rapadu- 
ra, Mel. 

X — Caf6, Mate. 

Essencial — Leite. 

(8) Em setembro e outubro de 1983 o custo 
da rapSo essencial em Sao Paulo corrfes 
pondia a 101.6% e 109,4% respectiva- 
mente do valor do salbrio mmimo. Veja 
Boletim do DIEESE, sptembro e outubro 
de 1983 

Extra —Ovo 

Fonte: Decreto-lei 399 de 30 de abril de 1938. 

OBS.: O leite devera ser inclui'do obrigatoriamen- 
te na rapao; o ovo poder^ fazer parte da 
rapao conforme a facilidade de aquisipao. 

788 Estudos Econdmicos, Sao Paulo, 14(3): 785-800, set./dez. 1984 



Joao L.M. Sabdia 

TABELA 3 

ELEMENTOS NUTRITIVOS COMPONENTES DAS RACOES TIRO ESSENCIAL 
MINIMA DiARIA PARA O TRABALHADOR ADULTO 

Protefnas C^lcio Fdsforo Ferro 
Regiao Calorias (gramas) (gramas) (gramas) (gramas) 

A 3.458 123,28 0,755 23,42 1,649 

B 3.488 110,26 0,710 21,02 1,455 

C 3.533 127,30 0,756 23,82 1,693 

Obs.: Regiao A:Sao Paulo, Mmas Gerais, EspTrito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal (cidade do Rio 
de Janeiro). 

Regiao B: Estados do Norte e Nordeste, Bahia e Goicis. 
Regiao C; Mato Grosso, Paranci, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Fonte: Tabela montada a partir dos quadros que acompanham o Decreto-lei 399 de 30 de abril de 1938. 

TABELA 4 

RACAO TIPO ESSENCIAL MINIMA DlARIA PARA 
O TRABALHADOR ADULTO 

Produtos/Grupos 
Regiao A 

(em gramas) 
Regiao B 

(em gramas) 
Regiao C 

(em gramas) 

Carne (1) 200 150 220 
Leite (essencial) 250 200 250 
Feijao (Vl) 150 150 150 
Arroz (IV) 100 120 100 
Farinha ou massa (V) 50 100 50 
Batata (V) 200 — 200 
Legumes (VII) 300 400 300 
Pao (V) 200 200 200 
Caf6 (X) 20 10 20 
Frutas (VII1) 3 unidades 3 unidades 3 unidades 
Agucar (IX) 100 100 100 
Banha (III) 25 25 30 
Manteiga (II) 25 25 25 

Obs.: Regiao A: Sao Paulo, Minas Gerais, Espfrito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal (cidade do Rio 
de Janeiro). 

Regiao B: Estados do Norte e Nordeste, Bahia e Goias. 
RegiaoC: Mato Grosso, Parang, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Fonte: Tabela montada a partir dos quadros que acompanham o Decreto-lei 399 de 30 de abril de 1938 
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Como pode-se verificar, cada grupo de 

prcxiutos apresenta diversas alternativas de 

substitui<^K). Assim, quando se considera 

o grupo I (carries), temos desde came 

verde, aves e peixes, at6 conservas ou ca- 

(pa. Em outros casos, a situa(pao e ambi'- 

gua. Nas frutas, por exemplo, e fixada 

uma quantidade diciria de tres unidades. 

Ocorre que, como nao ha especifica<pao de 

peso, uma laranja ou banana pode, teori- 

camente, ser substitufda por um mamao 

ou melancia. Apesar disto, devemos reco 

nhecer que as ragoes definidas pelo Decre- 

to-lei 399 Scio qualitativa e quantitativa- 

mente bastante razociveis. 

Devido ^s alternativas apresentadas, de- 

cidimos considerar mais de uma ragao, a 

partir de um conjunto de dezoito produ- 

tos. Em primeiro lugar, utilizamos a mes- 

ma ragao acompanhada pelo D1EESE des- 

de 1959, num total de treze produtos 

(Ragao I). Em segundo lugar, experimen- 

tamos outra ragao semelhante, mantendo 

oito produtos e fazendo cinco substitui- 

goes entre os grupos de produtos restantes 

(Ragao II). Em terceiro lugar, considera- 

mos um outro tipo de ragao, utilizando 

todos os produtos das duas anteriores (18 

produtos). Nos casos em que houve subs- 

tituigoes, consideramos os dois produtos si 

multaneamente em quantidades iguak 

(Ragcio III). Finalmente, utilizamos um 

quarto tipo de ragao, onde nos cinco gru- 

pos em que havia possibilidades de substi- 

tuigcfo eram escolhidos produtos com me- 

nor prego (Ragao IV). A tabela 5 apre- 

senta a composigcfo das Ragoes 1,11 e III. 

0 critdrio! utilizado para as substitui- 

goes efetuadas nas Ragoes I e II baseou-se 

na escolha de dois produtos pertencentes 

a um mesmo grupo da ragao essencial, 

assim como na disponibilidade de dados. 

Sao eles; carne bovina e frango (Grupo I); 

banha e oleo (Grupo III); farinha de trigo 

e macarrao (Grupo V); tomate e chuchu 

(Grupo VII) e banana e laranja (Grupo 

VIII). 

Cabe observar que, devido § forma co- 

mo definimos a Ragao III, seu custo e a 

m^dia aritmetica entre os custos das Ra- 

goes I e II. Por outro lado, a Ragao IV 

apresenta sempre o menor custo entre as 

quatro consideradas. 

Os dados de pregos dos produtos nos 

foram gentilmente cedidos pela FIRE, cor- 

respondendo ^ cidade de Sao Paulo. Para 
o pen'odo 1940/1969, o levantamento foi 

feito pela Prefeitura de Sao Paulo(9). No 

caso da Ragao IV, sua composigao perma- 

neceu aproximadamente constante ao Ion- 

go do pen'odo analisado. Para os cinco 

grupos de produtos, onde eram permitidas 

substituigoes, foram sempre mantidos a 

farinha de trigo, o chuchu, a banana e o 

oleo. No caso das carnes, a bovina foi 

substitufda por frango a partir de 1973. 

Este ponto sera retomado mais adiante. 

2, Resultados Empmcos 

A tabela 6 mostra o custo medio 

anual das quatro ragoes consideradas, e a 

tabela 7 apresenta o percentual do custo 

de cada ragao, relativamente ao salciriq 

mi'nimo da cidade de Sao Paulo, para o 

pen'odo 1940/1981. Verifica-se que os re- 

sultados sao bastante distintos. Como ja 

havia sido observado anteriormente, a Ra- 

gao IV apresenta sempre o menor custo. 

Apesar disto, partindo de um percentual 

de 33,6% em 1940, ela chegou a atingir 

79,9% em 1951, conseqiiencia de um pe- 

n'odo de oito anos sem reajuste de salario 

(9) At6 1969 os pregos levantados pela Pre- 
feitura de Sao Paulo eram modais. A par 
tir de 1970, quando passou para a PIPE 
a responsabilidade sobre o fndice do cus- 
to de vida da cidade de Sao Paulo, foram 
considerados pregos m^dios. Ao longo do 
perfodo deve ter ocorrido variagoes nc 
tipo e qualidade dos produtos utilizados. 
Este problema foi contornado sempre 
que havia informagoes disponfveis. Maio 
res detalhes podem ser obtidos direta- 
mente da PIPE. Era nossa intengao inicial 
pesquisar tamb6m a cidade do Rio de 
Janeiro, o que nao foi realizado devido a 
dificuldades na obtengao de dados. 
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minimo. Seu menor custo relstivo e atin- 

gido em 1957 e 1959 - 25,5% do salario 

mmimo. Mais recentemente, seu custo se 

elevou bastante, atingindo 47,7% em 

1976. Em 1981, ela representava 42,9% 

do salario mfnimo de Sao Paulo, i.e., um 
percentual bem superior aos 33,6% de 

1940. 

No caso da Rapao I, ocorre um encare- 

cimento significative. Enquanto em 1940 

ela representava 38,9% do salario mmimo, 

em 1981 ela correspondia a 58,7%. Em 

1951 ela chegou a custar a quase totalida- 

de do salario mmimo — 96,3%. Tambem 

neste caso os menores percentuais foram 

atingidos em 1957 (28,8%) e 1959 

(29,1%). A partir de meados da decada de 

sessenta ha um aumento substancial do 

custo relativo da Ra^ao I, chegando a atin- 

gir 62,7% do salario mfnimo em 1974. 

Com relagao a Ragao II, hci um com- 

portamento distinto. Apesar dos altos e 

baixos ao longo do pen'odo, seu custo em 

1981 e apenas ligeiramente superior ao de 

1940 — 48,1% contra 46,7%. Em 1951 

ela chegou a custar 139,6% do salario 

minimo. Seu melhor desempenho foi obti- 

do em 1957 — 39,1%. Diferentemente das 
anteriores, nao ocorre um aumento signifi- 

cativo de seu custo a partir da decada de 

sessenta, sendo que o maximo foi atingido 

em 1966 — 55,4%. 

Finalmente, a Rapao HI apresenta um 

comportamento intermediario entre as Ra- 

poes I e II. Em 1940 ela consumia 42,8% do 

saleirio mi'nimo, atingindo 53,4% em 

1981. Seu maximo historico foi atingido 

em 1951 — 117,9%, e seu mmimo corres- 

ponde a 33,9% em 1957. 

Passando-se ao saleirio mmimo real pro- 

priamente dito, a utilizacpao das diversas 

ra^oes como deflatores produz os resulta- 

dos apresentados na tabela 8 e grafico 1. 

Apesar de algumas diferenpas mais acen- 

tuadas em algus pen'odos no passado, po- 

demos afirmar, grosso modo, que apenas a 

partir do ini'cio da d6cada de setenta as 

series passam a divergir, com a Rapao I 

apresentando uma queda acentuada e a 

Rapao II um comportamento aproximada- 

mente est^vel. Tanto as Rapoes III quan- 

to a IV mostram uma queda mais mode- 

rada do que a Rapao 1^^. 

Comparando-se os resultados encontra- 
dos acima com a serie do salario mfnimo 

real para Sao Paulo, obtida pelo DIEESE 

(tabela 8), verifica-se que a Rapao I pro 
duz uma serie bastante semelhante a do 

DIEESE. Este resultado e especialmente 

significative na medida em que, nao ape- 

nas as metodologias empregadas, como 

tambem as proprias fontes de dados utili- 

zadas, sao distintas^^. 

A tabela 9 mostra os percentuais do cus 

to da Rapao I relativamente ao saldrio 

mmimo de Sao Paulo para o pen'odo 

1959/1981, utilizando-se os dados do 

DIEESE e da PIPE. Pode-se observar que 

os resultados sao bastante proximos, o 

que e um sinal da coerencia entre os da- 

dos levantados pelas duas fontes^) 

(10) ^ impressionante a semelhanpa encontra- 
da nas quatro series em meados da deca- 
da de sessenta. Em 1965, por exemplo, a 
diferenpa entre os quatro valores nao 
atinge 2%. 

(11) A base dos dados s6 6 a mesma para o 
pen'odo em que o levantamento de pre 
pos era feito pela Prefeitura de Sao Pau- 
lo. 

(12) E precise salientar que parte das diferen 
pas encontradas na tabela 9 era esperada, 
na medida em que a disponibilidade de 
dados mensais para o DIEESE permitiu 
que os percentuais fossem calculados mes 
a mds. Por outro lado, como possuTamos 
apenas os prepos m6dios anuais levanta 
dos pela PIPE, utilizamos a relapao entre 
o custo m^dio da Rapao I e o saleirio 
mTnimo m^dio. Os dois procedimentos so 
sab equivalentes quando nao reajuste 
do saleirio mfnimo no ano considerado. 
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Para melhor entender 6 comportamen- 

to da evolug5o do precpo das ra<poes consi- 

deradas, calculamos o relative de pregos 

dos diversos produtos entre 1940 e 1981 

(tabela 10). Como pode-se verificar, hou 
ve mudanpas importantes de prepos relati- 

ves no perfodo. A carne bovina, porexem 

pie, teve um crescimento de prepo de 

101.990 vezes, enquanto o frango apre- 

sentou um aumento de 22.209 vezes. Na 

realidade, 6 exatamente a evolupao do 
prepo da carne bovina e do frango a princi- 

pal respons^vel pelo comportamento dife 

renciado das quatro s^ries^^- 

Considerando-se a Rapao I, observa-se 
que o custo da carne bovina (6 kg) repre 

sentava 18,2% do custo total em 1940, ten 

do atingido 36,0% em 1980 (tabela 11). Ou- 

tros produtos tambem tiveram modi- 

ficagoes importantes na participapao no 

custo da rapao — arroz, feijao, leite, apu- 

car, farinha de trigo etc. 

No caso da Rapao II, verifica-se para o 

frango um comportamento inverse ao ob- 

tido com a carne bovina na Rapao I. Sua 

participapao, que em 1940 era de 36,2%, 

tendo atingido 47,5% em I960, baixou 

para 22,8% em 1980. Este resultado refle- 

te as mudanpas nas tecnicas de criapao de 

frango nas ultimas decadas, especialmente 

a partir da decada de sessentaH^) Neste ca- 

so, tambem, ocorrem importantes mudanpas 

de prepos relatives, como o feijao chegan- 

do a atingir 18,2% da rapao em 1980 

(tabela 12). 

(13) Isto 6 confirmado quando se considera a 
Ra<pao (V, na qua! ate 1972 este inclutda 
a carne bovina. Posteriormente, ela 6 
substituCda pelo frango, que torna-se mais 
barato. 

(14) Veja: Movimento Recente da Avicultura 
Brasileira: Progresso Tecnico, Estrutura 
pao e Dependencia Tecnoldgica no Seg- 
ment© Produtor de Matrizes. Maria Alice 
da Costa. Dissertapao de Mestrado apre- 
sentada e COPPE/UFRJ em abril de 
1982 

Quando se consideram todos os produtos 
em que houve substituipao da Rapao I 
para a Rapao II, verifica-se que, no caso 

do macarrcTo e da farinha de trigo, ocorre- 

ram variapSes substanciais nos prepos rela- 

tives (tabela 10). Entretanto, a participa- 

pSo destes produtos nas duas rapoes e 

pequena, n§o influenciando muito seu 

prepo total. Assim, foi sem duvida o bara- 

teamento do frango em relapao a carne 

bovina o principal respons^vel pelo com- 

portamento distinto das duas rapoes relati- 

vamente ao sal^rio mfnimo. 

Conclusoes 

Neste artigo criticamos a utilizapifo dos 

Cndices do custo de vida existentes no Brasil 

para o deflacionamento da serie de salario 

mfnimo. Propusemos, em seu lugar, o em 

prego do custo da rapao essencial do sala- 

rio mmimo, definida pelo Decreto-lei 399 

de 30 de abril de 1938. Sua utilizapao, 

entretanto, apresenta algumas dificulda- 
des, devido as diversas alternativas de ra- 

poes que podem ser usadas. 

A partir de um levantamento dos pre- 

pos de dezoito produtos em Sao Paulo 

para o pen'odo 1940/1981, definimos 

quatro rapoes e% calculamos a evolupao do 

salcirio mmimo real. Os resultados apre- 

sentaram algumas discrepincias, especial- 

mente a partir de meados da decada de 

sessenta. Assim, embora todas as series 

mostrem uma queda no salcirio mmimo 

real a partir de sua criapao em 1940, 

encontramos desde uma queda de 33,8% 

com a Rapcfo I, at6 uma queda de apenas 

2,6% com a Rapao II. 

A explicapao para as diferenpas encon- 

tradas pode ser justificada atraves da evo- 

lupao dos prepos relatives. Este fato pode 

ser ilustrado pelo substancial barateamen- 

to do frango, relativamente a carne bovi- 

na, ambos produtos substitufveis. Desta 

forma, fizemos um experiment© adicional 

com a Rapao IV, que permite substitul- 
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TABELA 5 

COMPOSIQAO (MENSAL) DAS RAgOES I, II e III. 

Produto Ragao 1 Ra<pao II Rapao III 

Came Bovina 6 kg 3 kg 
Frango — 6 kg 3 kg 
Manteiga 750 g 750 g 750 g 
Banha 750 g - 375 g 
Oleo de Algodao - 0,75 1 0,375 1 
Arroz Amarelao 3 kg 3 kg 3 kg 
Farinha de Trigo 1,5 kg — 750 g 
Macarrao - 1,5 kg 750 g 
Batata 6 kg 6 kg 6 kg 
Pao Italiano 6 kg 6 kg 6 kg 
Feijao 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 
Tomate 9 kg — 4,5 kg 
Chuchu - 9 kg 4,5 kg 
Banana Nanica 7,5 dz — 3,75 dz 
Laranja - 7,5 kg 3,75 dz 
Agucar 3 kg 3 kg 3 kg 
Caf6 600 g 600 g 600 g 
Leite Tipo C 7,5 1 7,5 1 7,5 1 

Obs.: Ra<p6es I, II e III defimdas a partir da tabela 2, tomando-se por base o Decreto-lei 399 de 30 de 
abril de 1938. 

goes de alguns produtos, no sentido de 

diminuir o custo da ragcfo. Tambem neste 

caso, ocorre queda consideravel do salario 

mi'nimo real no pen'odo 1940/1981 — 
21,9%. 

Apesar das cnticas que possam ser fei- 

tas ao metodo utilizado — emprego de um 

deflator que considera apenas o custo de 

alimentagao —, acreditamos na sua valida- 
de. Em primeiro lugar, ele se baseia na 

legislapao do salario mi'nimo. Em segundo 

lugar, considera o item fundamental para 

os trabalhadores que recebem o salario 

mi'nimo — a alimentacpao. Em terceiro lu- 

gar, a alternativa de utiliza<pao dos Indices 

do custo de vida existentes e insatisfato- 

ria, pois alem de modificapoes metodolo- 

gicas ao longo do tempo, eles acompa- 

nham a evolugao do custo de vida para 

unidades familiares cujos rendimentos sao 

consideravelmente superiores ao mfnimo. 
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TABELA 6 

CUSTO DA RAQAO ESSENCIAL DO SALARIO MINIMO - 
SAO PAULO 1940/1981 

(em cruzeiros) 

Ano Rapao 1 Rapao II Rapao III Rapao IV 

1940 0,086 0,103 0,094 0,074 
1941 0,094 0,101 0,098 0,077 
1942 0,099 0,114 0,107 0,083 
1943 0,116 0,136 0,126 0,097 
1944 0,150 0,204 0,177 0,127 
1945 0,187 0,250 0,219 0,152 
1946 0,223 0,311 0,267 0,182 
1947 0,276 0,367 0,321 0,212 
1948 0,282 0,406 0,344 0,241 
1949 0,296 0,435 0,365 0,240 
1950 0,320 0,451 0,386 0,253 
1951 0,347 0,502 0,425 0,288 
1952 0,435 0,603 0,519 0,369 
1953 0,558 0,740 0,649 0,470 
1954 0,641 0,941 0,791 0,554 
1955 0,799 1,044 0,922 0,710 
1956 1,030 2,297 1,163 0,868 
1957 1,065 1,446 1,256 0,944 
1958 1,179 1,709 1,444 1,032 
1959 1,717 2,327 2,020 1,506 
1960 2,408 3,273 2,841 2,176 
1961 3,466 4,284 3,875 3,090 
1962 5,368 6,602 5,985 4,779 
1963 8,700 10,757 9,728 7,784 
1964 15,528 18,168 16,851 13,917 
1965 25,464 30,595 28,030 22,364 
1966 38,151 44,914 41,533 45,411 
1967^ 46,12 52,85 49,48 41,81 
1968 54,82 61,49 58.17 49,65 
1969 70,16 79,93 75,05 61,79 
1970 87,15 95,40 91,25 75,11 
1971 107,34 110,09 108,71 90,24 
1972 123,83 121,98 122.91 106,31 
1973 173,17 150,25 161,71 1 37,08 
1974 225,05 186,64 205,84 168,58 
1975 299,11 238,54 268,83 222,11 
1976 432,42 347,72 390,07 329,45 
1977 567,25 486,84 527,04 438,90 
1978 843,75! 640,55 742,15 581,75 
1979 1.322,05 1.011,79 1.167,46 923,43 
1980 2.571,86 2.006,93 2.289,41 1.844,94 

1981 4.789,77 3.926,37 4.358,09 3.504,40 

Obs.: (1) A partir de 1967 a unidade monetsSria do pafs 6 o cruzeiro novo, correspondente a mil cruzeiros 
antigos, razao pela Qual passam a ser consideradas apenas duas casas decimais (centavos). 

Fonte; Os prepos dos produtos componentes das quatro rapoes foram levantados pela Prefeitura de Sao 
Paulo para o perfodo 1940/1969 e pela PIPE a partir de 1970. No primeiro caso sao m§dias anuais de 
prepos modals e no segundo m6dias anuais de prepos m6dios. 
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TABELA 7 

PERCENTAGEM DO CUSTO DA RAQAO EM RELACAO AOSALARIO MINIMO 
SAO PAULO 1940/1981 

Ano Ragao I Rapaoll Rapaolll Racpao IV 

1940 38,9 46,7 42,8 33,6 
1941 42,8 46,1 44,5 34,8 
1942 44,8 52,0 48,5 37,7 
1943 45,9 53,8 49,8 38,4 
1944 41,7 56,8 49.3 35,2 
1945 52,0 69,3 60,7 42,1 
1946 61,9 86,4 74,2 50,6 
1947 76,6 101,8 89,2 58,9 
1948 78,3 112,8 95 5 67,0 
1949 82,3 120,8 101,5 66,8 
1950 88,9 125,3 107,1 70,2 
1951 96,3 139,6 117,9 79,9 
1952 36,5 50,7 43,6 31 0 
1953 46,9 62,2 54,5 39,5 
1954 36,9 54,2 45,5 31,9 
1955 34,8 -45,4 40,1 30,9 
1956 35,7 44,9 40,3 30,1 
1957 28,8 39,1 33,9 25,5 
1958 31,9 46,2 39,0 27,9 
1959 29,1 39,5 34,2 25,5 
1960 36,4 49,5 42,9 32.9 
1961 33,9 41,9 37,9 30,2 
1962 40,6 50,0 45.3 36,2 
1963 41,4 51,2 46,3 37,1 
1964 40,5 47,3 43,9 36,3 
1965 41,0 49,3 45,1 36,0 
1966 47.1 55,4 51,2 43,7 
1967 45,4 52,0 48,7 41,2 
1968 44,3 49,6 47,0 40,1 
1969 47,6 54,3 50,9 42,0 
1970 49,3 54,0 51.6 42,5 
1971! 50,4 51,7 51,0 42,4 
1972 48,6 47.9 48.3 41,8 
1973 58,2 50,5 54,3 46,0 
1974 62,7 52,0 57,4 47,0 
1975 60,5 48,3 54.4 45,0 
1976 62,6 50,3 56,5 47,7 
1977 57,0 48,9 53,0 44,1 
1978 59,8 45,5 52,6 41,2 
1979 62,0 47,1 54,5 43 0 
1980 63,9 49,9 56,9 45,9 
1981 58,7 48,1 53,4 42,9 

Obs.; A participapao da rapao em relagao ao saldrio mTnimo foi calculada dividindo-se o custo da 
ragao pelo sal^rio mTnimo m6dio anual. No Ccllculo do sal^irio m^nimo m6dio anual est^ incluTdo 
o 13.° salcirio. Para o ano de 1940 utilizou-se o sal^rio mmimo fixado para a cidade de Sao 
Paulo (220 mil-r6is). 

Fonte: Percentuais calculados a partir dos decretos do sal^rio mTnimo e dos dados da tabela 6 
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TABELA 8 

SALARIO MINIMO REAL UTILIZANDO-SE A RAgAO TIRO ESSENCIAL COMO DEFLATOR 
SAO PAULO - 1950/1981 

(Base: 1940= 100) 

Ano Ragdo 1 Rapao II Rapao III Ragao IV SaWrio MTr 
Real (1) 

1940 100 100 100 100 100 
1941 91,1 101,3 96,1 96,3 89 
1942 86,8 89,8 88.3 88,9 80 
1943 84,8 86.8 85,8 87,3 79 
1944 93,4 82,3 86,8 95,2 83 
1945 74,7 67,3 70,5 79.7 67 
1946 63,0 54,2 57.7 66,4 59 
1947 51.0 45,9 48,0 57,0 45 
1948 49,8 41,4 44,8 50,1 42 
1949 47,1 38,7 42.1 50,2 42 
1950 43,6 38,3 39,9 476 40 
1951 40,5 336 36 3 42,0 37 
1952 106,6 92,2 98,1 108,2 99 
1953 87,9 75,1 78,4 85,0 81 
1954 105,5 86,1 93,9 105,2 99 
1955 112,1 102,9 106,7 108,7 111 
1956 109,0 103,9 106,1 111,6 113 
1957 135,2 119,4 126.0 131,5 123 
1958 122,2 101,1 109,6 120,3 107 
1959 133,7 118,3 124,9 131,5 119 
1960 107,0 94,4 99,7 102,0 100 
1961 114,8 111.4. 112,9 111,0 112 
1962 95,7 93,5 94,4 92,8 102 
1963 93,8 91.1 92,3 90,5 90 
1964 96,2 98,6 97,4 92,5 92 
1965 94,9 94,8 94,8 93,2 89 
1966 82,5 84,3 836 76,8 76 
1967 85,6 89,8 876 816 72 
1968 87,9 94,0 91,1 83,7 70 
1969 81,7 86,0 84,0 80,0 68 
1970 79,0 86,5 82,9 79,0 69 
1971 77.0 90,3 83,8 796 66 
1972 80,2 97.4 88,6 80,3 65 
1973 66,9 92,5 78,8 72,9 59 
1974 61,9 89,7 74,5 71,4 54 
1975 64,2 96,7 78,6 74,6 57 
1976 62,3 92,7 75,7 70,3 57 
1977 68,1 95,4 80,8 76,1 59 
1978 65,0 102,8 81,3 81,4 61 
1979 63,0 99,0 78,6 78,0 61 
1980 60,7 93,6 75,2 73,2 62 
1981 66,2 97,1 80,1 78.1 63 

Obs.: (1) Saldrio Mfnimo Real calculado pelo OIEESE utilizando como base o m§s de julho de 1940. O 
deflacionamento foi obtido utilizando-se o fndice da Prefeitura de Sao Paulo para o pen'odo 1940/ 
1958 e o rndice do DIEESE a partir de 1959. A s6rie inclui o 13.° sal^rio a partir de 1962. 

Fonte: S6ries obtidas a partir dos resultados da tabela 7, 
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TABELA 9 

COMPARAQAO ENTRE OS PERCENTUAIS DO 
GUSTO DA RACAO I RELATIVAMENTE AO 
SALARIO MllMIMO SEGUNDO O DIEESE E 

A PIPE - SAO PAULO - 1959/1981 

Ano DIEESE PIPE 

1959 27,1 29,1 
1960 33,9 36,4 
1961 30,0 33,9 
1962 39,5 40,6 
1963 41,0 41,4 
1964 42,2 40.0 
1965 36,7 41,0 
1966 45,5 47,1 
1967 43,9 45,4 
1968 46,6 44,3 
1969 49,6 47.6 
1970 43,8 49.3 
1971 46,6 50,4 
1972 49,6 48,6 
1973 61,3 58,2 
1974 68,2 62,7 
1975 62,4 60,5 
1976 65,6 62,6 
1977 59,1 57,0 
1978 57,1 59,8 
1979 63,8 62,0 
1980 65,6 63,9 
1981 62,4 58,7 

Obs.: Para o DIEESE os percentuais Sao calcu- 
lados mes a m§s. Para a PIPE 6 calculada 
a relapao entre o custo m6dio anual da 
ragao e o saiario mfnimo m6dio anual. Os 
dois procedimentos sao equivalentes ape- 
nas quando n§o reajuste do salcirio 
m/nimo no ano considerado. 

Fonte: Percentuais calculados a partir de dados 
do DIEESE e da PIPE. 

TABELA 10 

RELAgAO ENTRE OS PREGOS MfiDIOS 
DOS PRODUTOS UTILIZADOS NAS RAgOES 

I A IV - SAO PAULO - 1940/1981 

Produto Pre^o em IBSl/Prepo 
em 1940 

Carne Bovina 101.990 
Feijao 96.861 
Macarrao 73.032 
Banana Nanica 69.453 
Caf6 69.323 
Chuchu 65.760 
Pao Italiano 53.045 
Laranja 51.244 
Tomate 48.511 
Batata 48.482 
Oleo de Algodao 29.938 
Banha 29.1 70 
ApOcar 29.069 
Farinha de Trigo 27.061 
Manteiga 26.708 
Leite Tipo C 25.792 
Arroz Amarelao 22.223 
Prango 22.209 

Ponte; Resultados obtidos a partir de dados da 
Prefeitura de Sao Paulo para 1940 e da PIPE 
para 1981. 
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TABELA 11 

participaqAo percentual de cada produto no gusto da raqAo I 
SAO PAULO - 1940/1980 

Produto 1940 1950 1960 1970 1980 

Carne Bovina 18,2 14,3 32,5 29,4 36,0 

Arroz 8,1 5,6 5,0 5,2 4,3 
Feijao 8,4 5,3 10,0 8,0 14.2 

Leite 10,5 7,2 6,2 4,8 4,3 

Pao 7,7 9,4 8,3 12,7 5,5 
Manteiga 7,7 6,9 6,6 5,3 4.5 
Apucar 4,6 3,8 2,7 2,6 2,0 

Batata 3,5 4,1 5,0 2,7 2,2 
Farinha de Trigo 2,1 2,8 1,4 1,7 0,6 
Banana 3,5 4,7 5,1 5,3 3,6 
Tomate 14,7 21,4 10,3 15,0 11,3 
Batata 8,4 9,2 5,7 5,9 8,4 
Caf6 2,6 5.3 1.2 1,4 3,1 

Total 100 100 100 100 100 

Fonte: Percentuais obtidos a partir de dados de pregos da Prefeitura de Sao Paulo e da PIPE. 

TABELA 12 

participacAo percentual de cada produto no gusto da raqAo II 
SAO PAULO - 1940/1980 

Produto 1940 1950 1960 1970 1980 

Frango 36,2 39,2 47,5 40,2 22,8 
Arroz 6,7 4,0 3,7 4,8 5,5 
Feijao 7,0 3,8 7,4 7,3 18,2 
Leite 8,8 5,1 4,5 4,4 5,4 
Pao 6,4 6,7 6,1 11,5 7,1 
Manteiga 6,4 4,9! 4,9 4,7 5,8 
Apucar 3,8 2,7 2,0 2,4 2,6 
6leo 2,0 1,4 3,0 2,0 1,7 
Macarrao 2,2 2,3 2,5 4,8 3,6 
Laranja 9,6 17,8 12,2 9,6 9,9 
Chuchu 1,8 1,8 1,1 1,6 2,6 
Batata 7,0 6,5 4,2 5,4 10,8 
Caf6 2,1 3,8 0,9 1,3 4,0 

Total 100 100 100 100 100 

Fonte: Percentuais obtidos a partir de dados de prepos da Prefeitura de Sao Paulo e da PIPE. 
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