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RESUMO

Este estudo tem como objetivo ba' sico apresentar uma

sistematizagao do conhecimento relativo aos ndmeros-indices de

pregos do Subsetor EdificagOes da IndUstria da Construgao, a-

lem de descrever e criticar a experi 'encia brasileira na elabo-

ragao destes indicadores.

Os ndmeros-indices constituem um importante instru-

mento de acompanhamento da evolugao do custodeedificagOes. Va

rias sao as aplicagOes destes indicadores junto aos principals

agerites econOmicos envolvidos neste subsetor, sendo a mais im-

portante o reajustamento de pregos de contratos de obras. Os ma

meros-indices de pregos de edificagOes, em geral, sao estimado

res de carater aproximado e especifico, que, por este motivo,

possuem algumas limitagOes no seu emprego.

Ao longo do trabalho, o problema do reajustamento de

pregos e discutido, sendo abordados, principalmente, os crite-

rios empregados nos contratos de obras pdblicas no Brasil. Sao

apresentados os principals ndmeros-indices existentes no pals,

sendo analisados os seus problemas mais importantes e as suas

limitagOes em termos de aplicagao. Algumas comparac6es entre as

evolucOes de indices de pregos sao efetuadas com a finalidade

detectar a magnitude das discrepancias ocorridas entre diferen

tes indicadores. Sao apresentadas algumas sugestOes no senti-

do de melhorar e ampliar o conjunto de ndmeros-indices existen

tes.
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ABSTRACT

This research work aims at presenting in a single

text the state of the art as far as index numbers related to

the building industry are concerned, together with an evalua-

tion of the Brazilian experience in this field.

Index numbers have been widely used by the major eco

nomic agents of this industry, price reimbursement being its

most important application.

Brazilian main index numbers are described; their

limit

•

 at

•

 ions and problems are highlighted. The role of index

numbers in risk sharing between contractors and clients is dis

cussed.	 •

A set of index numbers used in the building sector

of the economy is compared in the light of possible price re-

imbursement deviations they might cause.

Suggestions are presented aiming to improve the prac

tical use of index numbers by contractors and governmental

bodies in charge of their calculation.
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INTRODUCAO

A IndUstria da Construgao desempenha um papel de fun

damental importkicia no contexto sOcio-econamico do pais. Este

setor oferece "a sociedade tanto bens que atendem a suas aspira

toes diretas (habitagOes, vias pUblicas, pragas, etc.) quanto

bens que propiciam a produgao de outros bens e servigos (fabri

cas, rodovias, escolas, hospitais, etc.). Diversas variaveis ma

croeconemicas quantificam a elevada participagao relativa da In

dilstria da Construgao na economia nacional, como, por exemplo,

seuiptrpel como absorvedor de mao-de-obra, especialmente, ague-

la originaria do exodo rural, e como formador de capital fixo

do pais. Sua importancia e ratificada pela necessidade premen-
te de construgao de habitagaes, especialmente aquelas voltadas

para a populagao de baixa renda.

Em contraste com a import'ancia do setor, os empreen-

dimentos de construgao civil tem sido criticados por sua baixa

produtividade, pelo emprego de metodos artesanais de trabalho,

pela elevada rotatividade de mao-de-obra, etc. Emboraexistaem

nosso meio um crescente interesse em desenvolver estudos nesta

area, a nivel nacional poucos trabalhos de cunho cientifico tem

sido publicados.

Embora seja considerado um setor econOmico de cara-

ter industrial, a Construgao apresenta peculiaridades que a dis

tinguem de outras indUstrias. t uma atividade de dificil iden-

tificagao em funcao de sua fragmentagao em um elevadonUmero de

pequenas unidades produtoras, muitas das quail nao devidamente

registradas pelas estatisticas. 0 produto final e elaborado no
local de uso, em geral com o emprego de mao-de-obra temporaria.

Um grande nUmero de diferentes materiais originarios de vArios

outros setores industriais sao utilizados. Cada unidade do pro

duto tem projeto e discriminagOes tecnicas especificos e algu-

- 1 -



mas fases do seu processo de elaboragao estao sujeitos aos e-

feitos das intemperies. Estas caracteristicas do setor impOem

uma serie de dificuldades ao gerenciamento de empreendimentos

e de empresas de construgao.

Uma das caracteristicasdaeconomia brasileira nas

timas decadas tem sido a presenga de elevadas taxas de infla-

gao. Na primeira metade desta decada, observou-se um recrudes-

cimento do processo inflacionario, sendo que as taxas anuais de

inflagao atingiram valores com tr'6s digitos. No inicio deste

ano, o Governo Federal, atraves dos Decretos-Lei n2 2.283 de 27

de fevereiro de 198623 e n2 2.284 de 10 de margo do mesmo ano 
2 I4

estabeleceu uma serie de medidas econOmicas que visam a redu

zir drasticamente o nivel de inflagao. Dentreestasmedidas des

tacam-se a implantagao de uma nova unidade do sistema moneta-

rio, o congelamento dos pregos de bens e servigos, a modifica-

cao	 criterios de reajuste de salarios e a reformulagao da

corregao mohetiria. E esperado que,nos meses subseqtentes'asmo

dificagOes, a taxa de inflagao seja reduzida a zero ou,pelo me

nos, que fique prOxima deste valor.

Diversos autores afirmam que a conjuntura inflacionA

ria impOe a atividade de construgao civil dificuldades mail a-
centuadas que em outras atividades econOmicas, em funcdodaspe

culiaridades deste setor econamico, algumas das quaffs ja cita-

das (STUKHART 77 , WARSZAWSKI 8 ° e RAKHRA & WILSON"). A motiva-

gao inicial deste trabalho foi ampliar e difundir conhecimen-

tos junto aos principais agentes econamicos da IndUstria da

Construgao, de forma que estes pudessem minimizar o efeito no-

civo das elevadas taxas de inflagao existentes na 6poca.

Em presenga de inflagao, os profissionais envolvidos

no gerenciamento de empreendimentos ou de empresas de constru-

gao, via de regra, necessitam conhecer a evolugao dos custos

dos principais produtos de seu segmento de mercado. 0 monitora

mento exato da evolugao destes custos de forma individual cons

titui-se em uma tarefa muito onerosa para cada um dos agentes

econamicos. Deste fato decorre a necessidade de se disporderdi

meros-indices de pregos, que sao medidas estatisticas que esti

mam de forma aproximada e abrangente a evolugao do custo de um

conjunto de produtos.

*4 1
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Diversos sao os niameros-indices de pregos relaciona-

dos 'a Inddstria da Construgao no Brasil, elaborados por insti-

tuicOes de pesquisa, Orgaos pdblicos e revistas tecnicas.A for

ma de elaboracao destes ndmeros-indices impae uma serie de li-
,

mitagOes no seu uso. Uma decisao tomada com base em um numero

indice inadequado pode trazer prejuizos a qualquer um dos agen

tes econOmicos envolvidos.

Com o recrudescimento inflacionario ocorrido nos dl-

timos anos acentuou-se a discussao sobre este' tipo de indica-

dor econOmico. Podia observar-se que os ndmeros-indices de pre

cos, algumas vezes, eram utilizados indiscriminadamente, sem

uma conscientizagao e um questionamento de seu conteddo.Por ou

tro lado, alguns empresarios e funcionarios de Orgaos governa-

mentais vinham demonstrando um certo descontentamento no senti

do de que o conjunto de ndmeros-indices de pregos disponiveis

nao 4$isfaziam as necessidades da InddstriadaConstrugao (BRA

siL
2 
6 ).

Estabeleceu-se, entgo, como objetivo geral do traba-

lho, aumentar o nivel de informagao dos usuaries dos ndmeros-

-indices de pregos com respeito as caracteristicaselimitagOes

destes indicadores e tambem oferecer subsidios a aplicagao da

teoria dos ndmeros-indices na construg go, com vista ao aperfei

goamento dos sistemas de indices existentes ou mesmo a criaggo

de novos sistemas. Secundariamente, pretendia-se municiar com

material instrucional os cursos de graduagao e p6s-graduagao em

Engenharia Civil que desenvolvam atividades de pesquisa e do-

cencia na area de Economia e Gerenciamento da Construgao.

Tenciona-se alcangar estes objetivos mediante a con-

ceituacao e a discussao do problema dos ndmeros-indices de pre

cos relacionados a IndUstria da Construgo. Para este mesmo
fim, uma descricao e uma analise critica do conjunto de indica

dores disponiveis aos usuarios e apresentada.

De acordo com um estudo da FUNDACAO JOAO PINHEIRO 
43

a Inddstria da Construgao pode ser subdividida em tres subseto

res: EdificagOes, Construgao Pesada e Montagem Industrial. Em-

bora um mesmo agente econOmico possa atuar simultaneamente em

todos os subsetores, estes apresentam diferengas bastante acen

tuadas quanta a atividades principais, organizagao interna, ti
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po de demanda, formas de contratagao e, principalmente, estru-

turas de custo das obras. Logo, os metodos de elaborago de nil

meros-indices aplicaveis a cada subsetor sao supostamente dis-

tintos. Optou-se, entao, por restringir o estudo apenas ao Sub

setor EdificagOes.

A implantagao das recentes alteragOes econOmicas pro

vavelmente diminuira o interesse de alguns agentes econamicos

no problema dos nUmeros-indices de pregos, mas certamente nao

diminuira a importancia de pesquisas nesta area de conhecimen-

to. Diversos paises, cujas taxas de inflagao tem sido bastante

inferiores as ocorridas em nosso pais, tais como Suecia, Ingla

terra, Australia e Estados Unidos, tem estudado intensamente o

problema dos nUmeros-indices de pregos relacionadossaIndiastria

da Construgao. Mesmo em periodos em que a inflagao global esta

prOxima de zero, e bastante relevante conhecer a evolugao dos
pregos de produtos de setores economicos especificos, uma vez

que numa economia de livre mercado em geral ocorrem flutuagaes

de pregos. Neste caso, cabe aos nUmeros-indices estimar as dis

crepancias entre a inflagao destes setores e a inflagao media

de toda a economia.

Segundo diversos analistas econOmicos, existe alguma

incerteza com relacao as futuras taxas de inflagao no Brasil.°

prOprio Decreto-Lei n2 2.284 preve reajuste dos saldos das ca-

dernetas de poupanca, do Fundo de Garantia por Tempo de Servi-

go e do PIS/PASEP com base no Indice de Pregos ao Consumidor

(IPC) a ser calculado pela Fundacao Instituto Brasileirode Geo

grafia e Estatistica. Tamb6m os salarios permanecem reajusta-

veis, com periodicidade anual ou sempre que o IPC atingir uma

variagao acumulada de 20%.

Considerando, tambem, que a brusca modificacao no qua

dro inflacionario nacional ocorreu num momento em que esta dis

sertagao se encontrava em sua fase final, optou-se por manter

os objetivos e a estrutura iniciais do trabalho.

0 corpo do trabalho esta subdividido em seis capitu-

los. No primeiro, os nUmeros-indices sao conceituados e classi

ficados; o Subsetor EdificagOes e caracterizado principalmente

com.relacao aqueles aspectos que sao relevantes ‘a. elaboraca-ode

ow, • mw1i44.....
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numeros-indices de pregos. No capitulo seguinte e abordado	 o

problema do reajustamento de pregos de contratos de obras, que

se constitui na principal aplicagao dos indices de pregosna In

dilstria da Construgao.

No terceiro capitulo, e apresentada uma tentativa de

sistematizar, em linhas gerais, o processo de construcao de um

ni'lmero-indice de pregos de edificacoes com o objetivo de propi

ciar um embasamento teOrico as anLises apresentadas nos capi-

tulos seguintes.

No capitulo 4, faz-se uma anlise dos principais nU-

meros-indices de pregos relacionados ao SubsetorEdificagoThs do

Brasil. Devido a grande abrangencia do estudo, esta anilise 	 6
estabelecida em carater geral, sendo discutidos apenas os gran

des problemas destes indicadores. No capitulo seguinte sao ana

lisaflas e comparadas algumas eries de indices dentre 	 aque-

les analisados no capitulo anterior, com o intuito de compro-

var e mostrar o nivel de magnitude dos problemas apresentados

nos capitulos anteriores.

No sexto e Ultimo capitulo, constam as principais con

clusbes do trabalho, assim como algumas recomendagOes para tra

balhos posteriores.

Os tres primeiros capitulos tiveram por base uma ex-

tensa pesquisa bibliogrfica que englobou temas relacionados

tanto 'a Economia e Gerenciamento de Construcao, quanto a Esta-
tistica EconOmica. Principalmente com relagao ao primeiro,o

mero de publicacoes nacionais 6 ainda bastante reduzido, tendo

sido utilizado, em maior proporgao, artigos e livros origina-

rios de outros paises. Para a elaboragao do quarto capitulo fo

ram mantidos contatos pessoais com as principais instituicees

que elaboram nUmeros-indices de pregos de edificacees. Este ca

pitulo 6 baseado principalmente em manuals, listagens e infor-
-

macoes complementares fornecidas por estas instituigOes. 	 Os

dois Ultimos capitulos foram elaborados com dados de pregos

series de indices exclusivamente fornecidos pelas referidasins

tituigOes.

Segundo classificagao do Conselho Nacional de Desen-
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volvimento Cientifico e TecnolOgico-CNPq 16 , o presente traba-

lho pode ser incluido na area de pesquisa Engenharia Civil,sub

area Construgao, guardando, no entanto, estreitos vinculos com

as areas de Economia, Administrag go e Probabilidade e Estatis-

tica. Dentro da subarea Construgao, a pesquisa pode ser consi-

derada como um estudo de Economia e Gerenciamento da Constru-

gao, tendo vinculag go com os temas Contratac go de Obras, Admi-

nistracao Financeira, Estimativas de Custo e Planejamentoe Con

trole de Obras.

0 Subprojeto Viabilidade EconOmica de Empreendimen-

tos, pertencente a Linha de Pesquisa Construgao, em desenvolvi
mento no Curso de P6s-Graduagao em Engenharia Civil da UFRGS,

entre outros objetivos, visa a ampliagao e a difusao de conhe-
cimentos relativos ao convivio com o risco e a inflacao nas a-

tividades de construcao. t neste subprojeto e, principalmente,

neste objetivo que esta pesquisa se insere.



1. OS NI1MEROS-INDICES E 0 SUBSETOR EDIFICAOES

1.1 Conceitos 

1.1.1 NUmero-indice

NUmero-indice e uma medida estatistica fregnentemen-
te empregada por administradores, engenheiros e economistas pa

ra acompanhar, de forma aproximada e abrangente,alteragOes nos

valores de um conjunto de variaveis econOmicas, tail como pre-

gos de materias-primas, quantidade de bens produzidos ou valor
61	 5 1

de vendas efetuadas (NETER & WASSERMAN ). KARMEL & POLASEK

conceituam ndmero-indice como uma medida do nivel geral de mag

nitude de um conjunto de variaveis distiritas, masrelacionadas,

efetuada em duas ou mais situagOes, de forma a indicar varia-

gOes no referido nivel de magnitude.

MOURA DE MELO" faz uma distingao entre ndmero-indi-

ce e indice. Segundo este autor, nUmero-indice 6 uma fungao ou

um processo de agregagao de dados que atende a determinados re

quisitos, enquanto o valor do indice, um niimero real maior que

zero, 6 o resultado deste processo.

Dependendo da natureza do conjunto de variaveis ana-

lisado, do grau de abrang'encia destas variaveis e das diferen-

tes situacOes que se quer comparar, pode-se elaborar uma infi-

nidade de tipos de ndmeros-indices. Por exemplo, pode-se medir

o nivel de produgao de cereais de um pail 'a. medida que aumenta

sua renda per capita, o nivel de pregos de venda de habitagOes

de uma cidade ao longo do tempo ou o nivel de consumo de ali-

mentos da populagao de uma regiao em fungao do grau de escola-

ridade. No primeiro exemplo, o conjunto de variaveis medido 6

a produgao de cereais, o seu grau de abranciencia 6 o pais e as

diferentes situagaes referem-se a distintos valores de renda

per capita.

- 7

•
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As diferentes situacOes normalmente referem-se a pe-

riodos de tempo, muito embora possam ser utilizadas outras va-

riAveis, como nos exemplos citados. Os ndmeros-indices sao va-

lores relativos, expressos como um valor percentual referido a

um periodo particular, designado de base. Uma coleck de indi-

ces associada a uma seqtencia de periodos 6 denominada de s6-

rie de indices.

Ao longo do trabalho 6 salientado que os ndmeros-in-
dices sao estimadores de carater aproximado e que uma s6rie de

limitacOes no seu use decorre deste fato.

1.1.2 NUmeros-indices de pregos

A inflagao e um fenameno econamico corn carater dura-

dourbe progressivo, caracterizado pela redugao do poder aqui-

sitivo da moeda e, simultaneamente, pela alta geral dos pregos.

As teorias explicativas da inflagao sao numerosas, mas sao you

cas as conclusOes definitivas quando as suas causase conseqtn

cias (ROSSETTI71 ).

Um nUmero-indice de pregos constitui uma medida da

tendencia central das variacOes de pregos de um conjunto de

itens ao longo do tempo; normalmente, referem-se a uma regiao

geografica delimitada. Os exemplos mais conhecidos deste tipo

de indicador sao os nUmeros-indices de custo de vida, que, de

uma maneira geral, representam uma medida da variagao do custo

de um conjunto de bens e/ou servigos consumidos por uma deter-

minada populagao.

Quando se trata de analisar as variagOes de prego de

um Unico item, o problema assume um carater bastante simples.

Dada a evolugao de pregos de um determinado bem, uma vez deter

minado o periodo base, bastaria dividir pelo prego deste perio

do os pregos dos periodos subseqUentes e ter-se-ia a serie de

indices, neste caso denominados tambem de relativos de pregos.

A necessidade dos nUmeros-indices surge quando se de

seja verificar as variacOes de pregos de um conjunto de bens

ou servigos. Se todos os itens formadores do nUmero-indice ti-•



F

9

vessem seus pregos aumentados na mesma proporgao, o procedimen

to correto seria semelhante ao descrito para um item individu-

al. Entretanto, a inflagao nao tem um carater neutro. Em uma

conjuntura inflacionLia, os pregos de distintos bens e servi-

gos envolvidos em uma atividade qualquer, em geral, elevam-se

de forma diferenciada (STUERU:1
777

). Assim sendo, surge a neces
.

sidade de um instrumento que mega o nivel das varlagoes de pre

cos do conjunto de itens. Os nUmeros-indices de pregos consti-

tuem tal instrumento.

1.1.3 Numeros-indices de pregos relacionados ao Subsetor Edifi

cacOes

1.1.3.1 0 Subsetor Edificagaes
s

Iniameras sao as subdivisOes propostas para a Indlis-

tria da Construcao, nao se chegando a um consenso sobre qual de

las 6 a mais adequada. No presente trabalho adotou-se a subdi-
visao proposta pela FUNDACAO JOAO PINHEIR043 , na qual sgo tres

os subsetores da Ind6stria da Construcao: Edificacaes, Constru

cao Pesada e Montagem Industrial. 0 Subsetor EdificagOes tem co

mo atividade fundamental a construcao de edificacOes.

A norma NBR 8950/85 da AssociAgAo BRASILEIRA DE NOR-

MAS TtCNICAS-ABNT 04 classifica as obras de edificagao em sete

subcategorias. Sao elas:

EdificacOes habitacionais;

EdificagOes comerciais e/ou administrativas;

EdificacOes industriais;

EdificagOes culturais e esportivas;

EstagOes e terminais:

EdificagOes para assistencia medico-social;

g) outras obras de edificagao.

Embora as edificagOes sejam produtos com caracteris-

ticas muito heterogeneas, os aspectos discutidos neste estudo

sobre a coLstrucao de nilmeros-indices de pregos relacionam-se,

4,6
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de maneira geral, a todos os produtos gerados pelo Subsetor E-

dificagOes.

1.1.3.2 Distingo entre prego e custo

Antes de caracterizar os numeros-indices de pregos re

lacionados ao Subsetor Edificagaes, e conveniente fazerumadis

tingo entre prego e custo de uma edifica*. Com base em FER-
-

RY & BRANDON
3 7 

e STONE
7 6 

sao adotadas as seguintes definigoes:

Custo de uma edificagao: corresponds 'a soma dos

dispendios de recursos efetuados pelo construtor para a execu-

cao da edificagao, tais como: materials de construgao, mao-de-

-obra, equipamentos, administragao da obra, etc.

Prego de uma edificagao: e o prego que o usu.irio
-

da edificagao ou o promotor do empreendimento paga ao constru-

tor pela execucao da obra. Engloba, alem do custo da edifica-

gao, a taxa de lucro cobrada pelo constrictor. Nao inclui o va-

lor do terreno, despesas com venda, custo de projetos ou quais

quer outros itens nao relacionados com a construgao de edifica
cao propriamente dita.

•

De acordo com ENK 33
 , construtor (ou empresa constru-

tora) pode ser conceituado como "o agente econOmico que se res

ponsabiliza pelas atividades de construgao civil de um empreen

dimento, direta ou indiretamente, independente de seu porte ou
especie".

0VArios autores, como ISOTALO5
 , SEELEY

74
 , FERRY	 &

37	 10
BRANDON e BEESTON , fazem distingao entre "indice de pre-
COS" (price index) e "indice de custo" (cost index) de edifi-

cagOes. 0 primeiro acompanha a evolugaodoprego de edificago-es,
enquanto que o segundo acompanha a evolugao do seu custo. Se-

gundo os mesmos autores, cada tipo de indice possui um metodo

de elaboragao prOprio e um campo de aplicagao especifico.

Os "indices de pregos" sao elaborados geralmente com

base em pregos de orgamentos de propostas apresentadaspor cons

trutores para a execugao de obras. Uma serie de "indices 	 de
pregos" indica a evolugao do custo de edificagOes acrescido de

...***4140.40-4.4.441,0.14.14.....1,,...4..m.. 044 irh



um componente que engloba o desejo de lucro por parte dos cons

trutores, assim como sua aversao ao risco. Talvez por este mo-

tivo, estes Indices apresentem flutuagOes mais violentas em re

lagao aos indices de custo (STONE76).

Para a elaboracao de "indices de precosnenecessrio

dispor de um fluxo constante de dados relativos a obras seme-

lhantes. Os orcamentos dos quais sac) coletados os dados devem

ter sido elaborados segundo criterios semelhantes. Em funcao

destes requisitos, este tipo de indice tem sido pouco emprega-

do, mesmo em paises desenvolvidos.

Os "indices de custo" de edificacOes, por sua vez,

sao elaborados com base no acompanhamento da evolugao do custo

de bens e servigos empregados na construgao de edificagaes. Ao

contrario dos "indices de pregos", este tipo de indice e exe-

qaivel para qualquer tipo de obra, desde que se conhega a com-

posigao dos custos da mesma. No Brasil, os "indices de custo"

sao amplamente utilizados.

Considerando que os metodos de elaboragao dos dois ti

pos de indices sao bastante diferentes, optou-se por estudar a

penas os chamados "indices de custo". Para manter coerenciacom

a nomenclatura utilizada na bibliografia que aborda a Teoria
, I

dos NUmeros-indices,continuara a ser utilizada,daqui para dian

te, a designagao generica de nUmeros-indices e indices de pre-

gos.

1.1.3.3 Desdobramento de indices

Eventualmente, pode ser necessario conhecer a evolu-

gao do prego de apenas uma parcela da edificagao. Neste caso,

elaboram-se indices de pregos que reflitam a evolugao dos insu

mos empregados na parcela esco1hida. Este procedimento e deno-

minado de desdobramento de um indice.

Uma obra de edificagOes e convencionalmente dividida

em fases (fundacOes, estrutura, alvenaria, etc.), que, por sua

vez sao constituidas por diversos servicos (no caso da fase es

trutura, poder-se-ia ter: formas, ferragem, langamento de con-

creto, etc.). Assim, poderiam ser elaborados indices de pregos
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gos relativos a fases de obra (ou conjunto de servigos) ou re-

lativos a um servigo individual.

Outra possibilidade, freqUentemente empregada, con-

siste na elaboragao de indices de pregcs relativos a grupos de

insumos, tail como: materiais de construgo rda.o-de-obra dire-

ta, mk-de-obra de subempreiteiros, equipamentos, etc. De for-

ma semelhante aos indices de pregos de fases, estes indices po

deriam ser desdobrados em indices mais especificos, como por e

xemplo: materiais cer Aamicos, equipamentos de terraplenagem,etc.

Num trabalho da FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECG-

NOMICASLiz ,os indices relativos a parcelas de edificagoes saTh de

nominados de subindices.

1.2 Caracterizacao do Subsetor EdificacOes 

1.2.1 0 proCesso produtivo

0 processo de construgao de uma edificagao envolve,

direta ou indiretamente, um elevado nUmero de agentes economi-

cos dos mais diferentes tipos e tamanhos, cada umdosquais com

interesses especificos e, em alguns casos, conflitantes (ENK3).

Entre os mais importantes, podem ser citados os seguintes:cons

trutores, projetistas, consultores, fornecedores de materiais,

subempreiteiros, fornecedores de equipamentos, locadores de e-

quipamentos, financiadores, incorporadores e vendedores de i-

mOveis, Orgaos pUblicos, operArios, etc.

Um empreendimento de construgao normalmente e carac-

terizado por apresentar uma empresa construtora principal que

centraliza o processo de execugao da obra e que mantem uma re-

lago contratual com o usuario final da edificagao. A mao-de-

-obra empregada pelo construtor principal pode ser contratada

diretamente ou subcontratada. Muitas vezes, a subcontratagaode

um servigo envolve tambem o fornecimento de materiais e/ou de

equipamentos.

Um grande nUmero de diferentes materiais sao emprega

dos, alguns "in natura" (areia, pedra britada, madeira, etc.)

e outros industrializados. Os materiais de construgao industri
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alizados sao originrios de diversos outros setores da IndUs-

tria. Alguns deles sao produzidos mediante processos artesanais

(tijolos, telhas de barro, etc.), enquanto outros, tais como

tintas, vidros e cimento, envolvem processos de fabricagao ca-

racterizados por um elevado nivel tecnolOgico. As indUstrias fa

bricantes de materiais de construcjo, por sua vez, sao supri-

das por materias-primas provenientes de outros setores indus-

triais.

Os equipamentos, de restrita utilizac rao nas obras de

edificagao, sao, por sua vez, adquiridos mediantecompra, arren

damento ou aluguel.

BROMILOW 28 procurou representar um caso tipico deste

intrincado processo de produgao, atrav6s de um diagrama apre-

sentado, com algumas adaptagOes, na Figura 1.1. Este diagrama

mosiara, de forma simplificada, as inter-relagOes entre os agen

tes econamiCos intervenientes na construgao de uma edificagao.

Os reCangulos representam cada um destes agentes, enquanto as

linhas representam o fluxo de bens e servigos.

Pode-se observar que o processo produtivo da edifica

gao envolve varios estagios. 0 "output" de umestagio constitui

-se num dos "inputs" do estAgio seguinte. Cada estAgio envolve

elementos independentes, com interesses especificos. Logo, ca-

da operagao comercial apresenta caracteristicas prOprias,resul

tante dos interesses e do poder de negociagao das partes envol

vidas (BROMILOW28).

Cada fluxo de bens ou servigos, representado na Figu

ra 1.1 6 correspondido por um fluxo de dinheiro, cujo valor 6

determinado pelo prego estipulado na operagao comercial. Um in

dice de pregos 6 obtido mediante o acompanhamento da evolugao

dos pregos unitarios de bens e servigos, estabelecidos nestas

operagoes.
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1.2.2 Os insumos

1.2.2.1 Distribuigk dos custos

No item 1.1.3.2, observou-se que os indices de pre-

gos de edificacOes abordados pelo presente trabalho s 'ao calcu-

lados a partir da evolugao dos custos de um conjunto de bens

e servicos empregados na sua execuck, usualmente denominados

de insumos. No presente item sk caracterizadas as principais
A

categorias de insumos, assim como a forma de incidenciade seus

custos.

Qualquer obra de construcao civil tem seus custos u-

sualmente classificados em dois grandes grupos: custos diretos

e indiretos. Os custos diretos seo aqueles que podem ser asso-

ciadpa a um servigo especifico no canteiro de obras. Estao as-

sociados a tres categories de insumos: materiais de construgao,
-

mao-de-obra e equipamentos. As duas primeiras, que correspon-

dem a parcela mais significative dos custos diretos, sereo a-

bordadas com maior profundidade nas segOes seguintes.

Diversos trabalhos, tais como os do INSTITUTO DE DE-

SENVOLVIMENTO ECONOMICO E GERENCIAL 8 , da FUNDACAO JOAO PINHEI
as	 1 2

RO	 e de BISHOP , fazem referencia 'a importencia dos servi-

gos subempreitados nos custos diretos, principalmente na cate-

goria meo-de-obra. Entretanto, a nivel nacional,neoexistem da

dos estatisticos que possam indicar quantitativamente a parti-

cipageo relative dos servigos desta natureza no custo total das

edificagOes.

Ao contrrio do que ocorre no Subsetor Construgeo Pe

sada, os equipamentos geralmente representam uma pequena parce

la do custo final das edificagOes. Contudo, este tipo de insu-

mo tende a aumentar a sua importencia, a medida que o processo
de construgeo vai se industrializando. Na prAtica, a categoria

"equipamentos" engloba um conjunto de itens bastante heteroge-

neo, tais como: gruas, bate-estacas, formas especiais, veicu-

los, ferramentas manuais, etc. Alguns destes itens seo associa

veis a uma tarefa especifica, enquanto outros atendem 'aobra de

uma maneira geral.
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Por serem empregados em tarefas especificas e te=

baixo custo, os equipamentos de pequeno porte, via de regra,

tem seus custos incorporados ao custo da rdao-de-obra. Com  rela

gao aos equipamentos de grande porte, seu custo depende de um

elevado ndmero de variveis, tais como: prego de aquisigao, va

for residual, metodo de depreciagk, tempo de,vida dtil, taxas

e impostor diversos, salario do operador, custo dos combusti-

veis, servicos de manutencao, pecas de reposicao, etc.

Os custos indiretos, por sua vez, sao aquelesquenao

podem ser relacionados ao processo produtivo de uma forma in-

trinseca. Referem-se a servigos de apoio a execugao da obra.Al
guns tipos de custos indiretos devem ser distribuidos entre to

das as obras de uma empresa, enquanto outros podem estar asso-

ciados a alguma obra especifica (BITTENCOURT 13 ). Estes custos

estao associados a um numeroso conjunto de insumos, os quais

sao classificados sob alguns titulos, tais como: administragao

do canteiro, taxas, administragao do escrit6rio central, alu-

gueis, financiamentos, etc. A composigao dos custos indiretos

depende das caracteristicas funcionais de cada empresa e da for

ma como os custos sao apropriados. Em geral sac) expressos como

um valor percentual relativo aos custos diretos.

BROMILOW
28 salienta que na Australia, em media, 62%

dos custos indiretos das edificagOes corresponde a salarios de

pessoal administrativo e tecnico. Por esta razao,naquele pais,

a evolugao destes custos apresenta uma relativa semelhanga com

a evolugao do custo da mao-de-obra.

No Brasil, existem poucos estudos sobre a distribui-

gao tipica dos custos das edificagOes segundo as diversas cate

gorias de insumos. Entretanto, tomando por base alguns estudos

nacionais de carter limitado, como os da Fundagao Getialio Var

gas e da FUNDACAO JOAO PINHEIR043
58	 , e algumas pesquisas efe-

81
tuadas em outros palses, como as apresentadas por WOODHEAD

BROMILOW 28 , MASCAR6 & MASCAR6 57 e STUKHART77 , e razoavel supor

que os custos das edificagOes habitacionais, executadas segun-

do o processo produtivo denominado de convencional (FUNDACAO

JOAO PINHEIR0 43 ), distribuem-se, percentualmente, nas diversas

categorias, dentro dos limiter indicados na Tabela 1.1. Sob o

•n•
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ponto de vista do usuArio final, o lucro do construtor consti-

tui-se em mail uma categoria de custo, sendo, portanto, inclui

da nesta tabela.

TABELA 1.1 - Distribuicao dos custos de edifi-
cacoes habitacionais convencionais

NATUREZA DOS CUSTOS LIMITES

Custos

diretos

Materiais

Mao-de-obra

Equipamentos

36-50%

25- 40%

1-	 4%

Custos indiretos 14-20%

Lucro do Construtor 3-	 TY.

Outros tipos de edificacOes podem apresentar uma dis

tribuigao de custos que extrapole os limites indicados na Tabe
47

la 1.1. Por exemplo, segundo estudo da FUNDACAO JOAO PINHEIRO ,

as edificagOes industriais, por possuirem geralmente estrutu-

ras de grande porte e uma pequena quantidade de servigos de a-

cabamento, sao executadas mediante um use intensivo de equipa-

mentos, apresentando, desta forma, uma distribuigao dos cus-

tos, no que tange a categorias de insumos, semelhante a obras

do Subsetor Construcao Pesada.

1.2.2.2 Mao-de-obra

A atividade de construc .ao civil envolve diversas ca-

tegorias profissionais. 0 custo da mao-de-obra engloba o sala-

rio bruto, correspondente ao valor pago diretamente ao emprega

do, e uma serie de outros custos adicionais, estabelecidos por

lei, denominados de encargos sociais.

Em geral o salario bruto e proporcional ao nUmero de

horas trabalhadas. No entanto, o pagamento por tarefa ou por

producao e eventualmente utilizado, visando a aumentar a pro

dutividade do trabalho em situagOes bem definidas e relativa-

mente faceis de serem mensuradas.
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Nas principais cidades brasileiras, mediante acor-

dos entre os sindicatos de trabalhadores e o sindicato de pa-

trOes, sao estabelecidos pisos salariais. Nem todos os opera-

rios que trabalham em obras de edificacao pertencem ao mesmo

sindicato. Pox- exemplo, em Porto Alegre, os empregados de em-

presas de instalagoes prediais pertencem ao Sindicato dos Ofi-

ciais Eletricistas e Trabalhadores das Indilstrias de Instala-

gbes El6tricas, de G,is, Hidniulicas e SanitLias de Porto Ale-

'gre, enquanto os operarios de empresas construtoras, via de re

gra, sao filiados ao Sindicato dos Trabalhadores da IndUstria

da Construgao Civil em Porto Alegre.

At fevereiro deste ano, segundo a legislagao brasi-

leira, os salArios deveriam ser reajustados semestralmente com

base nas variagOes de indices de custo de vida de abrangencia

nacippal, elaborados_pela Fundacao Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatistica (IBGE). At dezembro de 1985, foi emprega

do o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC), enquanto

no inicio deste ano passou a ser empregado o Indice de Precos

ao Consumidor Ampliado (IPCA). Com os Decretos-Lei n2 2283 23 e

n2 2284 24 , os reajustes passaram a ter periodicidade anual,sen

do calculados com base nas variacOes do Indice de Pregos ao Con

sumidor (IPC), outro Indice de custo de vida calculadopelames

ma instituigao. Entretanto, sempre que o IPC alcangar uma va-

riagao acumulada maior ou igual a 20%, independentemente do pe

riodo decorrido, o reajuste sera automAtico. A data do reajus-

te salarial depende do sindicato ao qual cada categoria perten

ce.

0 salArio real pago pelas empresas, via de regra,nao

corresponde ao piso salarial. Dados publicados pelo Sindicato
15

das Inddstrias da Construgao Civil no Rio Grande do Sul mos-

tram que, em Porto Alegre, os salArios medios das diversas ca-

tegorias profissionais pagos pelas empresas filiadas ao referi

do sindicato, tem lido, nos dltimos anos, superiores aos res-

pectivos pisos salariais, ocorrendo oscilagees daqueles valo-

res, mesmo em meses nos quais nao ocorrem dissidios. Estas os-

cilagOes provavelmente sao causadas por variagOes na relagao en

tre oferta e procura da mao-de-obra, assim como por politicas

salariais especificas de algumas empresas.
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Com relagao aos encargos sociais, ester sao expres-

sos como uma percentagem do satiric, bruto. Alguns (tens dos en

cargos sociais sao fixos, enquanto outros variam em fungao de

uma serie de fatores, tais como caracteristicas operacionais

das empresas, relagao entre a oferta e a procura de empregos,

politica de pessoal das empresas, criterios de apropriagao de

custo, etc. (FORMOSO et a1ii 38 ). E bastante provavel,portanto,

que o valor percentual dos encargos sociais possa variar de em

presa para empresa e em fungao da regiao geografica e do perio

do dentro dos quais a obra e executada. 0 trabalho de FORMOSO,

et alii 38 tamb6m indica que, segundo diversas fontes consults-

das, incluindo empresas construtoras e revistas tecnicas, o to

tal de encargos sociais pode variar entre 97% e 115% do salAri

o bruto.

Com relagao a mao-de-obra subcontratada, nao existem

quaisquer estudos que indlquem o valor dos encargos sociais e-

fetivamente incidentes ou se o salario bAsico dos empregados so

fre uma evolugao semelhante ao salario ba..sico da mao-de-obra

contratada diretamente.

1.2.2.3 Materiais de construgao

Conforme jA foi salientado, a construgao de edifica-

gees envolve um grande nUmero de diferentes materiais. As in-

dlastrias fornecedoras dos mesmos encontram-se inseridas em di-

versos setores da atividade economica, nao caracterizando um U.

nico setor ou genero industrial (FUNDACAO JOAO PINHEIR043).

0 custo dos materiais nao correspondem, via de regra,

somente aos precos efetivamente pagos aos fornecedores. RAKHRA

& WILSON 69 subdividem o custo total dos materiais de construgao

em quatro componentes: custo basico, transporte, estocagem (in

elusive descarga na obra) e quebras. Os valores dos tres pri-

meiros, ao longo do tempo, podem alterar-se em proporcaes dis-

tintas. Alguns materiais muito volumosos, tais como areia, pe-

dra britada e tijolos, apresentam o custo do componente trans-

porte bastante elevado em relagao ao custo total.

No Brasil, para a maioria dos materials, existe ain-
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da um quinto componente de custo, que corresponde aos impostor

vinculados a operagao de venda (ICM, IPI, etc.). Estes impos-

tos, expressos como uma percentagem do custo basic°, podem so-

frer alteracOes ao longo do tempo e segundo a localizagao geo-
gnifica.

Ao contrrio da mao-de-obra, os materiais de constru

gao, em sua maioria, tem apresentado nos laltimos anos uma pe-

riodicidade de reajuste mensal ou bimensal. 0 trabalho de CON-

TO, PRUDENCIO Jr. & SILVA 31 sobre a evolugao de pregos de nove

materiais de construgao, em Porto Alegre, no ano de 1984, con-

firma esta tendencia. X medida que aumenta a taxa de inflagao

e provAvel que a periodicidade media dos aumentos de pregos se
ja reduzida.

0 Govern° Federal, principalmente com o objetivo 	 de

controlar a inflagao global do pais, com freqttncia exerce con

trole direto sobre os pregos de alguns bens e servigos. At 	 fe

vereiro deste ano, o Conselho Interministerial de Pregos (CIP)

vinha controlando os pregos de alguns materiais de construgao.

Este controle nao se constitula em uma garantia contra a evolu

gao dos pregos cobrados pelos setores controlados. 0 prego ta-

belado era calculado a partir de uma estrutura de custo prede-

terminada e, a medida que cresciam os custos de produgao, 	 os
pregos dos materiais eram reajustados na devida proporgao (FUN

,
DAgAo JOAO PINHEIRO

43
 ).

Com os Decretos-Lei n2 2283 e n2 2284, os pregos de

todos os bens e servigos foram "congelados nos niveis de 27 de

fevereiro, admitida a revisao setorial e temporaria pelos Or-

gaos federais competentes, em fungao da estabilidade da nova

moeda ou de fenOmenos conjunturais".



2. 0 REAJUSTAMENTO DE PRECOS

2.1 ConsideracOes gerais 

0 campo de aplicack dos indices de pregos no Subse-

tor Edificag3es e bastante amplo, englobando desde a elabora-

cao de estudos macroeconOmicos at a tomada de decisbes por par
to de uma pequena empresa construtora.

Os indices de pregos, geralmente, sao empregados se-

gundo tres diferentes procedimentos: elaboragao de estimati-

vas futuras de custos, atualizagao de custos e analise da evo-

lugao de indices.

Na atividade de construcao civil muitas vezes e ne-

cessario fazer previsoes futuras de custos. Por exemplo, os or

gaos governamentais, ao estabelecerem suas dotagOes orgamenta-

rias, necessitam estimar o custo total de seusinvestimentos em

obras de edificagao levando em consideragao o efeito inflacio-

nario. As empresas construtoras, ao elaborarem orcamentos de

caixa ou estudos de viabilidade econOmico-financeira, tambem

precisam projetar custos futuros de edificagOes.

Estas estimativas podem ser elaboradas com o auxilio

de indices de pregos. A partir do conhecimento de sua evolugao

recente, um indice de pregos pode ter sua evolugao projetada pa

ra o futuro, mediante o ernprego de metodos matematicos.

0 segundo procedimento consiste em estimar o custo

presente de uma edificagao, ou de parte dela, com base em da-

dos disponiveis relativos a periodos decorridos no passado. A

elaboragao de estimativas de custo expeditas, a partir de da-

dos de obras ja executadas, o reajustamento de pregos de con-

tratos, o controle de custo de obras e a contabilidade de em-

presas sao seus principais campos de aplicagao.

A analise da evolugao de indices de pregos, eventual

- 21 -
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mente comparando-a com outras variaveis econ^omicas,porsuavez,

constitui-se em valioso instrumento de apoio a tomada de deci-
sao por parte dos agentes econOmlcos envolvidos noSubsetorEdi

ficagoes.

0 reajustamento de pregos de contratos, principalmen

to de obras pUblicas, constitui-se no grande campo de 	 aplica-

gao dos indices de pregos na IndUstria da Construgao, especial

mente nos 61timos anos, quando houve um recrudescimento da in-

flacao brasileira. Mesmo em paises desenvolvidos, alguns dos

quais com reduzidas taxis de inflagao, o problema do reajusta-
mento tem se constituido em objeto de estudo de varias insti-

tuicOes de pesquisa. Podem ser destacados os estudos de ISOTA-
5 0	 27	 09

LO na Suecia, BROMILOW na Australia, BARNES	 ,PERRY& THOMP
67	 35	 78	 60

SON	 , EVISON & NEALE	 , THOMPSON , NEALE & LIGHT , e FEL-
36	 77

LOWS na Inglaterra, STUKHART	 nos Estados Unidos e WARSZAW-
80

SKI	 em Israel.

E importante salientar que reajustamento de 	 pregos e
0 2

correcao monetaria sao conceitos diferentes. AMARAL 	 afirma

que a corregao monetaria tem por finalidade recornpor o poder

aquisitivo da moeda, em presenga de uma conjuntura inflaciona-

ria, enquanto o reajustamento de pregos visa a atualizar o pre

go de um produto em fungao de alteragOes nos custos dos insu -

mos.

Para o calculo da corregao monetaria devem ser empre

gados indices gerais de pregos, os quais devem refletir,da for

ma mais ampla possivel, "as variagOes do poder de compradamoe

da, tomadas a partir da media ponderada de todas as operagOes

realizadas no territOrio nacional dentro de determinado perio-

do de tempo"°•A corregao monetaria, se admitida pela 	 legisla-

gao, deve ser utilizada em clausulas de contratos de	 qualquer

natureza, sempre que se deseja manter constante o valor da moe

da em diferentes momentos. No reajustamento de pregos, por ou-

tro lado, devem ser empregados indices de pregos especificos,

que reflitam apenas as variagOes nos pregos dos bens e servi-

gos utilizados na elaboragao do produto.
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2.2 A import 'ancia do reajustamento

Os contratos de execucao de obras de construcao ci-

vil normalmente apresentam, como instrumento basic°, uma esti-

mativa de custo detalhada, denominada de orcamento discrimina-

do, a partir da qual sao obtidos os valores pagos parceladamen

to pelo cliente ao construtor.

WARSZAWSKI" afirma que uma das areas mais problem-

ticas com respeito a tomada de decisOes dentro do processo de

construck e a elaboragao de estimativas de custo precisas em

presenca de uma conjuntura inflacionaria. Sob o ponto de vista

do construtor, uma forma de atenuar este problema eelaborar or

gamentos discriminados com os pregos presentes e estabelecer

criterios para o reajustamento dos mesmos.

t uma caracteristica intrinseca das empresas constru

toras apresentar uma reduzida taxa de lucratividade liquida re

lativa ao faturamento. PARK 65 e PERRY & THOMPSON67 afirmam que

as empresas tipicas apresentam taxas em torno de 4%.Segundoda

dos apresentados pela FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA 39 , as

vinte maiores empresas construtoras de edificacaes no Brasil a

presentaram, no periodo compreendido entre 1978 e 1982 uma re-

lagao entre lucro e faturamente variando entre 6 e 11%. Desta

forma, um reajustamento de pregos muito inferior ao real pode

exercer consideravel influencia na situagao econemica das em-

presas. Por outro lado, correcOes excessivamente superiores

evolucao real dos pregos exigiriam investimentos adicionaispor

parte dos Orgaos governamentais, prejudicando a sociedade como

um todo (KIRSTEN53).

0 estabelecimento de criterios de reajustamento de

pregos justos para o construtor e para o cliente, assim como o

emprego de mameros-indices de pregos adequados, podem trazer be

neficios a ambas as partes, especialmente em obras com longo

prazo de execugao ou em periodos com taxas de inflagao eleva-

das, quando o valor total do reajustamento pode at superar

valor bAsico do contrato.

0 risco na atividade de construcao civil pode ser ge

nericamente definido como uma exposigao a eventuais perdas ou
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ganhos financeiros, provocada pelo envolvimento de um agente e
„

conomico no processo de construgao (STUKHART 77 ).

A inflagao constitui-se em um dos inUmeros riscos en

contratos na contratagao de obras. As clAusulas de reajustamen

to de pregos, por sua vez, podem ser consideradas come formas

de divisao do risco motivado pela inflagao entre o cliente e o

construtor.

Nos contratos por prego fixo, todo o risco devido

inflagao e assumido pelo construtor, que deve incluir na sua

proposta uma margem adicional destinada a cobrir eventuais au-

mentos nos pregos dos insumos. Se o cliente pagaaoconstrutor,

de forma integral, todos os aumentos de pregos, aquele estara

suportando totalmente este tipo de risco. Entre estes dois ex-

tremos, existem varias modalidades de reajustamento de pregos,

as quais proporcionam a divisao do risco entre ambas as partes.

STUKHART" e BARNES° 8 mostram-se favoraveis ao rea-

justamento de pregos, principalmente se o.cliente e o Governo,
uma vez que este detem o controle de diversos fatores conside-

rados incontrolaveis pelos construtores. PERRY & THOMPSON 67 a-

presentam posicao semelhante, com a ressalva de que o incenti-

vo aos construtores pares gerenciar as suas compras deve ser man

tido.

0 reajustamento de pregos tem lido combatido algumas

vezes com o argumento de que o seu emprego gera inflagao. En-

tretanto, alguns autores, como FELLOWS 36
 e STUKHART

/7
 , discor-

dam fiesta ideia e afirmam que os contratos corn pregos fixos po

dem realimentar o processo inflacionario. Estes autores argu-

mentam que, sem reajustamento, os construtores estipulam seus

pregos com base na inflagao futura .estimada. Como ha incerteza

nesta previsao, via de regra, uma margem adicional, denominada

taxa de risco, destinada a evitar eventuais prejuizos, d in-

cluida nos pregos do construtor, elevando, assim, o prego fi-

nal do produto.

2.3 Modalidades de reajustamento

SIQUEIRA75 apresenta uma exaustiva descrigao das mo-
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dalidades de contratos tipicos das obras de construgao civil.

Algumas destas modalidades, tal como o contrato por administra

gao, contem, inerentemente, reajustamento de pregos. Outras mo

dalidades, como, por exemplo, os contratos por empreitada glo-

bal ou por prego unitario, podem ou nao incluir clausulas que

estabelegam criterios de reajustamento de pregos.

A norma NB-75/72 da ABNT 5 prescreve tras criterios pa

ra o reajustamento de pregos. Sao eles:

Processo sintetico: neste processo os pregos con-

tidos na proposta, denominados de pregos iniciais, sao reajus-

tados com base no comportamento de indices de pregos. Para es-

te fim, podem ser empregados o prego global da proposta,os pre

gos parciais (referentes as fases de obra), ou os pregos unita

rios (correspondentes as unidades de servigo). No primeiro ca-
so, e utilizado um indice de prego Unico, enquanto nos demais
sao empregados vArios indices, cada um relativo, respectivamen

te, a fases de obra e a servigos. Como os indices de pregos nor

malmente sao medidas de carater aproximado (este tema sera a-

bordado no Capitulo 3), esta forma de reajustamento nao elimi-

na totalmente o risco devido a inflagao para o construtor. En-
tretanto, este risco e reduzido substancialmente, quando o rea

justamento e pago de forma integral.

Processo analitico: os pregos dos insumosdaobra,

denominados de pregos primarios, que entram nas composicOes de

custo unitario dos servicos, sao reavaliados periodicamente,ob

tendo-se, desta forma, o orgamento atualizado da obra.	 Nesta

forma de reajustamento, o cliente praticamente assume todo

risco motivado pela inflagao.

c) Processo ponderado: este processo e semelhante ao
anterior. Entretanto, sao tomados apenas os insumos predominan

tes sob o aspecto do custo, cujos pregos sao denominados de pre

gos primarios principais. A exemplo do processo sintetico,esta

forma de reajustamento possui um carater aproximado, permane-

cendo um risco residual para o construtor, cuja magnitude de-

pende da quantidade de insumos considerados.

36FELLOWS	 relaciona algumas caracteristicas deseja-
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veis aos criterios de reajustamento, entre as quais podem ser

destacadas as seguintes:

A operagao do sistema de calculo do reajustamento

deve ser a mais clara e simples possivel. 0 custo administrati

vo deve ser compativel corn os beneficios resultantes.

0 metodo de calculo do reajustamento deve apresen

tar um grau de precisao razoavel. 0 valor calculado nao deve

ser viesado.

importante salientar a diferenga entre imprecisao

e vies. um metodo de calculo impreciso apresenta resultadostan

to inferiores quanto superiores ao real, existindo, no entan-

to, uma tendencia a haver uma compensagao

longo de um determinado periodo. 0 metodo

traz resultados que, em media,

timar substancialmente o valor

siderado.

entre os

viesado,

mesmos ao

por suavez,

ou superes-

periodo con

tendem a subestimar

do reajustamento no

THOMPSON
78
 descreve um criterio de reajustamento em-

pregado na Inglaterra, denominado de metodo da variagao do pre

go (variation of price method), cujas caracteristicas sao seme

lhantes ao processo ponderado, prescrito na NB-75. Este autor,
36

assim como FELLOWS , afirma que este processo tem se mostrado

pouco eficaz, ja que demanda uma grande quantidade de trabalho,
provoca atritos entre o cliente e o construtor, e, dependendo

da estrutura de custo da obra, pode mostrar-se pouco preciso.

Estes atritos, em geral, sao provocados pelo intenso controle

que o cliente necessita exercer sobre algumas atividades admi-

nistrativas do construtor.

Segundo BROMILOW 28 , na Australia, em fungao de seu

alto custo e pelos atritos provocados entre o cliente e o cons-

trutor, o processo analitico de reajustamento de precosnao tern

sido utilizado em obras de edificagOes, embora em obras de ou-

tra natureza, nas quais o nUmero de insumos n go e tgo elevado,
ele continue sendo valid°.

MILOW 2 8

Diversos

ISOTAL05°

autores, tais como PERRY & THOMPSON
67

, BRO-

e FELLOWS 3 6 , afirmam que,na maioria dos ca-

sos,c reajustamento de pregos pelo processo sintetico, tal co-
.
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mo descrito pela NB-75, parece ser o mais adequado as obras de

edificagao. Fica, portanto, evidenciada a necessidadede se dis

por de mameros-indices de pregos que sejam adequados a esta fi

nalidade.

2.4 Os enfoques do reajustamento de pregos 

.
STUKHART

77
 apresenta dois enfoques antagonlcos para

o reajustamento de pregos. No primeiro, o reajustamento incide

sabre os pregos propostos pelo construtor, os quais incluem a

margem de lucro estipulada pelo mesmo. Em outras palavras,a to

xa de lucro e corrigida na mesma proporg go que o custo total ou

parcial da obra, estimado pelo construtor.

No outro enfoque, a cldusula de reajustamento tem o

objetivo de reembolsar ao construtor os -acrescimos ocorridos

nos pregos dos insumos em fungdo da inflagao. Neste caso, a mar

gem de lucro do construtor nao e corrigida.
28

BROMILOW define o reajustamentodepregos como a in

dexagao de componentes de custo relativos a um dado empreendi-

mento, cujo objetivo e reconstruir a situagao anterior do cons

trutor, caso os pregos nao tivessem sido alterados. Nesta defi

nigao, subentende-se que o lucro do construtor, embutido nos

pregos, tambem deve ser corrigido.

No Brasil, o Decreto-Lei 185 de 23/12/196722estabele

ce que nos contratos de obras plablicas da administragao fede-

ral, apenas 90% do valor do reajustamento calculado sere pago

ao construtor. Segundo artigodaRevista Conjuntura Econemica 30,

este fator de redugao visa a excluir do reajustamento a parce-

la dos pregos correspondente ao lucro e ao risco comercial do

construtor.

A NB-75/72 da ABNT° 5 , ainda em vigor, nao faz qual-

quer referencia a aplicagao de um fator de redugao nas fOrmu-
las de calculo de reajustamento.

Tem havido muita discussao sobre qual entre os dois

enfoques e o mais adequado. Os empresArios tem reivindicado a

supre.ssao deste fator de redugao (BRASIL 26
 ), enquanto os Or-_
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gaos governamentais insistem em mante-lo.

Como a inflagao afeta, em geral, o prego de todos

bens e services, parece razoivel que o valor do lucro do cons-

trutor tambem seja reajustado. Seria mais lOgico empregar para

este fim indices gerais de pregos que refletem a perda do po-

der aquisitivo da moeda.

Na pratica, este fator de reducao representa um ris-

co adicional suportado pelos construtores. Um construtor que de

seja mantes sua taxa de lucratividade relativa ao faturamento

constante, deve estimar e incluir nos seus pregos o valor cor-

respondents a parcela do reajustamento nao paga pelo cliente.
Como o risco e aumentado, de acordo com o que foi formulado no

item 2.2, este procedimento pode realimentar a inflagao ao in

v6s de desestimula-la, jA que a taxa de risco utilizada pelos

construtores provavelmente e maior.

BROMILOW
2 
8 afirma que,qualquer . que seja ocriterio de

divisao do risco entre o construtor e o cliente, a estimativa

da elevagao dos custos da obra deve ser efetuada, sempre que

possivel. Esta afirmagao vem a salientar a utilidade dos indi-

ces de pregos, mesmo na ausencia de clausulas de reajustamen-

to.

2.5 0 reajustamento de pregos no Brasil

2.5.1 Obras plablicas

Na decada de 50 a inflagao anualm6diabrasileira era

ligeiramente superior a 18%. Ao final daquela d6cada e no ini-

cio da seguinte, houve um recrudescimento do processo inflacio

conforme pode ser constatado no Quadro 2.1. 0 primeiro

instrumento legal a nivel federal que abordou o problemadorea

justamento de pregos de contratos de obras plablicas foi o De-

creto n2 309 de 6 de dezembro de 1961 17 queestabelecia "normas

para revisao de pregos de contratos de obras ou servigos a car

go do Governo Federal".



QUADRO 2.1

Taxas anuais de inflack - medidas oficiais

ANO
TAXA	 DE

INFLACAO
ANO

TAXA	 DE

INFLACAO

46 16,5 66 38,2
47 6,3 67 25,0
48 9,2 68 25,5
49 9,0 69 20,1
50 13,4 70 19,3
51 19,8 71 19,5
52 10,3 72 15,7
53 15,1 73 15,5
54 30,3 74 34,5
55 13,1 75 29,4
56 19,2 76 .	 46,3
57 12,5 77 38,8
58 12,2 78 40,8
59 37,7 79 77,2
60 30,9 80 110,2
61 38,1 81 95,2
62 53,2 82 99,7
63 78,0 83 211,0
64 87,8 84 223,8
65 55,4 85 233,6

FONTES: Instituto Brasileiro de Economia da
Fundagao Getdlio Vargas

Fundagao Institute Brasileiro de Geo
grafia e Estatistica-IBGE

Obs.: Entre 1946 e 1969 a medida oficial da
inflacao anual brasileira foi o fndice	 de
Pregos do Atacado (IPA) e entre 1970e 1984,
o fndice Geral de Pregos-Disponibilidade In
terna (IGP), ambos calculados pela Fundagao
Getialio Vargas. Em 1985, foi adotado o Indi
ce de Pregos ao Consumidor Ampliado (IPCA),
calculado pela Fundagao Institute Brasilei-
ro de Geografia e Estatistica.
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Entre outras coisas, este decreto admitia a revisk

de pregos apenas em periodos minimos de seis meses ou quando a

variagao dos pregos unitarios fosse superior a 10% "em casos de

forga maior ou fortuitos". A fOrmula de cLculo do reajustamen

to apresentava um fator de redugao de 90% 	 discutido no i-

tem 2.4) e os indices de pregos a serem empregados nao eram de

finidos com precisao. Segundo um artigo da Revista Conjuntura

EconOmica 3 ° , o Decreto n2 309 teve aplicagao muito restrita.

Apos 1961, a inflagao continuou crescendo, alcangan-

do a taxa anual de 87,8% em 1964. Neste ano entrou em vigor a

Lei N2 4.370 de 29 de julho de 196425, que revogou o decreto an

terior. A revisao de pregos passou a ter um caster facultati-

vo, sendo eliminada a periodicidade minima de leis meses. A fOr

mula de calculo estipulada pela lei era a seguinte:

R = 0,90
I - I o1 	 V (2.1)

onde I o
 o indice de pregos verificado no rdes de apresentagao

da proposta que deu origem ao contrato, e I1 e a media aritme-
tica dos indices mensais do periodo a ser reajustado. A defini

gao de I 1 deu margens a ddvidas, existindo algumas divergenci-

as de interpretagao, a 6poca, entre os v6.rios Orgaos federais.

E provAvel que diferengas na forma de aplicagao do indice te-

nham provocado resultados tao ou mais distorcidos quanto a es-

colha do indice inadequado (ver artigo da Revista Conjuntura E

conOmica 30 ). Os indices elaborados pelo InstitutoBrasileiro de

Economia da Fundagao Getdlio Vargas foram os recomendados, e-

xistindo, no entanto, abertura para serem empregados indices

mais especificos disponiveis.

Nos anos seguintes, a inflagao passou a decair e, em

1967, o Decreto-Lei n2 185 de 23 de fevereiro de 1967 foi ins-

tituido, revogando a Lei n 2 4.370. Este decreto-lei dispOs de

forma mais abrangente sobre a contratagao de obras e o reajus-

tamento de pregos. Entre outras coisas, ficou estipulado que

"os servigos e obras a cargo dos diversos Org'S."os do Governo Fe

deral serao pagos, quando ajustados ou contratados com tercel-
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ros, mediante Tabela Geral de Pregos UnitArios, variavel para

as diferentes regioes do pais, mas identica para todos os Or-
-	 22

gaos"	 Esta tabela seria elaborada em um prazo de 120 dias, o

que nunca foi executado.

A fOrmula permaneceu a mesma da Lei n2 4.370. Com  re

lagao aos indices, passou a ser de compet'6ncia dos Ministros de

Estado aprova.-los, nos Orgaos da administragao direta e autar-

quica sob a jurisdigao de cada um. Esta indefinigao com respei

to a indicadores, fez com que uma infinidade de indicadores pas

sasse a ser utilizado pelos Orgaos pUblicos, tanto indicado-

res de pregos especificos da Inddstria da Construcao quanto in

dicadores gerais de pregos (ver artigo da Revista Conjuntura E

conemica 88 ). Algum tempo depois, o Decreto n2 60.407 de 11 de

margo de 1967 18 e o Decreto n2 60.706 de 9 de maio do mesmo

ano 19 estabeleceram um teto para o valor do reajustamento, cor

respondente . a 35% dos pregos unitarios vigentes na data do con

trato.
-

Ao longo do ano de 1973, a forte aceleragao do ritmo

de obras pUblicas gerou uma escassez de fatores de produgao. Fo

ram observados aumentos de custos substancialmente maiores na

IndUstria da Construgao em relagao a outros setores da econo-

mia nacional (ver artigo da Revista Conjuntura Economics ' ).No

ano seguinte, a taxa de inflagao recomegou a subir, o que pos-

sivelmente provocou a revogagao dos Decretos n2 60407 e 60706

atraves do Decreto n2 74.220 de 25 de junho de 197420.

0 Decreto n2 83.992 de 18 de setembro de 1979 21
 atri

buiu ao Ministro de Estado-Chefe da Secretaria do Planejamento

a fungao de estabelecer criterios uniformes a serem obedecidos

na aprovagao dos indices empregados no reajustamento de pregos

de contratos.

Na decada seguinte, a taxa anual de inflagao conti-

nuou aumentando, ultrapassando 100% em 1980 e 200% em 1983. 0

valor do reajustamento dos contratos de obras, em conseqtiencia,

passou a se constituir numa parcela muito expressiva das recei

tas das empresas, eventualmente superando o valor contratual da

obra. Logo, o risco motivado pela inflagao tambem aumentou pa-

ra aTbas as partes. Entretanto, nenhuma alteragao significati-
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va foi efetuada no Decreto-Lei n9 135.

A nivel regional diferentes procedimentos tom sido

adotados dependendo da legislacio especifica

estadual ou municipal. Em alguns estados, as

tamento de pregos apresentam caracteristicas

existente a nivel

normas de reajus-
,

proprias, distin-

tas daquelas aplicadas pelo Govern() Federal, como ocorre nos Es

tados de Sao Paulo e do Rio de Janeiro. Em outros locals, ha

uma reproducao, total ou parcial, das leis federals vigentes.E

o que ocorre no Estado do Rio Grande do Sul e no Municipio de

Porto Alegre.

Com a instituicao dos Decretos-Lei n 2 2.283 e 2.284,

os contratos de obras piblicas em todos os niveis deixaram de

apresentar clausulas de reajustamento de pregos, embora estes

instrumentos legais nao o tenham proibido (AMARAL
02 ).Mesmo que

a recente reforma econOmica venha a reduzir consideravelmente

o nivel inflacionario ocorrido nos atimos cinco anos, 	 pro-

vivel que o reajustamento de pregos volte a ser empregado,prill

cipalmente em contratos de obras de longa'duragao, tal como o-

corre em varios paises com moeda estavel.

At a instituigao do Decreto-Lei n2 2.283, a classe

empresarial da IndUstria da Construgao, de maneira geral, mani

festava-se insatisfeita com os criterios de reajustamento de

pregos utilizados nos contratos de obras Oblicas, como 	 pode
1.32

ser comprovado em artigos da Revista Dirigente Construtor

Em alguns cong:ressos, como nos Encontros Nacionais da Constru-
26 -

gao (BRASIL ) estas reivindicagoes tern sido apresentadas, pa-

dendo ser resumidas nos seguintes tOpicos:

0 fator de redugao das fOrmulas de reajustamento,

em geral 0,90, deve ser eliminado;

Sao necessarios indices de pregos mais especifi-

cos aos diversos tipos de obras e as diferentes regibes geogr

ficas;
0 reajustamento pelo processo sintetico deve ser

aplicado a nivel de pregos unitarios dos servigos, com a utili

zagao dos indices adequados. Deve ser evitado o reajustamento

global dos pregos mediante o emprego de um indice lanico;

0 reajustamento de pregos dove ser obrigatOrio,in
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dependentemente do porte e das caracteristicas da obra ou de

seu prazo de execugao;

e) 0 indice l o, apresentado na. Formula 2.1, deve ser

referente 'a data de apresentaca- o da proposta, e nao 'a data de

assinatura do contrato.

Com base nestes fatos, constata-se que o Governo Fe-

deral tem mantido uma politica de delegar ao construtoruma par

cela do risco devido a inflagao nos contratos de obras
Tambem se observa que a legislagao vigente nao demonstra

qualquer preocupagao em criar ou utilizar indices de pregos es

pecificos as obras executadas.

Os construtores, por sua vez, tem reivindicado a re-

dugao do risco por eles assumido, seja pelo emprego de indices

menos abrangentes como tambem pela eliminagao do fator de redu

gao e pela alteragao do periodo ao qual o indice I 0 se refere.

2.5.2 Obras privadas

Os contratos de construcao privada, fora do Sistema

Financeiro da Habitagao, tem utilizado inUmeros criterios de re

avaliagao de custo, nao existindo qualquer instrumento legal

que os defina. A norma NBR 5670/77 da ASSOCIACAOBRASILEIRA DE

NORMAS TECNICAS-ABNI? 6 que fixa condicOes e prescrigOes para

selegao e contratagao de servigos e obras de engenharia e ar-

quitetura de natureza privada, apenas cita a possibilidade de

haver reajustamento de pregos. Para as obras de edificagao exe

cutadas em regime de condominio a NB-140/65 estabelece as con

digOes para a contratagao de obras de edificagao. Entretanto,

nos contratos em regime de empreitada a citada norma simples-

mente menciona a possibilidade de revisao de pregos, inexistin

do recomendacOes especificas sobre este problema.

Com relagao as obras financiadas pelo Sistema Finan-
ceiro da Habitagao,ate fevereiro deste ano,asparcelas mensais

liberadas pelo agente financeiro a partir do cronograma fisico

-financeiro anexo ao orgamento eram reajustadas com base na va

riagao da Unidade Padrao de Capital (UPC), efetuada a cada

tres meses. 0 emprego deste indicador provavelmente trouxe dis



- 34-

torc3es no reajustamento de pregos, uma vez que o mesmo n 'ao se

constitui em um indice de pregos especifico do Subsetor Edifi-

cacoes. Este problema e abordado no Capitulo 5.



3. A CONSTRUCAO DE NOMEROS-INDICES DE EDIFICACOES

3.1 ConsideracOes gerais 

Os criterios para a eiaboragao de ndmeros-indices Cem

sido largamente discutidos por inUmeros autores, envolvidos,

principalmente, com o estudo de indices de custo de vida. Com

relacao aos ndmeros-indices relacionados a Inddstria da Cons-
trugao, a discussao em torno dos metodos de elaboragao encon-

35
tra-se ainda em fase embrionaria (KIRSTEN ), especialmente

considerando que os mesmos apresentam muitas diferengas em re-

lagao aos ndmeros-indices de custo de vida.

Inicialmente, e necessario que o conjunto de edifica
-

goes abrangidas pelo ndmero-indice seja definido com precisao,
-

em especial com relagao aos seguintes aspectos:

Cidades ou regioes nas quail estao localizadas as

edificagOes7

Principals elementos dos projetos, tais como ca-

racteristicas geometricas, padrao de acabamento, materials es-

pecificados, etc.;

Principais agentes econOmicos envolvidos,especial

mente com relagao 'aqueles que podem fornecer informagOes de pre

gos, como, por exemplo, construtores, fornecedores de materials

e subempreiteiros7

Caracteristicas do processo de produgao nao defi-

nidas implicitamente pelo projeto, tais como: tecnicas de cons

trugao empregadas, equipamentos utilizados, etc.

As caracteristicas das edificagOes abrangidas devem

ser amplamente divulgadas, de forma a evitar que os usuarios a

pliquem os indices de pregos inadequadamente.

Uma vez definidas estas edificagOes,pode-se proceder

construgao dos ndmeros-indices. Com  base em NUNEZ DEL PRADO62 ,

- 35 -
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esta tarefa pode ser subdividida em etapas. Sao elas:

Identificagao do grupo de insumos basicos, 	 com

suas respectivas quantidades fisicas, que representam o conjun

to de edificacOes abrangido pelos indices

Selecao dos itens cujos precos serao acompanhados:

Determinacao das ponderagoes comas quail os itens

escolhidos sao considerados no calculo dos indices:

Determinacao do sistema de coleta de precos:

Escolha da f6rmula: e

Estabelecimento de criterios para a atualizacqope

riOdica do ndmero-indice.

Cada uma destas etapas sera discutida ao longo deste

capitulo.

3.2 Abrangencia do indice 

No capitulo 1 foi mencionado que a produgao de uma

edificagao envolve um niamero muito elevado de diferentes tipos

de insumos, entre materiais de construgao, categorias de mao-

-de-obra e servigos subcontratados, alem de equipamentos e ou-

tros itens classificados como custos indiretos.

Os componentes de custo das diversas fases de uma edi

ficagao, em geral, diferem substancia1mente. BROMILOW
2 
7 , por

exemplo, salienta que as fases finais de uma obra de edifica-
-

gao (revestimentos, pinturas, limpeza, etc.) apresentam dispen

dios com mao-de-obra proporcionalmente superiores aos das ini-
-

ciais. Por outro lado, nas fases de movimentagao de terra e fun

dagaes e comum o emprego de equipamentos pesados, tais como ba
te-estacas e retroescavadeiras. Se a estrutura for de concreto

armado, quantidades substanciais de cimento, ago e agregados

sao consumidas durante sua execugao. Como a inflagao afeta os

pregos de bens e servigos de forma diferenciada, um indice que

acompanha a evolugao do custo de uma edificagao pode nao ser a

dequado para monitorar as variagOes no custo de algumas	 fases

80especificas (WARSZAWSKI ).
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No Subsetor EdificagOes , encontra-se uma grande diver

sidade de tipos de edificagoes,

tem 1.2.1, tais como hospitals,

conforme foi mencionado no i-

estagOes de transporte de pas-

sageiros, predios industriais, etc. Estas edificagoes apresen-

tam caracteristicas de projeto muito variveis, especialmente,
,

com relagao a parametros geometricos e discriminagoestecnicas.

Assim, e provivel que indices de pregos que acompanhamaevolu-

cao do custo de uma determinada categoria de edificagoes podem

nao ser adequados a outran com caracteristicas distintas.

Os pregos dos insumos tamb6m sao afetados por aspec-

tos regionals. Um mesmo insumo pode apresentar diferentes va-

riagOes de pregos em distintas regibes, em funcao de alguns fa

tores como, por exemplo, custo de transporte, estrutura da o-

ferta e magnitude de sua demanda. Logo, parece razoavel acei-
-

tar que edificagoes semelhantes podem ter evolugoes de 	 custo

com discrepanclas consideraveis,

rentes localidades.

caso sejam executadas em dife

•
Um indice de pregos relativo a um conjunto de edifi-

cagOes distintas constitui-se em uma medida da tendencia cen-

tral dos indices de pregos especificos a cada uma delas.Como as

estruturas de custo sao muito variaveis, ndmeros-indices muito

abrangentes com relagao a tipos de edificagoes ou a localiza-
gao geografica, mesmo elaborados com corregao, podem ser made

quados ao acompanhamento do custo de uma obra especifica. En-

tende-se por

com que cada

obra.

estrutura de custo, neste caso, as	 percentagens

um dos insumos basicos participa do custo total da

SEELEY
7 
4 aponta como uma das causas da reduzida apli

cabilidade dos ndmeros-indices de pregos de edificagoes na In-

glaterra, durante alguns anos a sua excessiva abrangencia. No

Brasil, tem havido diversas manifestagOes por parte de empresA

rios favoraveis a elaboragao de indices de pregos mais especi-
ficos que os existentes atualmente (ver item 2.5.1).

E evidente que a elaboragao de varios indices especi

ficos em vez de apenas um indice mais abrangente implica maio-

res custos. As instituigOes que elaboram indices devem confron

tan as vantagens advindas da elaboragao de indices mais especi
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ficos corn os custos' adicionais incorridos.

HIRSCHFELD
4 
4 apresenta um metodo de elaboragao de in

dices de pregos especificos a cada edificagao, denominados in

dices internos de inflack". Com base no orgamento discrimina-

do da obra, e tornado um conjunto de insumos que correspondem a
um significativo percentual do custo total da obra (70 a 80%).

Estes itens tem seus pregos levantados periodicamente junto aos

fornecedores usuais da empre ga, podendo ser calculada uma esti

mativa de custo do restante da obra, em cada periodo. 0 valor

do indice e dado pela relagao entre o custo calculado na data
presente e o calculado no periodo base.

Este me-Lod° foi utilizado durante alguns anos em vi-

rias obras executadas em regime de condominio. Sua viabilidade

parece estar restrita apenas a empresas que executam continua-

mente obras com caracteristicas semelhantes, em uma mesma loca

lidade. Caso contrario, o trabalho de coleta de pregos prova-

velmente seria muito dispendioso, tornando mais vantajoso o em

prego de indices mais abrangentes.

3.3 Identificacao dos insumos 

Uma relagao simplificada dos insumos, cornsuas respec

tivas quantidades, necessarios a execugao de uma edificagao,po
de ser obtida a partir da elaboragao de um modelo de custo da

obra, semelhante 'aqueles empregados na preparagao de orgamen-

tos discriminados. Esta modelagem consiste em segmentar a obra

em diversos servigos, cujas quantidades fisicas de insumos po-

dem ser obtidas, em sua maioria, mediante o emprego de composi

gOes de custos unitarios disponiveis.

Se o nUmero de edificagOes abrangidas pelo indice

muito elevado, o levantamento quantitativo dos insumos emprega

dos na execugao de todas elas seria excessivamente dispendioso

e demorado. 0 procedimento usual consiste em escolher uma ou

mais edificacOes tipicas, cujas estruturas de custo apresentam

caracteristicas medias em relagao a populagao abrangida. FERRY
37

& BRANDON salientam que a edificag .ao tipica nao necessita ter

caracteristicas reais, podendo ser apenas um modelo econOrnico,
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que a torne representativa do grupo de edificacoes.

Alguns elementos de custo das edificagOes guardam es

treita relagio com as peculiaridades de cada obra au com as ca

racteristicas das empresas que as executam. E o caso, por exem

plo, de fundagOes especiais, servigos de paisagismo, itens re-

lativos a instalacao do canteiro, administracaodaempresa cons

trutora, administragao do canteiro, etc. Normalmente, estes e-

lementos sao desconsiderados na modelagem de custo da edifica-

gao tipica (WARSZAWSKI80).

Convem que as composigOes de custo empregadas no le-

vantamento quantitativo dos insumos tenham sido obtidas em o-

bras executadas em condigOes semelhantes as condigOes estipula

das para as edificagaes abrangidas pelo indice e mediante cri-

terios de medigao compativeis.

3.4 Selecao dos itens do regime

3.4.1 0 regime

KARMEL & POLASEK
5 
1 denominam regime ao conjunto de

bens e servigos considerados no calculo de um indice de pregos.

0 nUmero de insumos envolvidos na modelagem de custo

da edificagao tipica e ainda muito elevado. Inclui-lostodos no

regime poderia tornar a coleta de pregos e o trabalho de pro-

cessamento, necessaries ao calculo periOdico de indices, exces•

sivamente dispendiosos e demorados, especialmente no caso de

meros-indices com grande abrangencia geografica.

Normalmente, um grupo reduzido de insumos e selecio-

nado para acompanhar a evolugao do custo da edificagao. 	 Esta

simplificagao obviamente pode constituir-se em uma fonte de im

precisao do niamero-indice.

Uma forma racional de reduzir o ndmero de insumos

desprezar aqueles cuja participagao e insignificante.Este pro-

cedimento implica a suposigao de que os pregos dos itens exclu

idos do regime se movem, em media, da mesma forma que o indice
51

elaborado com os insumos dominantes. KARMEL & POLASEK argumen
-

tam que este procedimento pode dar origem a distorgoes,umavez
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que o comportamento dos pregos dos itens dominantes pode ser a

tipico, especialmente em economies nas quail o controle de pre

cos por parte do governo e costumeiro, pois os insumos contro-

lados sa. o geralmente os mais importantes.

Outro procedimento bastante comum consiste em agru-

par os diversos insumos em familial. Cada familia e constitui-

	

da por um grupo de elementos com caracteristicas similares 	 e

que, principalmente, apresentam evolugOes de prego semeihantes.

Um insumo da familia e escelhido como representativo, passando

apenas este a ter seus pregos acompanhados.

Segundo NETER & WASSERMAN 61 , os itens incluidos no re

gime devem ser escolhidos segundo um dos seguintes criterios:

Ter, individualmente, uma elevada import'ancia 	 em

relagao ao custo total:ou

Representar uma classe importante de insumos: ou

c) Apresentar variag6es de pregos acentuadamente di-

ferentes dos demais insumos.

medida que um nUmero-indice se torna menos atomiza

	

do, maior sera a influencia relative de fatores acidentais 	 ou

conjunturais de mercado dos diversos insumos considerados so-

bre a evolugao dos indices (KIRSTEN 3 ), reduzindo, via de re-

gra, a precisao do nUmero-indice.

0 regime, em geral, restringe-se apenas a materiais

de construgao e a categories de mao-de-obra.

3.4.2 As ponderagOes

A importncia com que cada item do regime e conside-
rado no c,ilculo dos indices e fungao de sue ponderagao. Em al-

	

gumas fOrmulas de ciculo sao utilizadas como ponderagOes 	 as

prOprias quantidades fisicas dos insumos, enquanto que em 	 ou

tras as ponderagoes equivalem ao percentual com que cada item

participa do custo total da edificagao num dado instante.

Quando o regime engloba apenas os insumos dominantes,

as ponderagoes dos insumos nao considerados podem ser incorpo-
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radas as ponderagOes daqueles aos quail mais se assemelham. Ca

so os insumos sejam subdivididos em familias, os hens escolhi

dos como representativos podem englobar as ponderacOes de to-

dos os elementos das respectivas

Se as ponderacOes s^a'o participagOes percentuais no

custo total da obra, sua agregacjo e obtida mediante uma sim-

ples operacao de adig "ao. Com relagao as ponderagOes que equiva

lem a quantidades fisicas, estas podem ser agregadas,desde que

as quantidades dos liens nao considerados sejam expressas em

termos de quantidades fisicas dos itens dominantes ou represen

tativos. Esta conversao pode ser obtida atraves da relagao en-

tre o custo do insumo do regime e o custo de cada um de seus as

semelhados, a qual deve permanecer aproximadamente constante ao

longo do tempo. Por exemplo, se o custo de uma unidade do pro-

duto A tem sistematicamente correspondido a duas vezes o prego

da unidade do item B, ao qual sua ponderagao sera incorporada,
pode-se acrescentar a quantidade fisica de B o dobro do ntamero

de unidades de A.

3.5 0 sistema de coleta de pregos 

3.5.1 Os pregos de mercado

53
Segundo KIRSTEN , o principal problema de ordem me-

todolOgica dos nUmeros-indices de pregos, relativos a	 IndUs-

tria da Construgao, e a determinagao dos pregos de mercado, em
cada periodo, dos insumos considerados.

Algumas publicagOes tecnicas e sindicatos divulgam,

periodicamente, pregos de mercado de materiais de construgao,

salarios de categorias profissionais e custos de equipamentos,

empregados nas obras de construgao civil. 0 mesmo autor, no en

tanto, salienta que e conveniente que se disponha de um siste-
ma autOnomo de coleta de pregos, de forma a garantir uma inde-

pendencia com relagao 'a data de publicagao de resultados e um

controle mais rigoroso sobre a natureza e representatividade

das informagOes empregadas no calculo dos indices.

Considerando que as edificagOes abrangidas pelo ndme

,coca oa ENGEISK

iligAgVCA
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ro-5.ndice de pregos sejam executadas dentro do mercado formal,

os pregos que devem ser coletados correspondem aos pregos to-

tais pagos pelos construtores aos diversos agentes econamicos

fornecedores de bens e servigos, tais como fornecedores de ma

teriais, subempreiteiros, m qo-de-obra direta, etc. (ver Figura

1.1).

0 prego de mercado de um determinado insumo pode ser

definido como uma medida de tend6ncia central dos pregos de to

das as unidades comercializadas, num dado periodo, e emprega-
_

das na execugao das edificagoes abrangidas pelo numero-indice.

Ele pode ser estimado a partir de uma amostra destes pregos,co

letada junto a um dos agentes econOmicos envolvidos nas opera-

goes comerciais.

3.5.2 0 painel de informantes

Dependendo da abrangncia do mamero-indicedepregos,

diferentes criterios devem ser adotados na coleta de pregos.

No cAlculo de indices de pregos muito especificos,co
44

mo, por exemplo, o indice interno proposto por HIRSCHFELD , a

coleta de pregos e bastante simples, uma vez que os principals

agentes econOmicos envolvidos sao conhecidos e em pequeno niame

ro.	 medida que aumenta a abrangencia do indice, este nUmero

se eleva, tornando-se muito dispendioso e demorado registrar e

processar todas as informagOes de prego relativas aos insumos

empregados nas edificagOes abrangidas pelo indice. Assim, para

qualquer tipo de indice e usual que a coleta de pregos seja e-

fetuada junto a um grupo fixo de agentes econOmicos, denomina-

do de painel de informantes. No caso dos indices de pregos re-

lativos a edificagOes, este painel pode ser constituido por

construtores, tabricantes de materials, comerciantes, subem-

preiteiros, etc.

Caso a populagao de agentes econOmicos envolvidos se

ja conhecida, assim como a proporgao com que cada um deles co-

mercializa os diversos insumos considerados, e possivel deter-

minar o painel de informantes, segundo criterios estatisticos.

Na pratica, isto dificilmente ocorre, especialmente para 'Tame-
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ros-indices abrangentes.

Existem alguns criterios que devem ser utilizados na

escolha do painel de informantes, na impossibilidade de empre-

gar-se um processo de amostragem aleatOria. As empresas esco-

lhidas devem ter condigOes de fornecer informagOes de maneira

continua, de modo a manter fixo o painel. Os pregos coletados

devem ser confiaveis e os mais representativos possiveis da po

pulacao abrangida. Devem ser evitados, por exemplo, construto-

res que executam um pequeno ninero de obras ou fornecedoresque

comercializam pequenas quantidades de materials de construgao.

0 nUmero de informantes pode ser variavel, dependen-

do das caracteristicas dos pregos do insumo. Os itens que exer

cem maior influencia no valor do indice ou cujos pregos apre-

sentam grande variabilidade,devem ter um painel de informantes

maior do que os demais. A qualidade dos informantes tambem con

diciona a dimensao do painel. E preferivel dispor de um peque-

no nUmero de informantes confiaveis e representativos a esten-.
der excessivamente o painel, obtendo informagOes com menor qua

lidade.

Embora fosse desejavel que se mantivesse fixo o pai-

nel de informantes, e natural esperar que ele sofra modifica-

goes inevitaveis ao longo do tempo. Algumas empresas informan-

tes podem encerrar suas atividades ou deixar de trabalhar com

o insumo cujo prego e coletado. Neste caso, devem ser escolhi-
dos informantes substitutos que se enquadrem dentro dos mesmos

requisitos citados. Tambem e conveniente verificar, periodica-

mente, se ha alteragOes na representatividade das informagOes

coletadas, motivadas por modificagOes na estrutura do mercado.

3.5.3 A coleta de pregos

3.5.3.1 Materials de construgao

3.5.3.1.1 A escolha do informante

Os pregos de materials de construgao podem ser cole-

tados junto a empresas construtords ou a fornecedoresdiversos,
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tail como fabricantes, representantes, atacadistas e varejis-

tas.

KIRSTEN
53 

constatou em seu estudo que hA dificulda-

des em se obter dados de pregos junto a construtores. Segundo

este autor, a maioria das empresas nao possui registros corre-

tos das operagOes de compra, principalmente, com relagao 'a es-

pecificagao completa do item (marca, tamanho, padrao, etc.),

quantidades adquiridas e unidade de medida comercializada.

provavel, tambem, que mesmo as empresas de maior

porte tenham dificuldade em fornecer,comperiodicidade mensal,

os pregos de todos os itens do regime. Apenas alguns materiais

de utilizag qo intensiva e constante ao long() das vArias etapas

de uma obra s 'ao adquiridos pelas empresas construtoras todosos

meses. E o caso, por exemplo, do cimento e da areia.

Assim, parece recomendavel que o painel de informan-

tes de grande parte dos materials de construgao seja constitui

do por fornecedores.

As empresas construtoras de maior porte, via de re-

gra, possuem tradig-ao no mercado e compram materiais em grande

quantidade e com fregdencia. Por este motivo, uma consideravel

parcela de suas compras sao efetuadas junto a fabricantes, re-

presentantes e atacadistas. As empresas de pequeno porte, por

sua vez, muitas vezes sa. o levadas a adquirir seus materiais em

comerciantes varejistas, em condigOes de pagamento bem menos fa

voraveis do que aquelas obtidas pelas empresas maiores.

No estudo de KIRSTEN53 , estao indicadas algumas ca-

racteristicas importantes das empresas que vem fornecendo mate

riais aos construtores que atuam no mercado de obras plablicas

no Estado de Sao Paulo. Sao elas:

Alguns materiais s 'ao comercializados em regime de

oligop6lio (por exemplo, pastilhas), sendo dificil encontrar um

grande "Tamer() de informantes. Outros materiais, como,por exem-

plo, tabua de pinho, apresentam uma oferta bastante atomizada;

As empresas especializadas na comercializagao de

materiais de mesma natureza tendem a apresentat pregos inferio

•



- 45 -

res aos cotados por empresas que fornecem um grande n6mero de

produtos. 0 primeiro grupo corresponde, em geral,a empresas de

grande porte, como 6 o caso da maioria dos fabricantes de mate
riais e dos comerciantes atacadistas. Os comerciantes varejis-

tas, por sua vez, enquadram-se, via de regra, no segundo gru-

po, constituido per empresas de pequeno porte;

c) Os pregos dos materials comercializadospelos gran

des fornecedores apresentam uma evolugao aproximadamente cons-

tante, sem variag3es bruscas. Por outro lado, na evolugao dos

pregos cotados pelos fornecedores • pouco especializados podem

ser observadas muitas oscilacCies.

Com base nestas afirmagC;es, duas recomendagOes podem

ser estabelecidas com relacao a coleta de pregos de materiais.

Primeiramente, parece ser razoavel utilizar um numero variAvel

de informantes por painel tamb6m em fungao da estrutura de o-

ferta de cada material, al6m dos condicionantes citados no item

3.5.2.

Em segundo lugar, 6 necessArio que os informantes es

colhidos sejam os fornecedores de materiais que efetivamente a

bastecem as obras de edificagao abrangidas pelo numero-indice.

Caso contrArio, os indices de pregos podem resultar viesados,

seja pelo ciculo erraneo dos pregos de mercado, que pode dis-

torcer as ponderagOes dos v6_rios itens, como pelo emprego de
,

relativos de pregos nqo representativos (KIRSTEN
5 3 ).

3.5.3.1.2 0 preco final

ISOTALO 5 ° afirma que o custo de urn dado material pa--

ra o construtor pode n 'aTo corresponder exatamente ao seu prego

de tabela estipulado pelo fornecedor. Alguns construtores, com

freqUencia, obtem condigOes de compra mais favoniveis, tais

mo descontos para pagamento 'a vista ou pagamento parcelado,

pecialmente quando o montante da operacao 6 elevado. E impor-

tante que todos os pregos coletados refiram-se, na medida do

possivel, as mesmas condigOes de compra.

Conforme foi salientado no item 1.2.2.3, alguns mate

riais de construcao sao bastante volumosos, implicando um cus-

co

es
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to de transporte substancial. Os pregos destes materiais, em-

pregados no calculo de indices de pregos, devem incluir o

do frete at a obra. Alguns fornecedores jci incluem em
-

seus pregos este valor. Sempre que isto nao ocorrer, deve ser

somado ao prego de tabela uma estimativa do custo de transpor-

te.

Eventualmente, o prego de tabela tamb6m nao inclui o

valor de alguns impostos (ICM, IPI, etc.), os quais sao cobra-

os a partir do registro da operagao de venda.

Assim, o prego final dos materiais para	 a empresa

construtora pode ser expresso pela seguinte formula:

p f = pt - d + t + i	 (3.1)

onde P t e o prego de tabela, d equivale a eventuais descontos

obtidos, t representa o custo de transporte (se houver) e i os

impostos sobretaxados. 0 prego de mercado deve ser estimado a

partir dos pregos finals relativos aos diversos informantes do

painel.

3.5.3.1.3 Dificuldades especificas da coleta

Alguns materiais de construgao apresentam um grande

nUmero de marcas no mercado, principalmente, aqueles com maior

grau de elaboragao, tais como: tintas, azulejos, metais sanity

rios, ferragens para esquadrias, etc. Em muitos casos, a eleva

da variedade de marcas representa uma extensa gama de produtos

com diferentes padraes de qualidade (KIRSTEN 53 ). Para a coleta

de pregos e recomendavel que sejam escolhidas e hem especifica

das uma ou mais marcas que efetivamente sejam representativas

dos produtos empregados nas edificagoes abrangidas pelo nUmero

-indice.

Outro problema relative a materials, tambem citado

por KIRSTEN 53 , diz respeito ao tipo de embalagem colocada'a yen

da no mercado. Alguns materiais com baixo valor especifico tem

seu custo unitario reduzido, a medida que aumenta o tamanho da
embalagem. È o caso, por exempla, da cal e da areia. Assim, a

C
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exemplo da especificagao do produto, tamb6m sua unidade de co-

mercializagao deve ser corretamente definida.

3.5.3.2 Mao-de-obra

Dados relativos aos salArios das diversas categorias

de mao-de-obra da Indilstria da Construcao podem ser obtidos nas

empresas construtoras, nos sindicatos patronais e de trabalha-

dores e em subernpreiteiros.

Junto aos sindicatos de trabalhadores podem ser obti

dos os pisos salariais das diversas categorias. Entretanto, es

tes valores nao sao adequados ao cLculo de indices, uma vez
que os salarios reais apresentam flutuagoes em relagao aos mes

mos, conforme foi salientado no item 1.2.2.2.

Alguns sindicatos regionais de empresas de constru-
-

gao coletam mensalmente, junto aos seus associados, os valores

dos salarios das diversas categorias ocupacionais envolvidas

nas obras. No caso do Sindicato das Indiastriasda.Construgao Ci
1 5

vii no Estado do Rio Grande do Sub s , esta coleta envolve mais

de cem informantes e a media aritmetica dos valores coletados,

para as categorias pedreiro e servente, e utilizada no calculo
dos Custos Unitarios Basicos (ver item 4.3.2). Apesar da gran-

de representatividade destes dados, sua utilizagdo implica 	 a

nao autonomia da coleta de dados, o que nao e desejavel, con-
forme salientado anteriormente.

Os servigos subempreitados sac) largamente difundidos

no Subsetor Edificagoes, especialmente em algumas etapas da o-

bra, tais como pintura, impermeabilizacOes, instalagOes, etc.

(ver item 1.2.2.1). Assim, seria adequado coletar dados relati

vos a algumas categorias profissionais nas chamadas subemprei-

teiras. Entretanto, a maioria destas empresas sao de pequeno

porte, apresentam pouca estabilidade e dispOem de uma estrutu-

ra organizational minima, dificultando a organizagao de um pai

nel fixo de informantes desta natureza.

Desta forma, as empresas construtoras parecem ser 	 o

agente econOmico adequado a formagao do painel de informantes
de pregos de mao-de-obra.
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No item 1.2.3.3, consta que o custo total de mao-de

-obra corresponde 'a soma do salirio bruto com os encargos so-

cials, sendo que ester ultimos variam de empresa para empresa,

com o tempo e segundo a localizagao geografica. Logo, parece

mais adequado que o percentual de encargos socials seja especi

fico a cada informante, em vez de ser adotado um valor global

para todos os paineis.

3.5.3.3 A estimativa do preco de mercado

Se os valores dos salarios das diversascategorias de

mao-de-obra sao coletados em empresas construtoras, parece evi

dente que o seu prego de mercado pode ser estimado atraves de

uma medida de tendencia central dos pregos coletados.

Com relagao aos materials de construgao, cujos

informantes sac) constituidos por fornecedores, estacon

clusao pode nao ser valida. Os adquirentes de materials sao em

presas cujos profissionais encarregados das compras tem, nor-

malmente, algum conhecimento sobre a evolugao dos pregos dos

principals insumos e executam, via de regra, tomadas de prego

junto aos principals fornecedores antes de efetuar a operagao,

com o objetivo de comprar em condigaes mais vantajosas. Os for

necedores que apresentarem pregos mais baixos de um determina-

do insumo, provavelmente venderao um maior nlamero de unidades.

Por outro lado, os comerciantes com pregos mais altos possuem

uma probabilidade menor de vende-lo.

Assim, 6 razoivel afirmar que a melhor estimativa do

prego de mercado de um material sera uma medida de tendencia

central, somente se houver indicagOes de que todos os fornece-

dores incluidos no painel de informantes sejam, efetivamente,

responsiveis pela venda de uma consideravel parcela dos insu-

mos empregados nas edificagOes abrangidas pelo niamero-indice.

KIRSTEN 52 afirma que, dentre as medidas de tendencia

central, o valor modal nao dove ser tornado como uma estimativa

dos pregos de mercado de materials de construgao. Segundo este

autor, como os aumentos, em geral, nao ocorrem ao mesmo tempo,

a di-stribuigao dos pregos de alguns materials, em um certo mo-.
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mento, 6 bimodal.

A maioria dos ni:Imeros-indices de pregos de edifica-

gOes, existentes no Brasil, utilizam a mediana ou a media. arit

metica como estimativa do prego de mercado tanto de categorias

de mao-de-obra, quanto de materiais.

Ha indicagOes de que nao ha uma forma geral para cal

cular o prego de mercado dos insumos. Parece evidente queoseu

metodo de c,ilculo deve ser determinado a partir das caracteris

ticas dos informantes constituintes do painel e do conjunto dos

agentes econOmicos associados as edificagOes abrangidas pelo

painel.

3.6 A formula

3.6.1 FOrmulas existentes

Existem iniameras fOrmulas desenvolvidas para o c6.1cu

lo de indices de pregos. NETER & WASSERMANN 61 citam um levanta

mento exaustivo, no qual foram identificadas 134diferentesfOr

mulas.

Com base na fOrmula de ciculo, LINS 56 subdivide os

nUmeros-indices de pregos em duas classes: agregativos e rela-

tivos. Os indices agregativos podem ser definidos como a rela-

gao entre uma medida de tendencia central dos pregos dos insu-

mos em dois diferentes periodos, enquanto os indices relativos

correspondem a uma medida de tendencia central dos relativos de

pregos. A media aritmetica, a media geom6trica ou a media har-

mnica sao as medidas de tendencia central normalmente utiliza

das, podendo estas ser simples ou ponderadas.

Na Figura 3.1, a qual foi transcrita, com algumas a-

daptagOes, do trabalho de LINS
5

.6 , estao apresentadas algumas

das denominadas f6rmulas tradicionais de cL.culo de indices de
pregos.

Os niameros-indices, cujas fOrmulas s .ao m6dias sim-

ples, tem pouca relev'ancia, uma vez que nao consideram a des-
.

igual importancia dos virios insumos no custo das edificagOes,

sittlagao esta que normalmente ocorre na pratica. Os indices a-
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Figura 3.1 - F6rmulas tradicionais de indices

FONTE: LING, Gerardo EstelIita."

Obs.: I t °	 -	 indices de precos do period() t em relac5o ao periodo base.

k t	ponderacao do insumo
i

pt
i 

, po	 - precos do insumo 1 nos periodos t e o, respectivamente.
i	 i

q t , g,	 - quantidade4	 insumo 1 no periodos t e o respectivamente.
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gregativos decorrentes de medias simples apresentam tambem o a
gravante de terem seus valores influenciados pelas unidades de

medida dos diversos itens do regime.

KARMEL & POLASEK
5 
1 demonstram que qualquer indice a-

gregativo pode ser expresso como um indice relativo, assim co-

mo qualquer indice relativo pode ser expresso como um indice a

gregativo, mediante simples transformagOes aritmeticas. Toman-

do a fOrmula de Laspeyres, sob a forma agregativa este indice

representa a relaga".o entre a media aritmetica ponderada dos pre

cos dos insumos no period() t e esta mesma media no periodo ba-

se, nas quaffs as ponderagoes sao as quantidades fisicas consu-

midas de cada item. Como indice relativo, esta fOrmula corres-

ponde a media aritmetica ponderada dos relativos de pregos dos

itens do regime, cujas ponderagaes so as participagOes percen

tuais destes itens no custo total do regime, no periodo base

(ver Figura 3.1).

No Brasil, ha uma tradigao de recorrer-se a fOrmula
•

de Laspeyres para o calculo de indices de pregos, ja que as quan

tidades dos insumos sac) fixas, tornando operacionalmente mais

facil o levaltamento dos indices (PEREIRA & MUNHOZ 66 ). Entre-

tanto, esta formula nao tem sido utilizada em sua forma origi-

nal, especialmente em vista da impossibilidade de se manter i-

nalterada a relagao de itens do regime (este assunto sera abor

dado no item 3.7). PEREIRA & MUNHOZ 66 apresentam duas fOrmulas

de indices relativos, derivadas da fOrmula de Laspeyres, empre

gadas com freqUencia no calculo de indices de pregos de edifi-

cagOes e de custo de vida. Estas fOrmulas, denominadas comumen

to de Laspeyres Modificado (I) e Laspeyres Modificado (II),sao

aplicaveis a Bois periodos consecutivos, tendo respectivamente,

as seguintes representagOes:

i	 i	 i
n	 Po g o	 13.t

I L(I)	 =	 E	 	
t, t-1	 n	 i	 i	 1

i=1	 E	 Po0	 0	 Pt-1
1=1

i	 i	 i
L(II)	 n	 pt-1 go	 P t

I t,t-1 - 1.E	
X
n	 .

=1	 1	 i	 i
i=1 Pt-1 g o	 Pt-1

(3.2)

(3.3)
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onde I	 6 o valor do indice de pregos no periodo t em relat-1t  

ca° a t-1; pi, pi
-1 e 

p i sao os pregos do insumo i nos perio-
---	 t	 t	 o	 _

dos t, t-1 e o,	 respectivamente; q i 6 a quantidade do insumo i
0

no periodo O.

No ciculo de indices de pregos relacionados a edifi

cagoes, a Fundagao GetUlio Vargas emprega tambem a formula de

Laspeyres Modificado (II). Par razOes operacionais, esta fOrmu

la foi alterada atraves de simples operacOes algebricas, resul

tando na seguinte configuragao: 

i	 i	 i	 i
n	 P	 q0	 0	 Pt-1	 P t
E 

ni	 i	 i	 i1=1	 P	 q	 P 	 p11	 0	 0	 0	 t-1 (3.4)t , t	 i	 i
n	 P	 q0	 0	 P t- 1
7

1=1	
n	 i	 i
E	 P o g o 	 Po 

1=1 

0 indice de pregos do periodo t em relagao ao periodo
-

o, para as duas fOrmulas,	 obtido mediante uma operagao denomi

nada de encadeamento, que se constitui na aplicagao da proprie-

dade de Reversao Ciclica, apresentada mais adiante.

55
LINS	 desenvolveu uma fOrmula do tipo agregativa, es

pecifica para ser aplicada ao Sistema Nacional de indices e Cus-

tos da Construgao Civil do Banco Nacional da Habitagao, apresen

tada a seguir:

Ps,tks,t  
(3.5)t,o

7.

GI S 	 PS 0 kS
S	 "

onde I t) 0 o indice de pregos do periodo t em relagao ao perio
do base; q s 0 a quantidade do servigo s, identificado na elabo-

i
ragao da estimativa de custo das edificagOes tipicas; n 5,t e,--- i
ps,0 sao, respectivamente, os pregos do insumo i, empregado na

i	 i
execugao do servigo s, no period() t e o: k s ,t e k s,0 sao os coe

ficientes de utilizagao do insumo i no servigo a, nos periodos
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t o o, respectivamente. Assim, as expressoes L ps,t ks,t.
n

i
ks,o representam o custo do servico s nos periodos t e

a respectivamente. Esta fOrmula sera discutida posteriormente

no item 4.2.2.

A controversia, sabre qual a fOrmula mais adequada,

constitui um dos aspectos mais discutidos dentro da teoria dos

Ndmeros-indices de Precos. MOURA DE MELO" afirma, no entanto,

que a discuss qo da fOrmula nao e a mais importanto e que sao va

rios os aspectos basicos que definem conjuntamente a qualidade

e a precisao de um indice de precos.

E ficil de ser comprovado que cada fOrmula conduz a

um resultado distinto. KARMEL & POLASEK 51 salientam que cada

fOrmula tem o seu significado especifico, devendo esta ser se-

lecionada com base nas caracteristicas do indice que se deseja

obter.

Segundo KIRSTEN 53 , alguns estudos baseados na Teoria

do Consumidor, mostraram que a "verdadeira fOrmula" para o cal

culo de indices de custo de vida apresenta resultados superio-

res aos apresentados pela. FOrmula de Paasche e inferiores 'ague

les obtidos com a_FOrmula de Laspeyres. Este mesmo autor afir-

ma que a discussao da "verdadeira f6rmula" para indices de pre

cos de construgao encontra-se ainda em fase embrionaria.

Existem alguns criterios propostos para avaliar a a-

plicabilidade das fOrmulas de ndmeros-indices de pregos. Diver

sos livros que abordam a Teoria dos Ndmeros-indices de Pregos

apresentam sete propriedades, preconizadas por diversos auto-

res coma desejAveis aos ndmeros-indices (ver, por exemplo, KAR

MEL & POLASEK 
5 1	 6 1
, NETER & WASSERMANN	 e •INS

5 
5).

No contexto deste trabalho convem citar a denominada

Propriedade da Reversao Ciclica ou Circular, segundo a qual a

mudanga de base de um indice pode ser obtida atraves de uma o-

peragao de divisao, expressa pela seguinte fOrmula:

I
c , a

(3.6)
I b , a
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0 indice de Fischer, cuja fOrmula (3.7) esta apresen

tada abaixo, e denominada de i.ndice ideal, porque satisfaz	 a

maioria das propriedades

F
I =
t,0

citadas (NUNEZ DEL PRAD062)

(3.7)

n
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.
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Entre os diversos estudiosos das fOrmulas de nUmeros

-indices existem discordancias, quanto a necessidade de que as

mencionadas propriedades sejam satisfeitas (NETER & WASSER-

MANN"). LINs 55 , por exemplo, afirma que o nao atendimento de

qualquer uma das sete propriedades acarreta eventuais 	 distor-

goes aos valores dos indices. KARMEL & POLASEK 51 , por sua vez,

postulam que, antes de satisfazer as propriedades citadas, os

mameros-indices devem apresentar um significado claro. Os Indi

ces de Laspeyres e de Paasche, embora nao satisfagam tres pro-

priedades, podem representar, respectivamente, as variagOes do

custo de uma cesta de produtos adquiridos no periodo base e no

period() t. 0 indice de Fischer, apesar de satisfazer mais pro-

priedades, nao tem uma significagao pratica tao clara.

Paralelamente a discussao sobre qual a formula mais

adequada, 0 necessario conhecer as caracteristicas da fOrmula

para utiliza-la corretamente. Alguns importantes aspectos das

fOrmulas de indices de pregos sao apresentados a seguir:

a) Dado um indice de pregos do periodo t em 	 relagao

ao periodo o, cuja fOrmula satisfaga a propriedade circular.

Seu valor pode ser calculado atrav6s do produtOrio de todos os

indices relativos a periodos consecutivos, contidos neste in-

tervalo, ou seja:

I	 = I	 - I	 • I	 - I	 (3.8)t,o	 1,0	 2,1

Atraves desta operagao, denominada de encadeamento,

sao obtidos os indices de pregos de Laspeyres Modificado (I) e

Laspeyres Modificado (II), apresentados no item 3.6.1, 	 relati-

t-1,t-2	 t,t-1
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vos a periodos nao consecutivos. MOURA DE MELO 5 9 
demonstra que

a aplicagao do encadeamento a formula de Laspayres Modificado

(I) e inadequada, uma vez que a mesma nao satisfaz a Proprie-

dade Circular.

b) E bastante usual o calculo de indices de pregos

parciais, denominados de subindices, relativos a uma parcela

dos itens do regime. Um indice de pregos pode ser calculado a

partir de todos os seus subindices, desdequeseja considerada

a fOrmula empregada. BERNI 	 demonstra que, por exemplo,um in

dice de Laspeyres e a media aritmetica ponderada de seus subin

dices, enquanto que o indice de Paasche corresponde‘amediahar

mOnica de seus subindices.

3.6.2 A base do indice

KNOP
5 
4 estabelece uma distingao entre periodo base de

comparagao e periodo base de ponderagao. 0 periodo base de pon
deracao e aquele ao qual as ponderagoes ou as quantidades fisi

cas dos itens do regime estao relacionadas. 0 periodo base de 
-

comparacao constitui-se em um mero referencial ao qualosindi

ces de pregos estao relacionados. Em algumas fOrmulas, como a

de Laspeyres, ambos os periodos coincidem.

0 periodo escolhido como base de comparagao deve ser

um periodo normal, no qual nao haja alterago- esnaeconomia que

possam ter modificado subitamente a evolugao dos pregos. A es

colha de um periodo atipico, embora nao induza a erros materna

ticos nos valores dos indices, pode dar margem a eventuais er

ros de interpretagao da serie de indices por parte de usuarios.

Algumas instituigOes tem como norma utilizar periodos base de

comparagao com varios meses, com o objetivo de refletir uma si

tuagao media, livre das peculiaridades deummes especifico(NE

TER & WASSERMAN 61)

Freqtientemente, surge a necessidade de alterar a ba

se de comparagao de um indice. Se a fOrmula atende'aproprieda

de da reversao ciclica , os indices relativos 'a nova base sao

calculados mediante uma simples operagao de divisao.Naexpres

sao 3.6, esta operagao ester exemplificada, tendo o indice tro
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cado a base de a para b.

Em indices, cujas formulas nae atendem a Propriedade
Circular, a mudanca da base de comparacao torna-se mais comple

xa, caso as ponderagOes ou as quantidades fisicas dos itens do

regime se alterem ao longo do tempo. Por exemplo, ao alterar-

-se a base de comparagao de uma serie de indices de Laspeyres,

e necessario que sejam determinados novos valores para go.

3.7 Atualizacao de nUmeros-indices de pregos 

3.7.1 ModificacOes no Subsetor EdificacOes

As caracteristicas c as eclificaco- es , assirn como de seu

processo produtivo, sofrem alteragOes ao longo do tempo. As pre

missas dentro das quail um niamero-indice e construido nao	 de-

vem ser mantidas constantes por prazos muito longos, sob pena

de tornar os indices de pregos sem um significado atualizado.

Varios sao os fatores que provo'camestasalteragOes,

podendo ser citados como principais os seguintes:

Os diferentes insumos empregados nas edificagOes

tem seus pregos aumentados em diferentes proporgoes. E natural

que os insumos que se tornam mais caros sejam preteridos, sen-

do dada preferencia 'aqueles itens cujos pregos passam a	 ser

mais acessiveis7

Algumas inovagoes tecnolOgicas sao introduzidas no

processo de construido de edificagoes, visando ao aumento da re

lagao desempenho-custo, tais como: utilizagao de novos mate-

riais, emprego mais intensivo de equipamentos, aplicagao de me

todos gerenciais mais eficazes, etc.;

c) Os projetos tipicos de edificagOes sofrem altera-

goes, motivadas, principalmente, pelo crescimento das cidades,

por modificagoes nas necessidades dos usuarios e pelo surgimen

to de novas tendencias arquitetenicas.

Estes fatores atuam de forma conjunta, cada um deles

exercendo consideravel influencia sobre os demais.
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3.7.2 Aspectos a serem alterados

Os principais aspectos dos ndmeros-indices de pregos

de edifi gagOes que devem ser revisados periodicamente, de for-

ma a refletir eventuais alteracOes ocorridas no Subsetor Edifi

cagoes, sao os seguintes:

Edificacoes tipicas: as edificagoes abrangidas pe

lo ndmero-indice sofrem alteragOes em suas caracteristicas geo

metricas e discriminagoes tecnicas. As edificagoes, cujos pro-

jetos foram escolhidos como tipicos, devem ter sua representa-

tividade reavaliada periodicamente.

ComposicOes de custo: os consumos de recursos em

um dado servigo podem modificar-se ao longo do tempo em fungao

de alteragOes na produtividade da mao-de-obra, utilizagao de e

quipamentos, introdugao de novos materiais, alteragOes nas es-

pecificagOes dos materiais, etc. Assim, as composigOes de cus-

tos unitarios dos servigos, a partir das quais sao calculadas

as quantidades fisicas dos insumos do regime, devem refletir es

tas alteragOes, de forma a nao tornar desatualizado o ndmero-

-indice.

c) Participaeao percentual dos itens: como os pregos

dos insumos do regime evoluem de forma diferenciada, a partici

pagao de cada um deles no custo total da obra provavelmente so

fre alteracOes com o passar do tempo. Desta forma, as pondera-

gOes dos mameros-indices ditos relativos que correspondem a es

tes valores percentuais, podem perder a sua validade, caso se-

jam fixas. Isto ocorre com a fOrmula de Laspeyres Modificado

(I).

Algumas alteragOes ocorrem em prazos curtos, enquan-

to outran necessitam de longos periodos pares serem detectadas.

As caracteristicas de projeto das edificagOes tipi-

cas normalmente sao consideradas constantes por periodos rela-
5 5

tivamente longos. LINS	 afirma, no entanto, que ocorrem inova

gOes tecnolOgicas as quais provocam continuamente alteragOes

nas discriminagOes tecnicas das edificagOes, atraves da intro-

dugao de novos materiais ou de modificagOes nas tecnicas cons-
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trutivas.

Alguns autores, como ISOTALd° e BEESTON" , afirmam

que a produtividade media da mao-de-obra da IndUstria da Cons-

trugao, Subsetor Bdificagoes t aumenta tambem muito lentamente.

Especificamente com relagao ao Brasil, nao existem estudos que

possam comprovar esta afirmagao.

Com relagao aos materials de construgao,umestudo da

FUNDACAO JOAO PINHEIRO
4 
3 indica que, em nosso pals, n.io e ob-

servada a difusao de processos construtivos alternativos que

possibilitem a substituigao dos insumos ditos fundamentais da

construgao convencional. Em geral, ocorrem apenas remanejamen-

tOS que alteram as incidencias ou os consumos unitL-ios dos ma

teriais ba.sicos, nao sendo, entretanto, alterada sua natureza.

Assim, e provavel que materials como cimento, madeira, areia,

vidro, tijolo, ago, etc. permanegam como os principals consti-

tuintes do regime dos nUmeros-indices.

53
Segundo KIRSTEN , a maioria da,s substituigOes de in

sumos a curto prazo ocorre entre materials com mesma denomina-

gao, mas com marcas e, at mesmo, padrOes de qualidade distin-

tos. Esta situagao ocorre principalmente com materials de aca-

bamento (revestimentos, loucas e metals sanitrios,tintas,etc.)

cujo mercado e caracterizado por freqUentes langamentos de no-

vos produtos e pela extingao dos antigos.

Com respeito a participagao percentual dos itens no

curto total das edificacOes, e provavel que haja alteragOes em

prazos bastante curtos especialmente em periodos nos quais os

relativos de pregos dos diversos insumos apresentam grande va-

riabilidade.

3.7.3 Formas de implantagao das alteragOes

medida que ocorrem modificagOes muito significati-

vas nas premissas sobre as quais se baseou a construgao de um

numero-indice, e necessario que este seja reformulado com rela

gao a natureza e as ponderagOes dos itens do regime.

0 procedimento mais usual consiste em reformular o
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mero-indice e iniciar uma nova serie histOrica, com o regime e

as ponderagoes alteradas. De forma a nao se perder a serie an-

terior, ambas as series podem ser postas em cadeia, multipli-

cando dois indices, um de cada serie, nos quail o periodo base

de um corresponda ao periodo corrente do outro. Por exemplo,da

dos dois indices I 5
A

0 e 1 6,5 , relacionados a um mesmo objeti-

vo, mas cujos itens do regime se distinguem pela natureza e pe

las ponderagoes. Pode ser calculado o indice
6,0

, que relacio

na o nivel de pregos do periodo 6 com o periodo 0, atraves da

seguinte expressao:

I	 = I
A	

x I
B

6,0	 5,0	 6,5
(3.8)

importante observar que
6 

e um valor destituido

de sentido teOrico, uma vez que e o resultado do encadeamento

de dois indices pertencentes a series diferentes. Na pratica,

quando desejamos relacionar periodos distantes, este procedi-

mento e necessario. Seus resultados devem, entretanto, ser uti

lizados com ressalvas.

As fOrmulas de Laspeyres Modificado (I) e de Laspey-

res Modificado (II), por serem calculadas atraves do encadea-

mento de indices relativos a periodos consecutivos, admitem al

teragoes no regime ou nas ponderagoes de uma formamais simples

que a Formula de Laspeyres tradicional.

KARMEL & POLASEK
5
 descrevem o procedimento denomina

do de emenda, que permite introduzir alteragOes de qualidade de

itens do regime, sem interromper a serie histOrica. Este proce

dimento consiste em alterar o valor da ponderagao do item in-

troduzido na proporgao inversa da relagao entre os pregos des-

te e do item retirado, de forma que o indice reflita as varia-

goes de pregos apenas, nao considerando eventuais modificagOes

no padrao de qualidade dos insurnos.

A fOrmula agregativa criada por LINS 56 , cuja discus-

sao ester apresentada no item 4.2.2, permite que sejam altera-

das ou substituidas as composicOes de custo unitArio, mantidas

constantes as quantidades dos servigos.



4. OS PRINCIPAIS NOMEROS-INDICES DO SUBSETOR EDIFICACOES NO BRA

SIL

4.1 Consideracbes gerais 

Varias instituicOes elaboram indices de pregos rela-

cionados ao Subsetor EdificacOes no pais, entre Orgaos pUbli-

cos, fundagOes de pesquisa e editoras tecnicas.

Optou-se por nao abordar os indices elaborados pelas

editoras tecnicas, uma vez que tudo leva a crer que os crite-

rios utilizados na sua elaboragao nao se baseiam em estudos ri

gorosos.

0 Banco Nacional da Habitagao•(BNH) e a Fundagao Ge-

tUlio Vargas sao as Unicas instituigOes responsaveis polo cal-

culi de indices de pregos de carater nacional. 0 metodo de cal

culo dos indices elaborados por ambos os Orgaos e discutido no
presente capitulo.

Juntamente com os indices de pregos de abrangencia na

cional, sao abordados os Custos Unitarios Easicos, elaborados

em todas as capitais brasileiras pelos sindicatos estaduais de

empresas de construgao. Embora nao ciem origem a indices de pre

gos, a sua inclusao neste trabalho e justificada pelos aspec-

tos semelhantes que os mesmos apresentam com os niameros-indi-

ces relacionados a edificagOes, e, tambem, peloseuamplo empre

go, algumas vezes equivocadamente,como indice de pregos.

A nivel regional, existem algumas instituigOes que e

laboram indices de pregos de edificagOes. Podem ser destacadas

as seguintes: Fundagao Institute de Pesquisas EconOmicas(FIPE)

de Sao Paulo, Empresa de Obras PUblicas do Estado do Rio de Ja

neiro (EMOP), Centro de Desenvolvimento, Pesquisa e Tecnologia

do Estado do Amazonas (CODEAMA), Instituto de Desenvolvimento

EconEmico e Gerencial (IDEG) do Rio de Janeiro e a Prefeitura

Municipal de Porto Alegre.

- 60 -
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.
Em que peso toda a importancla que tem sido dada ao

reajustamento de pregos de contratos de obras plablicas, discu-

tida no Capitulo 2, entre todos os indices de pregos de edifi-

cagOes, apenas tr 'es instituicOes calculam indicadores referen-

tes a obras Oblicas - a FIPE, a EMOP e a Prefeitura Municipal

de Porto Alegre - todos de carter especifico.

Os indices da FIPE sao objeto de discussao deste ca-

pitulo, uma vez que seu metodo de calculo apresenta alguns as-

pectos bastante relevantes ao estudo do problema dos niimeros-

-indices de pregos de edificagOes. Os indices regionais elabo-

rados pelas demais instituigOes encontram-se sucintamente des-

critos no Anexo I.

4.2 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Cons-

trucao Civil-SINAPI do BNH 

4.2.1 Introdugao

A criagao pelo Banco Nacional da Habitagao de um sis

tema de calculo de custos por metro quadrado de construgOes ha

bitacionais e de indices de acompanhamento da evolugao dos mes

mds, em ambito nacional, teve como motivagao principal os pro-

gramas habitacionais estabelecidos pelo Orgao. Para a implanta

gao destes programas, era indispensavel conhecer os custos das
edificacOes em seus diversos padres de qualidade e evolugao

dos mesmos de forma a permitir a programagao de investimentos,

a execugao e a analise de orgamentos e avaliagOes, e a detec-

gao de possiveis distorgOes conjunturais na evolugao dos pre-

gos a serem corrigidas (LINS56)

0 sistema atualmente abrange 75 regiOes metropolita-

nas e microrregiOes, distribuidas em todos os estados e terri-

tOrios brasileiros, das quais fazem parte suas respectivas ca-

pitais ou municipios cuja populagao urbana e superior a 90.000
habitantes (IBGE 41 ). Dentre os sistemas de indices de pregos de

edificagOes existentes no pais, o SINAPI e aquele que abrange
o maior niamero de municipios.

0 SINAPI foi implantado em 1969, tendo passado por

430A i79 WIGSNMAL*
platinTEco
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duas reformulagOes metodolOgicas, a primeira em dezembro de

1973 e a segunda em dezembro de 1984. Desde sua implantacao, a

Fundagao Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica-IBGE

e encarregada da coleta de pregos e da produgao das series men
sais de pregos de mercado dos principais insumos das edifica-

goes. Em agosto de 1982, a participagao do IBGE foi ampliada,

cabendo-lhe a tarefa de produzir tambem as series mensais de

custos e Indices de pregos, embora o processamento computatio-

nal continuasse a ser realizado pelo BNH. Desde janeiro de 1985,

a produgao integral do SINAPI passou a ser executada pelo IBGE

cabendo ao BNH a co-responsabilidade, pela manutengao do sis-

tema, principalmente, com relagao aos aspectos tecnicos de en-

genharia (IBGE41).

4.2.2 Metodo de c,ilculo

A quantidade de projetos tipicos adotados e bastante
elevada. Desde a reformulagao de 1984, sac) em niamero de 63,sen

do 55 de edificagOes residenciais e 8 de edificagOes comerci-

ais. Com relagao aos projetos residenciais, as principals varies

veis que as diferenciam sao o padrao de construgao (alto, nor-

mal_baixo e minimo), o niamero de pavimentos, o niamero de dor-

miter-jos (2 ou 3) e a existencia ou nao de pilotis no pavimen-

to terreo. No Quadro 4.1, os projetos tipicos estao descritos

esquematicamente.

A gama de tipos de edificagOes, cujos custos sao a-

companhados, 6 bastante ampla. 0 sistema se propOe a monitorar

o custo de inameros tipos de habitagOes, desde casas populares

at edificios de apartamentos de luxo e alguns tipos de edifi-

cagoes comerciais.

A escolha dos projetos foi efetuada apenas com base

no bom senso dos tecnicos do BNH, sem o emprego de estudos es-

tatisticos. Um aspecto criticvel das edificagOes tipicas 6 o

fato de que projetos com diferentes padres de construgao apre

sentam configuragOes geometricas identicas. Na prAtica, as edi

ficagOes classificadas como padrao baixo e minimo, em geral,

possuem um nUmero de dependencias reduzido, com areas minimas
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permitidas por lei: as areas de use comum restringem-se ao mini

mo necessArio, ass.im como o tamanho das esquadrias. Os proje-

tos com padrao mais elevado, por sua vez, caracterizam-se por a

presentar todos estes parketros superiores queles considera-

dos como minimos necessarios.

Para cada projeto, foi elaborado um orgamento discri-

minado que segmenta a obra em servigos. Poi identificado um to-

tal de 157 servigos nos projetos residenciais e 118 nos proje-

tos comerciais. Neste orgamento, nao foram incluidos os seguin-

tes componentes de custo: projetos tecnicos, licengas, seguros,

instalacoes provis6rias, equipamentos auxiliares, valor do ter-

reno, despesas administrativas e financeiras, equipamentos, per

manentes (elevadores, exaustores, etc.), fundagOes especiais,an

daimes, transporte horizontal e taxas de lucro do construtor

do incorporador.

A . cada padrao de construgao ester associado um conjun-

to de especificagOes de servigos. Alguns servigos apresentam,

dentro de urn mesmo padrao, mais de uma alternativa para sua es-

pecificagao. Foram elaboradas 727 especificagOes para os proje-
4r

tos residenciais e 274 especificag6es para os comerciais(IBGE ).

Para a determinagao das quantidades fisicas dos insu-

mos necessarios a execugao de cada unidade de servigo, foi uti-

lizado um conjunto de composicOes de custos unitarios. Algumas

composigoes deste conjunto foram compiladas de publicagoes tec-

nicas, enquanto outran foram fornecidas por empresas construto-

ras. Com relacao a este aspecto, dual observagOes podem ser fei

tas. Primeiramente, o procedimento de utilizar composigOes de

custos originarias de diferentes fontes 6 criticavel. Os crite-

rios de medigao empregados e as caracteristicas das obras, cu-

jos custos foram apropriados, provavelmente, variam de uma fon-

te para outra, sendo em alguns casos desconhecidos. Assim, pare

ce que o mais indicado seria empregar uma Unica fonte cujos cri

trios de medigao e de apropriacao aplicados aos diversos servi

gos fossem coerentes entre si e tambem amplamentedivulgados. Em

segundo lugar, como a maioria das composigOes adotadas foram ob

tidas com base em obras executadas nos estados de Sao Paulo e

Rio de Janeiro, 6 provAvel que algumas destas composigoes nao
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so adaptem perfeitamente a caracteristicas de obras executadas

em outros estados, apesar de existirem especificagoes alterna-

tivas para varios servigos. Estas peculiaridades regionais pro

vavelmente sao mais acentuadas em servigos relacionados com ar

gamassas, cujos tragos dependem das caracteristicas dos mate-

riais locals.

De forma a reduzir o trabalho de coleta de dadose de

processamento, os insumos foram agrupados em familias,sendo es

colhido um item representativo de cada familia, o qual faz par

to do regime. No caso de materiais, foram agregados namesma fa

milia, insumos que possuiam as mesmas materias-primas e cujos

processos de fabricagao eram semelhantes. Os itens escolhidos

como representativos deviam apresentar pelo menos uma das se-

guintes caracteristicas: especificagao simples, localizacao fa

cil e evolugao de custo aproximadamente estavel, sem muitasflu

tuacOes (BANCO NACIONAL DA HABITACA0"). 0 regime atual e cons

tituido por 64 materiais de construgao, 10 categorias de mao-

-de-obra, alem de um item relativo ao sevigo de escavagao me-

canica.

As composigOes de custos unitArios dos servigos fo-

ram alteradas, de forma a serem expressas apenas em fungao dos

itens do regime. Os coeficientes tecnicos de utilizagao dos de

mais insumos foram convertidos em quantidades fisicas de seus

itens representativos. A forma como esta conversao e processa-

da esta descrita no item 3.4.2.

As caracteristicas do SINAPI sao uriificadas para to-

do o pals. Os projetos tipicos, a segmentagao dos mesmosemser

vigos, a especificagao destes servigos, as composicOes de cus-

to einpregadas sao exatamente os mesmos para todas as regio- es me

tropolitanas e microrregiOes abrangidas.

Os custos de todos os servigos discriminados sao cal

culados mensalmente, para cada uma das regiOes, atraves da se-

guinte fOrmula:

c = E pl	 ki
.	 s,t	 s,t1

(4.1)

ondo s 6 o custo do servico s: pi ,t e k sao, respectivamensis,t
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te, o preco de mercado e o coeficiente tecnico de utilizagao

do insumo i, no servigo s, no tempo t, na regiao considerada.

Para aqueles servigos que apresentam mais de uma es-

pecificacao, e escolhida aquela alternativa que apresenta o me

nor custo naquela regiao. Parte-se da suposigao de que a espe-

cificagao mais barata, necessariamente, e a mais utilizada em

cada area geografica. Se uma especificagao de padrao mais alto

mostrar-se mais econOmica que outra de padrao mais baixo, am-

bas relativas a um mesmo servigo, a de mais alto padrao e ado-

tada para aquele service no padrao mais baixo (BANCO NACIONAL

DA HABITACAO").

A partir dos custos
-

atribuidos a cada servigo, sao

calculados os custos por metro quadrado de

tos tipicos, mediante o emprego da formula

C t =	 qr E p i	 ki
s t	 s t

i	 '

cada um dos proje-

a seguir:

(4.2)

sendo C t
r
 
o custo por metro quadrado do projeto tipico r, na re

giao considerada: qr a quantidade fisica do servigo s, 	 identi-s
ficada neste projeto, dividido pela Area total deste.

0 indice de pregos It,o, que reflete a evolucao do

custo do metro quadrado do projeto tipico r entre os periodos

o e t pode ser calculado atraves da fOrmula abaixo:

C t
I t , o	

Co

	 (4.3)

E fAcil comprovar que esta expressao equivale a FOr-

mula 3.5, desenvolvida por LINS 56 , a qual considera, ao longo

do tempo, fixas as quantidades de servigos e variaveis os coe-

ficientes tecnicos de utilizagao dos insumos do regime. Estes

coeficientes podem ser alterados, caso ocorram alteragOes tec-

nolOgicas no processo de produgao de edificagOes, ou quando ha

ja modificagOes nas relacOes entre os pregos dos itens do regi

me e os pregos de seus assemelhados, sem que haja interrupgao

nas series de indices, o que se constitui em uma vantagemem re

lagap as demais fOrmulas. A fOrmula de Lins permite,	 tambem,
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que sejam introduzidas novas especificacoes alternativasao ion

go do tempo. Entretanto, a consideragao de que a especificagao

de menor custo e a alternativa sempre empregada parece necessi

tar de uma comprovacao periOdica. 	 possivel que, na pratica,

as solugOes de menor custo nao tenham condigOes de serem adota

das em muitas obras em fungao de alguns fatores, tais como:

Alguns materiais, embora mais caros, tem tradicio

nalmente boa aceitagao, em detrimento de outros menos dispen-

diosos.

Eventualmente, um material pode ter um custo atra

ente, mas nao apresentar uma oferta suficientemente grande pa-

ra suprir um nUmero elevado de obras. Pode ocorrer, principal-

mente, com produtos, cujos pregos sao controlados pelo Gover-

no.

c) Quando uma especificagao alternativa passa a ser

mais barata do que outra, para um mesmo servigo, nem sempre

possivel adota-la imediatamente. As obras de edificagao em ge-

ral tem um longo prazo de maturagao. Sua execugao e baseada em

discriminagOes tecnicas, onde os servigos sao especificados, e

em uma programagao pre-estabelecida, que muitas vezes nao po-

dem ser alteradas. As modificagOes nos pregos relativos entre

alternativas de servigos provavelmente vao ser refletidas nos

empreendimentos que se encontram, ainda, em fase de projeto,cu

ja execugao levaria algum tempo.

Com os custos por metro quadrado das 25 edificacOes,

cujos projetos sao considerados padrao normal, sao calculados

os custos medios ponderados para cada uma das regiOes abrangi-

das. As ponderagOes empregadas no calculo destes custos corres

ponder as importancias relativas dos 25 projetos no municipio
mais populoso de cada area geografica.

Cada projeto tipico e considerado como representati-
vo de uma parcela das edificagOes construidas em cada uma das

75 regioes, em fungao de suas caracteristicas principais (name

ro de pavimentos, Area da unidade autOnoma, mamero de dependen

cias, etc.). Assim, a importancia relativa de cada edificagao

tipica pOde ser estimada com base no nimero de licengas de "ha



- 68-

bite-se" expedidas, para as diferentes classes de edificagoes

representadas, entre os anos de 1978 e 1982, nas cidades mais

populosas das regiOes abrangidas, dados estes obtidos no Inqu6

rito Mensal de EdificacOes (IMSE), elaborado pelo IBGE. Apenas

os projetos tipicos, denominados padrao normal, foram conside-

rados porque a importancia relativa dos diferentes padrOes nao

pode ser avaliada pelo IMSE.

A partir dos custos medies por area geografica, sao

calculados os custos medios ponderados por estado ou territO-

rio, por grande regiao (Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste

e Sul) e do Brasil. Nestes casos, as ponderacOesempregadas cor

respondem ao crescimento da populack urbana, medida pelos re-
censeamentos de 1970 e 1980 em cada regiao metropolitana ou mi

crorregiao considerada, levando em conta apenas aqueles munici

pios cuja populagao urbana era superior a 60.000 habitantes em

1980 (IBGE 41 ). Neste procedimento sup3e-se que sao construidas

edificagOes atualmente, nas diversas regiOes metropolitanas e

microrregiOes abrangidas, na mesma propoZcao com que a popula-

gao cresceu entre os anos citados. Este criterio foi empregado

porque o IMSE nao abrange todos os municipios objeto de estu-

do do SINAPI.

Os indices de pregos I t,0 que refletem a evolugao do

custo medio ponderado dos 25 projetos tipicos considerados pa-

drao normal entre os periodos o e t, relativos a um estado, a

uma grande regiao ou ao pais, sao calculados atraves da seguin

to formula:

C
t

I t o o	
C o

	 (4.4)

sendo C t e C o , respectivamente, os custos medics ponderados das

referidas edificagOes nos periodos t e o.

4.2.3 A coleta de precos

0 painel de informantes, escolhido sem o emprego de

criterios estatisticos, e constituido por empresas fornecedo-

ras de materiais, em geral atacadistas, estabelecimentos indus
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triais do ramo, que comercializam seus produtos (carpintarias,

serrarias, olarias, cerkicas, etc.) e empresas construtoras.

Os fornecedores de materiais escolhidos para o painel devem a-

presentar um elevado volume global de vendas e disponibilidade

permanente do produto. Com relacao as empresas construtoras,de

vem ser escolhidas aquelas que executam,continuamente, um volu

me de obras de edificagL) razoavelmente grande. No caso de for

necedores de materials, a Ultima revisk do painel de informan

tes teve como base o Censo Comercial de 1980, do qual foi obti

da uma relacaTh de empresas comercializadores de materiais de cons

trugao que apresentaram os maiores volumes de vendas (IBOE 4 °) .

A nao utilizacao de criterios estatisticos para a es

colha do painel deve-se, principalmente, a grande abrangencia
do sistema, que tornaria excessivamente oneroso um estudo des-

ta natureza.

-
Sao em niamero de 3.200 os fornecedores de materiais

e 800 as empresas construtoras que constituem os 75 paineis de

informantes, distribuidos no pais. Nas empresas construtoras

sao coletados os salArios das 10 categorias profissionais e os

pregos de 8 materials e de escavagao mecanica para fundagOes.

Em olarias sao coletados os pregos de 5 materiais, em serrari-

as e carpintarias os pregos de outros 10 e em fornecedores di-

versos sao coletados os demais pregos. 0 cimento Portland co-

mum e 0 iinico material cujos pregos sao coletados tanto em

fornecedores, quando em construtores.

-
Sao coletados um minimo de cinco pregos para cada in

sumo. HA casos de oligopOlio ou monopOlio, quando nao e possi-

vel alcangar este valor minimo. Por outro lado, alguns insumos

cujos pregos sao disponiveis em muitos informantes, apresen -

tam mais do que cinco cotagOes. Atualmente, o ndmero medio de

informantes por insumo encontra-se entre sete e oito.

Os pregos sao coletados na primeira quarta-feira do

mes e nos dois dias subseqtientes. 0 curto periodo de coleta -

apenas tres dias - e altamente positivo, especialmente em pe-
riodos com inflagao elevada, quando podem ocorrer reajustes corn

periodicidade inferior a um mes.

Preferencialmente, a coleta e efetuada no municipio
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mais populoso da regilo metropolitana ou da microrregiao abran

gida. Alguns materiais, entretanto, tem sews grandes fornecedo

res localizados em municipios menos populosos, sendo, entao,co

letados os pregos nestes estabelecimentos.

Os pregos sao fornecidos por um elemento credenciado

da empresa informante, sendo o formulario padraopreenchidopor

um agente do IBGE, "a vista do primeiro. As unidades de medida

dos materiais utilizadas na coleta sao aquelas mais freqUente-

mente adotadas nas operagOes de venda.

Os pregos de materiais devem incluir o valor do fre-

te, se disponivel no informante, at o local definido como "cen

tro urbano" do municipio mais populoso, o valor de impostos e

eventuais descontos para pagamento a vista. Os salArios coleta
dos referem-se ao valor bruto da hora paga ao empregado na jor

nada normal de trabalho, sendo acrescido o percentual de 92%,

referente aos encargos sociais (IBGE41).

Uma vez coletados os dados, estes sao submetidos a

duas etapas de critica. A primeira etapa consiste em uma anAli

se de consistncia visual da amostra por tecnicos especializa-

dos, sendo aceitas, rejeitadas ou retificadas as informacOes,

com base no conhecimento de mercado por parte dos mesmos e/ou

em fungao de confirmagao junto aos informantes.

A segunda etapa corresponde a chamada critica automA
tica. Sao calculadas as medianas dos pregos de todos os insu-

mos do regime, em cada Area geogrAfica, a partir das quais sao

calculados os relativos de pregos, como mostra e expresso a se

guir:

P• 
,•1j

Pt,i,j
1	 •100%	 (4.5)

p t -1,i,j

sendo P ij a variagao relativa da mediana do insumo i, na re-

giao i, entre os periodos t-1 e t: p t,1. ,3. e pt-1,i,j sao, res
pectivamente, as medianas dos pregos do insumo i, na regiao j,

nos periodos t e t-1.
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Os valores de1,J 
que forem superiores a 60% ou in-

feriores a -37,5% sac) eliminados. Este procedimento visa a de-

tectar erros grosseiros nao observados na primeira etapa de cri
,

tica. Caso li ii seja eliminado, e atribuido ao insumo i, na re

giao d o prego de mercado p ti , calculado pela seguinte ex-

presso:

Pt,i,J = Pt-1,i,j ( 1	 1-10 (4.6)

onde Ui e dada pela fOrmula abaixo:   

ni

j =1 
(4.7) 

n.
1 

sendo n. o nUmero de Areas geograficas em que p. .se encontra,1,J
dentro do intervalo estabelecido.

0 passo seguinte consiste em verificar se os valores

u. . remanescentes se encontram dentro do intervalo fechado,cu1,J - —	 _
Joslimitessaolonde G. é o desvio padrao]..	 1	 1	 1	 1
da amostra, dado pela fOrmula abaixo:

E	 VO2
(4.8)

n - 1

Se p	 , situar-se dentro do intervalo, o valor p
i,j	 t,i, j

atribuido ao prego de mercado do insumo i, na regiao j,nope

riodo t. As formulas 4.9 e 4.10, respectivamente, indicamosva

lores	 e pt" , i , j que sao atribuidos a este prego,caso uii

seja inferior ao limite minimo ou superior ao limite maxim° do

intervalo descrito, respectivamente.

=Pt-1,i,j (1 +	 -	 )	 (4.9)

Pt-1,i,j (1	 2 ai)	 (4.10)
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.	 -
Cdb'L) 0 11161_1111U	 Ild0 terlha seu pLego informado no mes

na regio j, no periodo t, atribui-se ao seu prego de mercado

o valor p,, calculado pela f6rmula 4.6.. 

0 procedimento contido na segunda etapa de critica de

nomina-se imputack de pregos e encontra-se descrito em publi-

cagOes do BNH
0 7 

e do IBGE
4 1 

. Seu efeito principal e o amorteci
mento das variagOes dos indices.

Paralelamente ao trabalho de coleta de pregos do IBGE ,

o BNH executa mensalmente a chamada coleta complementar de pre

cos, que visa a checar a coleta efetuada por aquele orgao. Pe-

riodicamente, a coleta complementar e ampliada com o objetivo
de verificar as relagOes medias dos pregos dos insumos repre-

sentativos com seus assemelhados, nas quais sao baseadas as ci

tadas alteragOes nos coeficientes tecnicos de utilizagao dos in

sumos do regime.

4.2.4 Publicacbes dos resultados

Uma das principais reclamagOes dos usuArios do SINAPI

tem sido o longo periodo decorrido entre a coleta de pregos e

a publicagao dos resultados. Em alguns periodos, es-teprazo tern

atingido prazos superiores a tres meses, conformeest.icitado no

Boletim do Sindicato das Indlastrias da Construgao Civil no Es-

tado do Rio Grande do Sul
1
 e na Revista Dirigente Construtor.

1

Um resumo dos resultados mensais, acompanhado de alguns comen-

t.irios gerais, e divulgado mensalmente na publicagao Indicado-

res IBGE. Os resultados completos podem ser obtidosmediante so

licitagao especial ao BNH ou ao IBGE.

Os principais relatOrios apresentados peloSINAPI sao

os seguintes:

a) Precos de mercado dos insumos do regime nas 75 A-

reas geogrAficas7

1-3) Custo por metro quadrado de todos os projetos ti-

picos nas 75 areas geogrAficas;

Custo medio ponderado dos projetos tipicos com pa

drao normal em todas as areas geogrficas, estados, grandes re

gioes e no pais.

Indices de pregos que refletem a evolugao dos cus
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tos m6dios ponderados dos projetos tipicos com padrao normal,

relativos aos estudos, as grandes regiaes e ao pais;

e) media ponderada dos pregos de mercado dos insumos,

por estado, por grande regiao e no pais.

4.3 Custos Unitarios Basicos 

4.3.1 Introdugao

A Lei n2 4.591 de 16 de novembro de 1964" , conheci-

da como a lei do condominio e das incorporagoes, teve o prop6-

sito de definir as responsabilidades dos diversos participan-

tes das incorporacees imobiliarias e as condicees tecnicas e e

conemicas em que estas se realizam. Este lei delegou a Associa
gao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) e ao BancoNacional da

Habitagao (BNH) a tarefa de elaborar criterios para a caracte-

rizagao das edificagOes em termos de descrigao fisica e de cus

tos. Esta norma, denominada NB-140/65 03 ,-em vigor at a presen

to data, apresenta um metodo expedito de calculo de custos por

metro quadrado de construgao de edificagOes tipicas, chamados

de Custos Unitarios Basicos.

0 objetivo deste metodo e oferecer estimativas de cus

to de edificagOes para fins exclusivamente comparativoscom os

pregos das transagoes. Em que pese sua finalidade bastante es-

pecifica, os Custos Unitarios Basicos tem lido empregados fre-

qtientemente em estudos de viabilidade econemica e em analises

de evolucao do custo das edificagees.

Aos sindicatos estaduais de empresas de construgao

coube a tarefa de calcular mensalmente estes custos e divulga-

-los at o dia 5 de cada

Atualmente, estao sendo desenvolvidos estudos com o

objetivo de reformular esta norma, inclusive, os aspectos rela

tivos ao calculo dos Custos Unitarios Basicos.

4.3.2 Metodo de calculo

Os projetos considerados como tipicosdasedificagoes
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submetidas a processos de incorporacao imobiliaria sao em nilme

ro de vinte e quatro. Estes projetos, denominados "projetos-pa

drao", diferenciam-se pelo padrao de construgao (alto, normal

ou baixo), pelo nUmero de pavimentos (1, 4, 8 ou 12) e pelo

mero de dormitOrios (2 ou 3). No Quadro 4.2 6 apresentada uma
descricao sucinta de todos eles. A exemplo do que ocorre com as

edificacOes tipicas do SINAPI, a natureza de alguns projetos-pa

drao 6 questionivel, ja que projetos com configuracao geometri
ca ic6ntica sao adotados para diferentes padrOes de construck.

Os projetos-padrao referem-se apenas a edificacOes

residenciais, embora edificagoes comerciais ou mistas (habita-

cionais e comerciais simultaneamente) possam tamb6m ser subme-

tidas a processos de incorporagao imobiliaria.

Os Custos Unitarios B6.sicos sao calculados a partir

dos chamados "lotes basicos dos insumos". Estes lotes basicos

constituem-se em quantidades fisicas de 29 insumos de edifica-

cOes, sendo 27 materiais de construcao e duas categorias de

mao-de-obra. A natureza dos insumos e a mesma para os diversos

projetos padrao, com as seguintes excecOes:

0 insumo "tijolo macico u econstituinte apenas dos

lotes basicos dos projetos com um pavimento, enquanto nos de-

mais consta o insumo "tijolo furado 10 x 20 x 20 cm, l a quali-

dade".

Nos projetos padrao com um e com oito pavimentos,

faz parte do lote basica o insumo "tubo de ferro fundido,110mm,

para esgoto". Nos demais projetos este insumoe substituido por

"tubo de ferro fundido, 100 mm, para esgoto".

A cada projeto padrao estao associadas diferentes

quantidades de cada item do lote basica. 0 calculo dos Custos

Unitarios Basicos para os varios projetos padrao e efetuado a-

traves da seguinte formula:

C r = E qi pi	 (4.11)
i=1

sendo C r o Custo Unitario Basica (CUB) do projeto padrao r, no
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H4/2B Baixo
H4/2N Normal 2 2 1 1 1435 60
H4/2A Alto

4
H4/3B Baixo
H4/3N Normal 3 3 1 1 2370 100
H4/3A Alto
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H8/2N Normal 2 2,_ 2335 60
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8
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H8/3N Normal 3 3 1 1 4140 100
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H12/2B Baixo
H12/2N Normal 2 2 1 1 3630 60
H12/2A Alto

12
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H12/3A Alto

FONTE: NB 140/65 - ABNT"
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periodo t; q r a quantidade do insumo i, componente do lote

sico, para aquele projeto; e p it o preco de mercado deste insu-

mo, no mesmo periodo. Os precos de mercado dos itens relativos

a mao-de-obra incluem, alem dos salarios hora das categorias

profissionais, os encargos sociais, cujo percentual e determi-
nado pelo prOprio sindicato.

Os projetos tecnicos, as medigOes, memOrias de cilcu

lo e demais documentos que deram origem a estes lotes basicos,

ao contrrio do que indica a norma, nao se encontram a disposi
,

cao dos usuarios na ABNT, nao sendo possivel conhecer os crite

rios empregados na sua determinacao.

Os lotes basicos sao constituidos por elementos que

provavelmente representam familias de insumos semelhantes, a e

xemplo dos regimes de alguns ndmeros-indices de pregos. Uma ra

pida analise na natureza dos itens do lote basic° parece indi-

car que alguns dos materiais escolhidos representam classes de

insumos cujo emprego e bastante limitado atualmente nas obras
de edificacgo residencial. t o caso de "chumbo em lingotes",

"ago CA-24 12,5 mm para concreto", "tubo de ago galvanizado de

25 mm, sem luva, com costura", "tubo de ferro fundido 100mm pa

ra esgoto" e "interruptor embutido de alavanca unipolar de 10A

e 110V".

0 tempo decorrido desde a sua elaboragao e a nature-

za de alguns itens dos lotes basicos oferecem indicagOes de que

os projetos padrao empregados pela NB-140 encontram-se obsole-

tos.

A estimativa gerada pelo CUB nao inclui os seguintes

itens: "fundagOes especiais; elevadores; instalagOes de ar con

dicionado, calefacao, telefone interno, fogbes, aquecedores,

etc.; obras complementares de terraplenagem, urbanizagao, re-

creagao, ajardinamento, ligagOes de servigos pdblicos, etc.;

despesas com instalaggo, funcionamento e regulamentag go do con

dominio, alem de outros servigos especiais; impostos e taxas;

projeto, incluindo despesas com honorarios profissionais e ma-

terial de desenho, cOpias, etc.; remuneragao da construtora

remuneragao do incorporador"".
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A NB-140 prescreve que e facultado aos sindicatos in

troduzir alteracaes nas especificacOes de acabamentos dos pro-

jetos padrao ou na natureza e nas quantidades fisicas dos insu

mos dos lotes basicos, se houver caracteristicas regionais que

as justifiquem.

Segundo a norma, a validade dos lotes bsicoscomo re

presentativoS dos diversos projetos padr 'ao deve ser verificada

com periodicidade minima de um ano, comparando os Custos Unita

rios Basicos calculados por seu intermedio com estes mesmoscus

tos estimados com base nas relacOes completas de materiaise de

mao-de-obra que deram origem aos lotes basicos, sendo ajusta-

das as quantidades fisicas dos insumos, sempre que se fizer ne

cessArio.

4.3.3 Procedimentos usuais de calculo

Foram enviados questionArios a nove sindicatos esta-

duais da Indiastria da Construgao, com o objetivo de conheceros

procedimentos empregados no calculo dos Custos Unitarios Basi-

cos. Foram escolhidos estados pertencentes as cinco grandes re

giOes do pais, cujas capitais fossem as mais populosas. Seis

questionarios foram respondidos: Sao Paulo, Rio de Janeiro, Mi

nas Gerais, Rio Grande do Sul, Parana e Para. As principais in

formagOes coletadas nestes questionarios estao apresentadas no

Quadro 4.3.

Nenhum dos sindicatos introduziu alteragOes nas quan

tidades fisicas dos lotes basicos, indicando que as revises a

nuais no metodo de calculo ou a consideragao de peculiaridades

regionais, ambas prescritas pela norma, nao foram efetuadas.

Em quatro estados foram introduzidas alteragoesemes

pecificagOes de materiais, principalmente, pelo fato de que al

guns insumos especificados originalmente deixaram de ser encon

trados no mercado. 0 Sindicato da Construgao Civil de Grandes

Estruturas no Estado de Sao Paulo foi o Unico que introduziu es

pecificagOes diferenciadas de alguns itens dos lotesbasicospa

ra os distintos padres de construgao.



QUADRO 4.3 - Criterios empregados no cAlculo do CUB

ESTADO ALTERAgbEs
NO LOTE BASICO

ENCARGOS
SOCIAIS

INFORMANTES
DE PRECOS

PERIODO DA
COLETA

N2 DE PRECOS
COLETADOS

PRECO DE
MERCADO

Sao Paulo Sim 95% Construtores Entre os
dias 20 e 30 '9	 ( f ixo ) media

aritmetica

R.Janeiro Sim 104,47% Editora Bole.tim de Custos
Entre os
dias 25 e 30 -

valor mai s
proximo da
media

M. Gerais Sim 90% Construtores Na segunda
quinzena  10 a 15 mediana

R .G .Sul Nao 93%  Construtores
e forn. de
materials

Na primeira
quinzena 6 (em media) media

aritmetica

Parana Sim 113% Construtores Entre os
dias 1 2 e 10 2 a 6 mediana

Para Nao 90% Construtores Na prime ira
semana 15 (em media) media

aritmetica
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No Quadro 4.3, observa-se uma grande heterogeneidade

de procedimentos de cLculo entre os sindicatos consultados,

provavelmente, em funcao da abertura oferecida pela NB-140 nes

to aspecto.

Com relag:io aos encargos sociais, observa-se uma subs

tancial variabilidade entre os valores percentuais adotados.

Mesmo considerando que ester valores possam ser influenciados

por peculiaridades regionais, esta variabilidade, tambem cons-

tatada no estudo de FORMOSO et alii 38 oferece evidencias de que

nao ha uniformidade de criterios entre os construtores, para o

ctilculo do custo des encargos sociais.

A coleta de pregos em geral e executada junto a em-

presas sediadas nas regiOes metropolitanas das capitals, o que

pode resultar em valores distorcidos paraalgunsusuarios, pois

a abrangencia dos Custos Unitrios Basicos e estadual.

Em nenhum dos sindicatos consultados, a constituigao

do painel de informantes e determinada segundo criterios esta-
tisticos. Alguns sindicatos escolhem como informantes empresas

que possuem tradigao no mercado, enquanto outros recebem infor

magoes de pregos de empresas associadas que se dispoem volunta

riamente a envies-las. 0 sindicato do Rio de Janeiro e o
que contrata uma empresa especializada para a coleta de pregos

e para a estimativa do prego de mercado dos insumos.

Embora nao existam dados estatisticos que comprovem,

ha razbes para acreditar que o nUmero de construtores envolvi-

dos nas obras de incorporagOes nao e excessivamente grande e
que a identificagao destas poderia ser obtida mediante consul-

ta aos cartOrios de registro de imOveis ou, mesmo, atraves de

pesquisa efetuada pelo prOprio sindicato junto a suas associa-

das. Assim, a escolha do painel de informantes com base em cri

terios estatisticos poderia ser implantada nos sindicatos com

relativa facilidade.

Tres sindicatos estaduais calculam mensalmente uma me

dia ponderada dos Custos Unitarios Basicos relativos aos diver

sos projetos padrao, denominada de CUB ponderado. 0 sindicato

de Sao Paulo adota ponderagOes calculadas com base em dados es
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tatisticos das edificagOes construidas na cidade de Sao Paulo

em 1972. Os sindicatos do Rio Grande do Sul e do Parana sim-

plesmente adotam as ponderagOes de 70% para os projetos de um

e quatro pavimentos e de 30% para os projetos padrao de oito e

doze pavimentos, inexistindo pesquisas de mercado que compro-

vem estes valores percentuais. 0 CUB ponderado constitui-se em

uma tentativa de elaborar um indice de pregos de edificagOes a

partir dos Custos Unitarios Basicos.

0 calculo de indices relativos a edificacOes a par-

tir dos Custos Unitarios Basicos parece ser um procedimento to

meroso, em fungao da desatualizagao dos lotes basicos de insu-

mos e dos metodos de calculos pouco rigorosos empregados pelos

sindicatos. E recomendavel que as instituigOes envolvidas na re

formulagao da norma procurem levar em consideragao a experien-

cia acumulada na construgao de niameros-indices, a qual poderia

ser de grande valia na elaboragao de um novo metodoexpedito de

calculo de custos de edificagOes.

A ampla utilizagao dos Custos Unitarios 113sicos pode

ser justificada pelo fato de ser elaborado por Orgaosregionais

e tambem em fungao do curto periodo decorrido entre a coleta de

dados e a publicagao dos resultados por forga da Lei n2 4.591.

4.4 fndices da Fundacao Getillio Vargas 

4.4.1 HistOrico

A Fundagao Gettalio Vargas publica mensalmente na Re-

vista Conjuntura EconOmica diversos indices de pregos relacio-

nados ao Subsetor EdificagOes. Os principais sao: Indice de Cus

tos da Construcao Civil na Cidade do Rio de Janeiro(ICCRJ), In

dice de Custo de EdificagOes (ICE), Indice Nacional da Constru

gao Civil (INCC) e os Indices de Custo da Construgao nos muni-

cipios de dezesseis capitais.

0 ICCRJ, o primeiro a ser criado, teve sua publica-

gao iniciada em margo de 1950, com retroagao a janeiro de 1945.

Inicialmente, este mamero-indice tinha como projeto tipico uma

edificagao de tres pavimentos. 0 regime era composto por dezes
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seis 'tens, entre materiais, mao-de-obra e administracao, sen-
do empregada a fOrmula de Laspeyres em sua forma agregativa.Em

janeiro de 1972, o ICCRJ foi reformulado, sendo adotados como

projetos tipicos os 24 projetos padrao definidos pela NB-140.

0 regime passou a ter 31 itens, cujas ponderagOes foram obti-

das a partir dos lotes hisicos da mesma norma. A fo'rmula de Las
peyres Modificado (I) passou a ser adotada (ver artigo da Re-

vista Conjuntura Economics 5 ). 0 ICCRJ era utilizado no calcu-

10 do indice Geral de Pregos (IGP), tambem publicado na Revis-

ta Conjuntura Econamica desde 1969, ano de sua criacao.

0 ICE, de ^ambito nacional, teve sua publicagao ini-

ciada em julho de 1974, com retroagao a dezembro de 1972. Se-
gundo um artigo da Revista Conjuntura EconOmica47 , este indice

foi criado para atender as necessidades de Orgaos governamen-
tais e de empresas construtoras, que nao consideravam satisfa-

tOrios os indices de pregos disponiveis na epoca. As edifica-
-

goes tipicas adotadas foram tambem os projetos padraoda NB-140

e o regime era composto de 30 itens, todos constituintes dos lo

tes basicos da mesma norma. A formula de Laspeyres Modificado

(II) foi adotada e os pregos medios nacionais dos insumos eram

compilados do Inquerito Mensal de Pregos e Salarios na

da Construgao, elaborado pelo IBGE.

Em agosto de 1975, o ICCRJ sofreu nova reformulagao.

Foram definidos quatro novos projetos tipicos, considerados re

presentativos das edificacOes habitacionais na cidade do Rio de

Janeiro. 0 regime passou a ter 83 itens, sendo adotada tambem

a fOrmula de Laspeyres Modificado (II) (ver artigo da Revista
„	 14 5

Conjuntura Economica )

Em janeiro de 1982, o ICE sofreu sua primeira refor-

mulagao. Foram adotadas as mesmas quatro edificagOes tipicas,a

composigao do regime e as quantidades fisicas dos insumos que

vinham sendo empregados no calculo do ICCRJ desde 1975. A par-

tir fiesta reformulagao, o ICE e o ICCRJ passaram a ser elabora

dos dentro de uma mesma rotina de calculo. A fOrmula de Laspey

res Modificado (II), comum a ambos os nUmeros-indices, foi man

tida. A coleta de pregos por parte da Fundag qo, restrita ate a

quela data ao municipio do Rio de Janeiro, foi ampliada para se

i0OLA 0 BGENHita.

SIELIOTEC4
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.
to outras capitals estaduais (Fortaleza, Recife, Salvador, Be-

lo Horizonte, Sao Paulo, Curitiba e Porto Alegre).

A partir de janeiro de 1985, o ICE substituiuoICCRJ

no calculo do Indice Geral de Precos. Como foi necessario enca

dear o primeiro indice ao segundo, o indice resultante recebeu

a denominagk de Indice Nacional da Construglo Civil.

Em janeiro de 1986, o ICE e, em conseciaencia,o INCC

sofreram uma nova reformulagao. Foram escolhidos novos proje-

tos tipicos, sendo alteradas a natureza e as ponderagoes dos

itens do regime. A coleta de pregos foi ampliadaparaoutros of

to municipios de capitals (Belem, Brasilia, Campo Grande, Flo-

rianOpolis, Goiania, Joao Pessoa e MaceiO). Iniciou-se a publi

cacao das series de Indices de Custo da Construgao nos munici-

pios das dezesseis capitals abrangidas, cujo periodo base de

comparagao 6 dezembro de 1985.

0 ICE e o INCC, apesar das alteragOes sofridas, man-

tiveram o periodo base de comparagao no ano de 1977 e as se-

ries calculadas segundo novos procedimentos foram encadeadas

com as antigas. 0 indice de pregoS relativo ao municipiodoRio

de Janeiro, calculado segundo o novo m6todo, foi encadeado ao

ICCRJ, cujo periodo base de comparagao atual tambem permanece

no ano de 1977.

De uma forma geral, o sistema de indices da Fundagao

Getillio Vargas, a exemplo do SINAPI, se propoe a gerar indices

relativos a edificagOes habitacionais de ambito nacional, embo

ra a abrangencia da coleta de pregos se limite a umniameromais

reduzido de municipios.

4.4.2 Metodo de calculo atual

0 nUmero de projetos considerados como tipicos 6 bas

tante reduzido, levando em conta a grande abrangencia geografi

ca do sistema - sao apenas tres. Resumidamente, estes projetos

podem ser descritos da seguinte maneira:

a) Casa de 1 pavimento, com sala, 3 quartos e demais

dependencias, com area de 82m2.
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Edificio habitacional com 4 pavimentos, constitui

do por unidades autanomas com sala, 2 quartos e demais depen-

dencias, com Area total de 1.503 m2.

Edificio habitacional com 12 pavimentos,constitui

do por unidades autanomas com sala, 3 quartos e demais depen-

dencias, com Area total de 6.015 m2.

Todos os projetos citados apresentam urn padrao de

construcao normal, ou seja, de boa qualidade, mas sem luxo. Ca

da projeto tipico e considerado como representativo de uma par

cela das edificagoes habitacionais construidas em cada urn dos

dezesseis municipios. A funcao que associa as diversas edifica

goes aos projetos tipicos tem como variAvel apenas o nUmero de

pavimentos. No Quadro 4.4 estcio relacionadas as edificagOes re

presentadas em cada um deles.

HA indicagOes de que a estimativa da representativi-

dade de cada projeto tipico nos dezesseis municipios abrangi-

dos e bastante grosseira, ja que, al6m do ndmero de pavimentos,
muitos outros fatores exercem influencia na estrutura de cus-

-
tos das edificacoes.

As import'Ancias relativas dos tres projetos tipicos

em cada uma das dezesseis capitais foram calculadas com base

nas quantidades de Area construida licenciada com "habite-se"

relativas a cada uma das tres categorias de edificagOes repre-

sentadas, nos anos de 1983 e 1984, obti.das a partirdedados es

tatisticos do IBGE e de algumas secretarias de obras (ver arti

go da Revista Conjuntura Econemica").

QUADRO 4.4 - RelagOes de representatividade dos
projetos tipicos

Projetos tipicos
(ntamero	 de	 pavimentos)

EdificagOes representadas
(ndmero	 de	 pavimentos)

I 1 e 2
4 3 a 9

12 10 e mais

FONTE: Conjuntura Economica - Vol.35 - n2 2, p. 199
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A Editora Boletim de Custos, sediada no Rio de Janei

ro, foi encarregada da elaboragao de orcamentos discriminados

para os tr. '6s projetos. Nestes orcamentos, foram identificados

427 insumos, sendo 31 relacionados a mao-de-obra e os demais

distribuidos entre materiais, equipamentos, prestago de servi

cos e itens associados a custos indiretos.

As participacoes percentuais de todos os insumos no

custo de cada projeto tipico foram calculadas nas dezesseis ca

pitais abrangidas, com preces de mercado dos insumos em dezem-

bro de 1981, fornecidos tambem pela Editora Boletim de Custos,

resultando um total de 48 estruturas de custos. Aqueles itens

cujas participacOes percentuais eram suficientemente pequenas

para nao exercer influencia sendo a partir da terceira casa de

cimal dos indices, foram eliminados do regime, que passou, en-

tao, a ser constituido por 72 itens, os quais podem ser classi

ficados da seguinte maneira:

16 categorias de mao-de-obra, das quais 4 normal-

mente incluidas em custos indiretos (aporitador, engenheiro, es

criturarj.o e vigia);

50 itens relativos a materiais de construcao, al-

guns dos quais englobam mais de um tipo de material, tais co-

mo: "conjunto sanitario de louca Branca (vaso, tanque, lavatO-

rio e bide)", "material el6trico (chaves, interruptores, dis-

juntores e tomadas)", etc.;

1 item com a denominagao geral de "aluguel de e-

quipamentos";

1 item relativo a prestagao de servicos, denomina

do "carreto para retirada de entulho"; e

e) 4 itens normalmente classificados como custos in-

diretos: "licenciamento da obra", "projetos", "refeicao pronta

para operarios" e "seguranca para folha de pagamento".

Segundo um artigo da Revista Conjuntura Economica
6 
4 ,

as 72 itens do regime correspondem, em media, a mais de 96% do

custo das edificacOes tipicas nas cidades abrangidas.

Ao contrario de outros mameros-indices de precos de

edificagOes, o modelo de custo empregado inclui tamb6m insumos

normalmente associados aos custos indiretos. Alguns itens do re
4
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gime, tail como u seguranca para folha de pagamento" e H refei-

cao pronta pare, operirios", indicam que este modelo 6 valid°
para empresas de construcao com caracteristicas especificas.

As 48 estruturas de custo foram recalculadas em fun-

cao apenas dos itens do regime. Os insumos excluidos do regime

tiveram suas participacbes percentuais incorporadas as partici

pagoes dos itens nele incluidos, aos quail aqueles mais se as-

semelham, resultando a seguinte expressao:

72

W
1 = 1	 J'K

sendo wj ,k a participagao percentual do insumo i, pertencente

ao regime, no custo do projeto tipico k, no municipio j.

A cada capital foi associada uma estrutura de custo

media, conSiderada como representativa das edificagOes habita-

cionais nela construidas. As participacOes percentuais consti-

tuintes deltas estruturas de custo dnicas foram calculadas a-

traves da seguinte fOrmula:

1	 3

W1 —
	 U	 err

k=1	 j,k	 j,k
(4.1 .3)

onde w 1 e a participago percentual do insumo i, contida na es

trutura de custo media associada ao municipio 17 u	 e a im-
j,k

oortancla relativa do projeto tipico k no mesmo municipio.

Mensalmente sio calculados indices de plegos referen

tes a cada uma das capitais abrangidas. A FOrmula 3.4, escolhi

da para o c6.1culo destes indices, sofreu uma peduenaalteracao,

ji que apenas parte dos insumos foi incluida no regime, passan

do a ter a seguinte configurago:

0,J
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J	 ,	 _
onde It,t _ l e o indice de pregos que estima a evolugao do custo

de edificagOes habitacionais no municipio 1, entre os periodos

t-1 e t; pi
,J
., p t -1 j e pt

	

,j sao, respectivamente,	 osprecos do

insumo i, na mesma cidade nos periodos o, t-1 e t. Os Indices

de Custo da Construgao relativos as dezesseis capitals citadas

sac obtidos atrav6s do encadeamento dos valores sucessivos de

I
J
t,t-1'

	

Como 6 empregada a Formula 4.14, nao ha	 necessidade
de gerar os custos das edificagoes tipicas em cada periodo. Es

tes custos poderiam ser facilmente estimados, se fossem calcu-

lados os pregos de mercado dos itens do regime em cada munici-

pio. Assim, com algumas alteracoes na coleta de pregos e um pe

queno acrescimo no trabalho de processamento de dados, o siste

ma poderia gerar um maior ndmero de indicadores.

0 ICCRJ, desde a implantagao desta reformulagao, e o

resultado do encadeamento de sua serie anterior, calculada ate

dezembro de 1985, corn a serie do indice de Custo da Construgao

no Municipio do Rio de Janeiro, elaborada conforme o metodo des

crito.

A partir dos valores de It t-1 6 gerado um indice det 
pregos de caster nacional, mediante a aplicacao da seguinte

fOrmula:

16

t,t-1 = J 1 v
j . I t,t_,

=
(4.15)

onde	 6 o indice de pregos que acompanha a evolugao do

custo das edificagOes tipicas nas dezesseis capitais abrangi-

das, entre os periodos t-1 e t;vj 6 a importancia relativa do

municipio 1 neste indice. Esta importancia relativa 6 medida,

tambem, pela quantidade total de area construida licenciadacom

"habite-se" em cada uma das dezesseis capitals abrangidas nos

anos de 1983 e 1984. 0 ICE e o INCC sao obtidos atraves do en-

cadeamento de suas series anteriores com os valores sucessivos

de It,t-1 calculados desde janeiro de 1986.'

Alem dos 16 indices de pregos descritos, sao publica

dos vArios outros indices relacionados ao SubsetorEdificacOes,
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todos resultantes do desdobramento dos primeiros. Este desdo-

bramento 6 estabelecido a nivel de insumos ou grupos de insu-
mos ou em fungao de diferentes projetos tipicos.

No ambito nacional sao publicados indices de pregos

relativos a 14 materiais de construgao e a 3 categorias de mao

-de-obra. 0 INCC, o ICCRJ e os indices de Custo da Construgao

nos municipios das capitais sao, todos ales, desdobrados em

do is subindices, um relativo'amao-de-obrae outro aos demais in

sumos. 0 ICCRJ tambem e desdobrado em tr ies outros subindices,
um para cada projeto tipico.

4.4.3 A coleta de pregos

A coleta de pregos 6 executada por funcionarios da

Fundagao Getlalio Vargas, residentes nas capitals pesquisadas,

ou mediante consulta por telex junto aos informantes, entre os

dias 26 do mes anterior e 25 do mes do indice. Em 6..Tocas corn in

flagao elevada, como ocorreu no Brasil nos Ultimos tres anos,

6 possivel que este extenso periodo de coleta de margem a dis-
-

torgoes DO calculo dos indices, especialmente se cada insumo

nao Liver seu prego coletado, em cada municipio, no mesmo dia

do mes.

Os salarios das categorias de mao-de-obra sao coleta

dos em empresas construtoras, enquanto os pregos dos demais in

sumos sao coletaclos em fornecedores de materiais,principalmente

atacadistas e fabricantes, locadores de equipamentos ou em em-

presas prestadores de servigos. Tanto o mamero de pregos cole-

tados por insumo, quanto a constituigao do painel de informan-

tes sae escolhidos sem o emprego de crit6rios estatisticos, a-

penas com base no bom senso dos tecnicos responsaveis pela cons

trugao dos nUmeros-indices. Da mesma forma que no SINAPI, a ex

cessiva abrangencia geografica do sistema 6 responsivel por es

to fato.

No ano de 1985, o nUmero m6dio de informagOes men-

sais de pregos por insumo, por municipio, variou entre cinco e

seis Embora estes valores nao sejam muito elevados, como cada

item do regime 6 constituido por um pacote de insumos, o nUme-
:
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ro de pregos envolvidos no calcuio dos indices, associados a ca

da item do regime, 6 consideravelmente maior.

Como o procedimento de calculo envolve apenas relati

vos de pregos, ao inv6s de pregos de mercado propriamente di-

tos, os pregos dos materiais sao coletados nas unidades de co-

mercializagao peculiares a cada fornecedor. Sao coletados pre-

cos para pagamento 'a vista, incluindo eventuais impostor. 0 va

for do frete at a obra 6 incluide somente quando estiver embu

ido no prego de tabela do fornecedor.

Os pregos de mercado dos itens demao-de-obraincluem

os salarios hora Pagos as diversas categorias e um acr6scimo de

98% aos mesmos, a titulo de encargos sociais. Este percentual

foi obtido junto 'a Editora Boletim de Custos.

ApOs coletados, os pregos dos insumos sofrem uma cri

tica apenas visual. A Editora Boletim de Custos fornece 	 ainda

informagaes de pregos complementares com os quais sao conferi-

dos e criticados alguns valores coletados (ver artigo da Revis

to Conjuntura EconOmica
64 )

Corn os pregos de cada insumo, referentesaomes do in

dice e ao mes imediatamente anterior, sac) calculados os relati

vos de pregos associados a todos os informantes dos dezesseis

municipios abrangidos. Aqueles informantes que nao apresenta-

ram cotagOes de pregos em um dos meses saodesconsiderados. Com

os relativos de pregos remanescentes 6 calculada a media arit-
i

m6tica simples dos valores de cada municipio (p t,i /p i	) quo
t-lj

0 procedimento de cAlculo dos indices de pregos de e-
dificagOes 6 concluido, em geral, no dia 5 do rdes seguinte ao
mes no qual 6 concluida a coleta. Entretanto, a Revista Conjun

tura EconOmica, onde os mesmos sao publicados, se 6 distribui-

da entre 30 a 45 dias apOs esta data.

4.5 Sistema de indices da Construcao  Civil  da Fundacao Insti-

tuto de Pesquisas EconOmicas

4.5.1 Introducao

Desde 1974, a Fundagao Instituto de Pesquisas Econ'O-

6 aplicada 'a formula 4.14.
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micas (FIPE), vinculada 'a Universidade de Sao Paulo (USP), man

tem contrato com a Secretaria da Fazenda do Governo do Estado

de Sao Paulo, com a qual aquela instituicao tem o compromisso

de elaborar mensalmente indices de precos relacionados a obras

de construgao civil.

0 chamado Sistema de Indices de Construco Civil da

FIPE tem como principal objetivo calcular o reajustamento de

precos de contratos das obras pUblicas da administragao direta

e, mais recentemente, indireta do Governo daquele estado.

0 metoda_de calculo sofreu duas reformulacoes desde

a criacao do sistema, uma em 1975 e outra em 1981. Inicialmen-

te, es precos mensais dos insumos eram fornecidos por outras

instituicOes. Desde agosto de 1975, a coleta de pregos e o cal

culo dos indices sao integralmente executados pela FIPE42.

Atualrnente sao elaborados quinze indices de pregos re

lacionados a IndUstria da Construgao, sendo cinco associadosao
Subsetor EdificagOes e nove aos Subsetor .Construcao Pesada, a-

lum de um indice referente a servicos com predominanciademao-

-de-obra. 0 principal indice de precos relativo a edificagOes

o fndice para Obras de EdificacOes (10E).

4.5.2 Metodo de calculo

Desde sua Ultima reformulagao, o indicepara0bras de

EdificagOes 6 calculado com base no projeto de uma edificagao
tipica, com 1000 m 2 de area construida, denominadadeobra vir-

tual. Este projeto nao esta associado a qualquer pr6die pUbli-

co realmente executado, mas sua estrutura de custo e suposta-

mente considerada representativa das edificagOes construidas

com recursos do governo desse estado.

Eel elaborado um orgamento discriminado no qual esta

obra foi segmentada em dez fases, cada uma delas constituida

por diversos services, com suas respectivas quantidades fisi-

cas. Neste orcamento foram incluidos apenas es custos diretos

(ver item 1.2.3.1). A cada servico esta associada uma composi-

cao de custo unitrio, extraida de uma publicacaodoDepartamen
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to de Edificios e Obras PUblicas do governo estadual (SAO PAU-
7 3

LO ). Algumas cemposlcoes, nao constantes nesta publicagao,fo

ram fornecidas pela Associaco Paulista de Empreiteiros de 0-

bras PUblicas (APEOP). Atualmente, estao catalogadas 1995 com-

posigOes de custos unitarios dos servigos.

Com os precos de mercado dos insumos,00rgamento dis

criminado da obra virtual e recalculado mensaimente. Os custos
dos servigos das dez fases e da obra completa sac obtidos, res

pectivamente, mediante a aplicagao das FOrmulas 4.16, 4.17 e

4.18 (FIPE42 ).

n.

	

C t = 
1:1	 P t	 • kj

	

o f	 n.

	

J	 4	 ;

C t =	 Q.	 X: p-

	

j=1	 1=1	 t	 j

10
C t =	 C tf=1

(4.18)

onde C t' C t e Ct sao, respectivamente, o custo total	 da obra

virtual, o custo da fase f e o custo do servigo j, todos no pe

riodo t, p 6 o prey) de mercado do insumo i neste periodo; e

k e o consumo unitario do insumo i associado ao servico j.

A partir destes custos sao calculados indices de pre

cos, relativos aos servigos, as dez fases e a obra total, para

dois periodos consecutivos, atrav6s das seguintes fOrmulas:

Ct

It,t-1.- 
Ct-1

	 (4.19)

t,t-1	 j
C t-1

(4.20)
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C t

I t , t - 1 - (4.21) 
C t -

sendo I t,t-i, " 1
t,t - 1 

e 
t,t-1' 

respectivamente, os indices 	 de

pregos referentes a obra virtual, 'a fase d e ao servico i,	 do
periodo t em relagao ao periodo t-1. 0 encadeamento dos valo-

res 
det,t-1' 

relativos a sucessivos periodos ai origem ao In

dice para Obras de EdificagOes. Assim, o regime deste indice e
constituido por 318 itens entre materiais, mk-de-obra e equi-

pamentos, os quais_compOem a estimativa de custos da obra vir-

tual.

E facil comprovar que as FOrmulas 4.19, 4.20 e 4.21,

transformadas em sua forma relativa,equivalem a fOrmulas do ti

po Laspeyres Modificado (II).

Ao contrario dos indicadores descritos nas segoes an

teriores, o regime do IOE inclui todos os insumos identifica-

dos no orcamento discriminado elaborado Para a edificagao tipi

ca.

4.5.3 A coleta de pregos

Incluindo todos os quinze indices do Sistema de Indi

ces de Construgao Civil da FIPE, um total de 537 insumost"6mos

seus pregos coletados entre os dias 12 e 30 de cada mes.	 Sao

consultadas 777 empresas, entre construtores, subempreiteiros,

fornecedores de materiais e fornecedores de equipamentos. 0 nil

mero mensal de cotacOes de pregos 6 aproximadamente de 6500(FI

PE42 ).

Como o sistema abrange uma categoria especial de o-

bras, localizadas em apenas um estado, foi possivel identifi-

car com relativa facilidade os agentes economicos envolvidos.

Assim, as empresas informantes de pregos foram esco-

lhidas mediante um processo de selegao probabilistica. A 	 par-

tir da relagao de empresas associadas a APEOP, foi obtida uma

amostra de construtores que forneceriam os salarios das diver-

sas categorias de mao-de-obra, sendo escolhido o m6todo da a-
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mostragem aleat6ria estratificada. Este m6todo foiempregadoem

t-	
A

uncao da divisao heterogenea do mercado de obras: um pequeno

grupo de empresas de grande porte era responsavel pela maior

parte do faturamento total, enquanto um grande nUmero de peque

nas empresas participava de uma pequena parcela do mesmo (KIR
53

STEN ) .

Atrav6s de uma pesquisa direta junto aos construto-

res amostrados, foi obtida uma relacao dos principaislocais on

de os mesmos efetivamente realizavam suas aquisicOes de materi

ais e de equipamentos,e de subempreiteiras nas quaffs fossemcon

tratadas algumas categorias profissionais especializadas, nao

mantidas no quadro de pessoal das empresas construtores. Junto

aos construtores foram tambem pesquisadas algumas caracteristl

cas dos materials correntemente adquiridos pelos mesmos, tail

como suas marcas principals, unidades de compra e quantidades
53

habitualmente compradas (KIRSTEN ).

Como a pesquisa junto aos construtores indicouque di

ferentes marcas de um mesmo material eram adquiridas, a alguns

insumos foram associadas mais de uma especificagao. Assim, de-

nominou-se de insumo de ciculo, a descrigao simplificada de ca

da material constante nas discriminagOes tecnicas da obra vir-

tual e de insumo de pesquisa, as marcas mais freqUentemente a-

presentadas pelos construtores, todas elas associadas ao mesmo

insumo de calculo.

Os pregos sao coletados em municipios pertencentes

Regiao Metropolitana de Sao Paulo e no municiplo de Campinas,

locals onde estao sediados os informantes, identificados no le

vantamento descrito. 0 formularlo de coleta e individualizado
pares cada informante, constando todos os insumos de pesquisa cu

jos pregos sac) coletados naquele local.

Com relagao aos materials de construgao e aos equipa

mentos, sac) coletados os seus pregos 'a vista, na quantidade de

compra usualmente praticada pelos construtores e na unidade de

medida normaimente comercializada. Existe um certo rigor na co

leta e na conferncia das diversas parcelas componentes dos pre

gos finals dos insumos (prego basic°, frete, descontos e impos
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tos). 0 valor do frete de materials ate a obra 6 consideradopa

ra uma distncia de at 10 km do depOsito do fornecedor. No ca

so de pedreiras, esta dist2lncia 6 aumentada para 20 km, ja que
5

estas sao, em geral, mais afastadas dos centros urbanos(FIPE
3
 ).

Quanto a mao-de-obra, 6 coletado o salario medio de

cada categoria profissional. Este valor consiste na soma dos sa

lirios mensais, dividido pelo nUmero de funcionrios e pelo nu

mero de horas trabalhadas no mes, todos os valores relativos

mesma categoria. Neste caso, os pregos de mercado da mao-de-o-

bra levam em consideracao alguns aspectos, tail como horas ex-

tras, bonificacbes, servicos por tarefa, etc., que nao seriam

levados em conta caso fosse tornado o salrio-hora bruto.Um per

centual de 100% 6 adotado para os encargos sociais.

Como os informantes foram escolhidos por urn processo

de amostragem, o ndmero de pregos coletados por insumo e bas-

tante variavel. Sempre que um informante deixa de fornecer

preco de um insumo no mes do indice ou no mes imediatamente an

terior, sua informagao 6 desconsiderada no calculo do prego de

mercado daquele insumo neste periodo.

Os pregos coletados sao submetidos inicialmente a uma

checagem visual, cujo objetivo e detectar erros grosseiros. E-

ventualmente sao verificados alguns dados junto a informantes.

Ursa checagem sistematica do trabalho dos entrevistadores tam-

b6m 6 efetuada.

ApOs a analise de consistencia visual, saocalculados

os pregos meldios (Tc.) e os desvios padrao (0.), relativos a ca
J	 J

da insumo de pesquisa, mediante a aplicacao das seguintes fOr-

mulas:

x . =

N.
xj

k

k=1 (4.22)
Nk     

	

N.	 .
1	 N.

	

,	
(	 x-1)2ZJ

(x-1)2	
k=1 

N	 k =1 k	 N.
3

1  

(4.23)       



N.
1	 '

A

(N . -1) • G.
j=1-

N.
1-(N-1)

j=1

- 94 -

,onde x
k
 e o preco de ordem k coletado para o insumo de pesqui-

sa 1 ,eN • 6 o amero de precos coletados para aquele insumo.
J.

A etapa seguinte consiste em estimar o desvio padrao

relativo ao insumo de calculo de acordo com o criterio de Fi-
5 3

scher (KIRSTEN ), dado por:

G. = (4.24)

sendo	 o desvio padrao relativo ao insumo de calculo i e Ni,

o niimero de insumos de pesquisa associado 'aquele insumo.

0 preco de mercado do insumo de calculo i correspon-

de a media aritmetica ponderada dos pr-egos m6dios dos insumos

de pesquisa.a ele associados, sendo calculado atravesda seguin

to f6rmula:

N .

X Nx
j=1	 j •

Pt =	 (4.25)
N.

j=1 
Ni

Sao eliminados todos os valores de x k que fiquem fo-

ra do interval° de confianga, cujos limites sao p t -20 1 e 	

p it +20...Toda a rotina 6, entao, refeita com os valores nao ex1
cluldos.

4.3.1.5 A publicagalo dos resultados

A rotina de calculo dos custos e dos indices e encer

rada no dia 10 do raLs seguinte ao da coleta de pregos, sendo

parte dos resultados publicados no Dirio Oficial do Estado de

Sao Paulo, aproximadamente, dez di gs apOs.

Alem do Indice para Obras de EdificagOes, dentro do

sistema, sao gerados diversos outros indicadores, podendo ser

destacados os seguintes:
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Dez subindices do I0E, cada um deles relativo a

uma fase da obra virtual;

Custos unitrios de todos os servigos, corn seus re

lativos de pregos referentes ao ms anterior;

Orgamento discriminado da obra virtual, comas par

ticipag6es percentuais de cada item no custo total;

Preto de mercado de cada insumo de c6.1culo, seu

desvio padrk, a quantidade de tomadas de pregos efetuadase ex

cluidas e os seus relativos de pregos referentes ao rrls ante-

rior;

Trs...subindices relativos ao fndice para Obras de

EdificagOes, urn para cada tipo de insumo (materiais, mk-de-

-obra e equipamentos) e suas participag6es no indice geral;

ElevagOes m6dias de pregos relativos a 14 diferen

tes grupos de insumos, agrupados de acordo corn seu setor econa

mico de origem (IndUstria Quimica, Inddstria T '6xtil, etc.), e

a contribuigao de cada grupo para o valor do indice geral.



5. ANALISE QUANTITATIVA DOS INDICES

5.1 ConsideragOes gerais

No Capitulo 2 foi discutida a principal aplicacao dos

nUmeros-indices na IndUstria da Construck - o reajustamento de

preccs de contratos	 cujo valor, em presenga de uma conjuntura

inflacioniria, pode se constituir em uma substancial parcela do

faturamento das empresas construtoras.

0 presente capitulo tem o objetivo de quantificaroni

vel de grandeza das possiveis distorgOes provocadas pelo empre-

go de indices de pregos inadequados ao reajustamento de pregos

dos contratos de obras de edificagOes, considerando as taxas de

inflagao ocorridas no Brasil nos Ultimos dez anos.

0 desenvolvimento desta etapa do trabalho teve por ba

se diversas series de indices de pregos e de custos por metro

quadrado, relativos a edificagOes, cujos metodos de ciculo fo-

ram discutidos no capitulo anterior. Com o intuito de restrin-

gir o estudo em terrnos de duragao e de recursos dispendidos, op

tou-se por desenvolve-lo com enfase no ambito do Estado do Rio

Grande do Sul.

No item 2.5, mostrou-se que o valor do reajustamento

de uma etapa de contrato de obras pUblicas normalmente e calcu-
lado a partir da variagao de um indice de pregos entre urn perio

do base, relacionado 'a data de apresentagao da proposta ou a da
to de assinatura do contrato, e um periodo ao qual esta associa

da a execucao dos servigos constituintes de cada etapa. Assim,

sempre que houver discrepancias entre a variacao do indice e a

variagao do custo de uma etapa da obra, em um dado intervalo,

ocorrerao distorgbes no calculo do valor do reajustamento.

Com. base neste raciocinio, parece conveniente que a

pesquisa do nivel de grandeza de discrepancias entre os indices

e a evolugao dos custos deva ser efetuada em int.ervalos dentro

- 96 -
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dos quais as obras sejarn normalmente executadas. Desta forma,

optou-se por desenvolver a anLise a partir das variacOes se-

mestrais dos indices de pregos, ja que um periodo de seis me-

ses pode ser considerado um prazo dentro do qual 6 bastante co

mum o cLculo do reajustamento de parcelas de contratos de o-

bras de edificagOes.

As series de indices de pregos selecionadas para o es

tudo foram tomadas no periodo compreendido entre marco de 1975

e setembro de 1985. De forma a reduzir a quantidade de dados en

volvida, foram considerados os valores referentes apenas aos me

ses de marco, junho, setembro e dezembro de cada ano, com os

quais foram calculadas as series de variac3es semestrais. NaFi

gura 5.1, por exempla, est.i apresentada a evolucao das varia-

coes semestrais do fndice Geral de Precos-Disponibilidade In-

terna (IGP), elaborado pela Fundagao GetUlio Vargas.

No periodo escolhido para a analise, a inflagao bra-

sileira sofreu grandes variacOes. Em 1975, o nivel de inflagao

anual situava-se em torno de 30%, enquanto em 1985 este valor

esteve prOximo a 235%. t possivel que . o nivel de grandeza das

discrepancias ocorridas entre indices de precos distintos so-

fra alteracbes em funcao da magnitude da inflagao.

Com o objetivo de comparar situacOes corn diferentes

niveis de inflagao, o periodo analisado foi segmentado em tres

intervalos, indicados na Figura 5.1. A escolha destes interva-

los teve por base as variagOes trimestrais, semestraise anuais

do IGP, considerado neste period() como a medida oficial da in-

flagao brasileira, cujas evolugOes estao apresentadas na mesma

figu]a.

Pode-se observar que, ao longo dos Ultimos dez anon,

a inflagao brasileira estabilizou-se em torno de tres patama-

res,-aos quais foram associados cada um dos intervaloscitados.

Os limites de coda intervalo sao apresentados no Quadro 5.1.Po

de ser constatado que a variacao anual do IGP alcancou valores

prOximos a 40%, no primeiro intervalo, oscilou em torno de 100%

no segundo intervalo e esteve prOximo de 220% no Ultimo.
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'FIGURA 5.1 - Evolugao da inflagao brasileira
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QUADRO 5.1 - Patamares da inflagao brasileira

INTERVALO VARIAc-Ao
TRIMESTRAL

vARIAgio
SEMESTRAL

VARIAcAo
ANUAL

SET/75 a SET/79

DEZ/79 a JUN/83

SET/ 83 a SET/85

5,36%a 18,94%

14,06%a 30,83%

24,63%a 40,73%

13,29%a 30,73%

34,41%a 52,15%

68,87%a 92,21%

33,51%a	 59,52%

77,25%a 127,24%

174,93%a 234,10%

Todas as - anAlises desenvolvidas neste OapituloskeS

tabelecidas, separadamente, para cada um dos intervalos cita-

dos, com o objetivo de detectar a influencia do nivel inflacio

nario nas variaveis pesquisadas.

5.2 Principals indices empreqados 

Foram mantidos contatos com os principals Orgaos

blicos federais, estaduais e municipais, responsaveis por in-

vestimentos em obras de edificag3es no Estado do Rio Grande do

Sul nos Ultimos anos, com o objetivo de conhecer os indices em

pregados no reajustamento de pregos de contratos. O resultado

deste levantamento ester apresentado no Quadro 5.2, no qual po-

de ser constatado o sequinte:

Dentre os varios orgaos, apenas a Prefeitura Muni

cipal de Porto Alegre elabora indices de pregos especificos pa

ra o reajustamento de suas obras. Entretanto, o m6todo de cal-

culo destes indices, apresentado no Anexo I, tem umcarater pro

vis6rio e nao 6 baseado em um estudo rigoroso:

Nenhum dos Orgaos consultados tem empregado indi-

ces do SINAPI, indicando a pouca utilizagao destes indices no

reajustamento de pregos;

c) A COHAB-RS reajusta os pregos dos contratos de

suas obras com base na varlagao da Unidade de Padrao de Capi-

tal (UPC); em algumas obras da CORSAN, este mesmo crit6rio de

reajustamento e empregado. 0 valor da UPC e alterado trimes-



QUADRO 5.2 - indices de Precos empregados em Obras Pablicas de Edificacao no Rio
Grande do Sul

fndice de
da FGV
fndices

INDICES DE PRECOS EMPREGADOS	 TIPOS DE OBRAS EXECUTADAS

	

Custo de EdificagOes	 (ICE)

prOpries	 (ver Anexo I)

indices elaborados pela FGV

de Capital	 (UPC)

Reajustavel do Tesouro Na-
(ORTN)	 ou UPC

	

Custo de EdificagEes	 (ICE)

	

Custo de EdificagOes	 (ICE)

	

Custo de EdificagOes	 (ICE)
•Y

	Custo de EdificagOes	 (ICE)

	

Custo de EdificagOes	 (ICE)
em geral e Indices de Pre-

Atacado - Material Eletrico
para servigos de instala-

eletricas, ambcs da FGV
Custo de Edificagoes (ICE)

os materiais e salario me
construgao civil de P.Alegre,

pelo Sindicato da Ind. da
Civil, para a.mao-de-obra

Custo de Obras Rodoviarias
Arte especiais	 (co1.36),	 In

de Pregos-Disponibilidade

	

(IGP),	 ambcs da FGV,	 ou	 ORTN

	

Custos de EdificagEes 	 (ICE)

de Pregos-Disponibilida
(IGP)	 da FGV

Escolas,	 foruns,	 hospitais,	 predios ad-
ministrativos
Escolas,	 predios administrativos

Predios administrativos.

Conjuntos habitacionais

Predios administrativos

Agencias Postais

Agencias bancarias

Agencias bancarias

Predios administrativos

Agencias bancarias

Postos de satide,	 predios administrativos

Agencias bancarias

Predios administrativos,	 edificacOes
industriais

Pcstos telefOnicos,	 predios administra-
tivos
Predios administrativos

Custo de Edif.(ICE)	 da FGV EstagOes ferroviarias e predios admin.
Custo de Edif.(ICE) 	 da FGV Estagoes ferroviarias e predios admin.

111C-_-•,-.	 • ••••=. 

öRGA0

, 01. Secretaria Estadual de Desenvolvi-
mento e Obras (SDO)
Prefeitura Municipal de Porto Ale-
gre (todos os orgaos)
Companhia Estadual de Energia Ele-
trica (CEEE)
Companhia de Habitagao do Rio Gran
de do Sul (COMAE-RS)
Companhia Rio-grandense de Sanea-
mento (CORSAN)
Empresa Brasileira de Correios e Te
legrafos (ECT)
Caixa Econemica Estadual

Caixa Econemica Federal

Institute de Previdencia do Esta-
do (IPE)
Banco do Brasil S.A.

Instituto de Administragao do Pre-
videncia e Assist. Social (IAPAS)
Banco do Estado do Rio Grande do
Sul (BANRISUL)

Companhia Estadual de Silos e Ar-
mazens (CESA)

Companhia Rio-grandense de Telecc
municagoes
Servigo Nacional da IndUstria
(SENAI)
Rede Ferrov. Federal S/A (RFFSA)
Empresa de Trens Suburbanos de Por
to Alegre S/A (TRENSURB)

Diversos

UnidadePadrao

Obrigagao
cional
fndice de
da FGV
fndice de
da FGV
fndice de
da FGV
fndice de
da FGV
fndice de
para obras
gos por
(col. 37)
goes
fndice de
do FGV
ORTN para
dio da
fornecido
Construcao
fndice de
Obras de
dice Geral
Interna
(depende
fndice de
da FGV
fndice Geral
de Interna
fndice de
fndice de

da obra)
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traimente, equivalendo ao valor da ORTN dos meses de janeiro,

abril, julho e outubro;

d) os indices de pregos mail empregados sZto o Indice

de Custo de EdificagOes (ICE) e o Indice Geral de Pregos	 Dis

ponibilidade Interna (IGP), ambos calculados pela Fundagao Ge-

tdlio Vargas. Nenhum destes indices 6 especifico as obras exe-

cutadas. Tamb6m a variag qo da ORTN mostra-se bastante utiliza-

d.a.

0 ICE, descrito no item 4.4, constitui-se em um in

dice de pregos de , mbito nacional que abrange apenas edifica-

gOes habitacionais.

0 IGP e um indicador que visa a estimar a inflagao

global do pais, sendo calculado atrav6s da seguinte expressao:

IGP = 0,6.IPA + 0,3.IPCRJ + 0,1.INCC

onde o IPA, denominado Indice de Pregos por Atacado - Disponi-

bilidade Interna, e um indicador de ambito nacional que tem o

objetivo de acompanhar a evolugao dos pregos de produtos comer

cializados no atacado. 0 IPCRJ, chamado Indice de Pregos ao Con

sumidor na Cidade do Rio de Janeiro, constitui-se em um indice

de custo de vida delta cidade (a definigao deste tipo de indi-
,

ce	 apresentada no item 1.1.2). 0 INCC, pot fim, e o Indice Na

clonal de Custo da Construgao, cujo m6todo de calculo esta des

crito no item 4.4. At janeiro de 1985, no lugar do INCC	 era.

utilizado o Indice de Custo da Construgao na Cidade do Rio de

Janeiro (ICCRJ), apresentado tambem naquele item.

Nao e objetivo deste trabalho discutir a validade do

m6todo de cilculo do IGP. Entretanto, e razoavel esperar que a

evolugao do custo de edificagOes em um estado especifico apre-

sente muitas discrepancias em relagao a este indice, principal

mente at janeiro de 1985, quando 40% de suas ponderagOes e-

ram influenciadas apenas por variagaes de pregos ocorridas na

cidade do Rio de Janeiro.

A ORTN, por sua vez, constitui-se em um titulo do Go

verno Federal criado em 1964 com o objetivo principal de finan
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ciar o seu deficit orcamentrio (ver artigo da Revista Conjun-
,, 79

tura Economica ). 0 valor da ORTN era alterado mensalmente.

Juntamente com este instrumento, foi legalizada a correcL) mo-

netiria no pals, medida pela variac:io do valor daquele titulo.

A correca- o menetaria, ate sua nova regulamentago atraves doDe

creto-lei n2 2.283, foi empregada em diversas areas da econo-

mia, principalmente, no Sistema Financeiro da Habitagao, no re

ajuste de alugu6is e no mercado de capitals.

0 m6todo de ciculo da ORTN sofreu inUmeras a1tera-

gOes durante sua existencia, entre janeiro de 1965e fevereiro

de 1986. Um artiga da Revista Conjuntura Econamica" identifi-

ca doze periodos nos quais foram empregados diferentes procedi

mentos para o ciculo da correcao monet.iria. Em alguns perio-

dos, seu valor foi calculado atrave' s de fOrmulas, as quais ti-

nham como variaveis alguns indices de precos, tais como o IGP

e o IPA; em outros, o metodo de calculo nao foi divulgado. Com

os Decretos-lei n2 2.283 e n2 2.284 a ORTN passou a ser denomi

nada de Obrigagao do Tesouro Nacional (OTN), sendo reajustada

anualmente com base na variac 'ao do fndice de Precos ao Consumi

dor (IPC), um indice de custo de vida elaborado pelo IBGE.

Assim, nao houve nestes dltimos anos urn indice de pre
J--

cos dnico que, a longo prazo, pudesse ser chamado de indice de

correcao monetria e que estipulasse o reajuste da ORTN. No ar

tigo citado fica claro que o Governo Federal, em algumas opor-

tunidades, manteve a correc .ao monetiria em niveis inferiores

evolugao do IGP, com o objetivo de auxiliar o controle da in-

flagao. Portanto, 6 provavel que o emprego da variagao da ORTN

para o reajustamento de precos de contratos tenha mostrado uma

tenSmcia a subestimar os aumentos de custo das edificagOes.A

utilizac qo da variacao da UPC, em conseqUencia, tambem deve a-

presentar esta tendencia, com o agravante de que seu valor al

terado apenas a cada tres meses.

0 emprego de indicadores nao especificos ao Subsetor

EdificacOes, como o IGP, a ORTN ou a UPC, no reajustamento de

precos nos contratos de obras pdblicas, provavelmente ocorre

por duas razoes. Primeiramente, 6 possivel que haja, por parte
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de alguns organs, um desconhecimento do metodo de elaboragao des

tes indicadores, assim como do nivel de magnitude das discrep'an

cias ocorridas entre as evolugOes de indices de pregos. E o ca-

so, por exemplo, da ORTN que, nos Ultimos anos, freqUentemente,

vinha sendo utilizada para os mais diversos fins, como se fos-

se uma unidade monetiria. A outra justificativa diz respeito ao

fato de que os recursos utilizados pelos diferentes organs so-

frem reajustamento segundo um indice qualquer. De forma a evi-

tar eventuais discrepancias entre os recursos disponiveis e

montante investido, o Orgao opta, entao, por utilizar omesmo in

dice no reajustamento de pregos de suas obras. E o caso, por e-

xemplo, das obras da COHAB e da CORSAN, citadas na alinea c des

te item, as quais s qo executadas com recursos em sua maior par-

te originarios do Sistema Financeiro da Habitagao.Como estes re

cursos sao reajustados trimestralmente pela UPC, o reajustamen-

to de pregos e efetuado nas mesmas condigOes.

5.3 Quantificacao das discrepancias

5.3.1 Metodo de an.ilise

A pesquisa do nivel de grandeza das distorcOes ocorri

das no c.ilculo do reajustamento poderia ser desenvolvida median

te a comparagao das variacOes semestrais de alguns indices esco

lhidos com as mesmas variagOes relativas ao custo de varias edi

ficagOes que tenham sido executadas pelos organs citados. Entre

tanto, houve dificuldade em se dispor de dados que permitissem

a obtengao de estimativas razoavelmente precisas do custo de e-

dificagOes com uma periodicidade trimestral, em fungao do longo

periodo proposto para a an6lise. Este fato, aliado as limita-

goes de tempo deste trabalho, nao permitiu que este tipo de com

paragao fosse desenvolvida.

Assim, optou-se por quantificar apenas as discrepan-

cias ocorridas entre as variagOes semestrais de diferentes indi

ces, alguns dos quais empregados corriqueiramente no reajusta-

mento de pregos. A anlise consiste em supor que um dado indice

acompanha com precisao a evolugao do custo de um conjunto de e-

dificagOes, sendo calculada a distorgao provocada pela utiliza-
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ca.° de outros indices considerados inadequados. Inumeras dife-

rentes situacoes sao analisadas nos itens seguintes.

As discrepancias sao quantificadas atraves da fungao

x(t), calculada, em cada mes considerado, mediante o empregoda

seguinte expressao:

B	 A

x(t) = 	
	 100%	 (5.2)

A

onde I L,t4) e lt,t4 sao, respectivamente, os valores dos indi

ces de pregos A e B no mes t, em relagao ao mes t-6. 0 indice

A supostamente acompanha a evolugao do custo de um conjunto de

edificagOes, enquanto o indice B e considerado inadequado para

este fim.

A fungao x(t) possui um claro significado pratico.

Considere-se a seguinte situagao: o contrato entre um Orgao

blico e uma empresa construtora estabelece que o reajustamento

de pregos sera calculado com base na variagao do indice B.	 0

construtor tem a receber uma parcela do contrato no mes t, cu-

jo periodo de reajustamento e seis meses. Supondo que o indice
A acompanha exatamente a evolugao do custo da obra, a fungao

-
x(t) representa	 acrescimo ou a redugao do montante recebido

pelo construtor, expresso como uma percentagem do valorquecor

retamente deveria ser pago. Por exemplo, quando esta fungao as

sume o valor de -3%, significa que a receita da empresa naque-

le mes, no citado contrato, foi reduzida em 	 em relagao ao

que corretamente deveria receber.

Com o intuito de tornar mais expedita a analise dos

resultados, sao calculados a media (x) e o desvio padrao ( 0 )

dos valores de x(t), para cada patamar de inflagao, dados pe-

las FOrmulas 5.3 e 5.4
n

x-
1=1

(5.3)

0 -= 

-
(Xi- X)2 ( 5 .4)     

N
	

n-1

A	 R
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sendo n o rdimero de periodos considerados em cada intervalo.

A media x representa o vies medio causado pelo empre

go do indice inadequado em cada intervalo. 0 desvio padrao (3,

por sua vez, mede a dispersao dos valores de x(t) em	 torno	 da

media. Supondo uma distribuicao normal, pode-se afirmar que, a

proximadamente, 68% dos valores se encontram dentro do interva

lo, cujos limites sao x-o e x+o; em torno de 16% dos valeres si

tuam-se acima do limite superior e 16% abaixo do limite infe-

rior deste intervalo.

5.3.2 A utilizacaoda ORTN

No item anterior, formulou-se a hipetese de queocl

culo do reajustamento de precos dos contratos de obras de edi-

ficacOes com base na variacao da ORTN apresentou, nos laltimos

anos, a tendncia de subestimar o valor do mesmo. No 	 presente

item, inicialmente, considera-se que um conjunto de edifica-

gOes teve uma evolugao de custo semelhante a inflacaonacional,

medida pelo IGP. Deseja-se verificar o nivel de magnitude das

distorgOes ocorridas, caso a variagao da ORTN tivesse sido em-

pregada para este fim.

Na Figura 5.2, e apresentado um grfico que mostra a

evolucao da funcao x(t), calculada pela expressao 5.2.Podeser

claramente observado que o reajustamento atrav6s da variagaoda

ORTN mostrou-se desvantajoso em relacao ao IGP para o constru-

tor na maioria dos periodos analisados, confirmando a hipOtese

formulada. Podem ser identificados particularmente dois perio-

dos dentro dos quais a correcao monetria foi, de forma acen-

tuada, inferior as taxas de inflacao: entre junho de 1979 e ju
nho de 1981 e entre junho de 1983 e mar-co de 1984.

No Quadra 5.3, estao apresentados os parametros x e

a, assim como as valores maximo (x 	 ) e minimo (x	 ) da fun-
minmax

cao x(t), em cada patamar de inflacao. Tomando o segundo inter

valo coma exempla, dentro das condigOes citadas, a utilizacao

da ORTN no reajustamento de parcelas contratuais par um prazo

de seis meses reduziria as receitas dos construtores em 6,13%,

em media. Supondo uma distribuicao normal para os valores 	 de
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FIGURA 5.2 - Discrepancias entre as variacaes semestrais do IGP e da ORTN
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QUADRO 5.3 - Discrep'Llcias entre as variagoes
do IGP e da ORTN

INTERVALO x G X ,
max

x ,
min

MAR/75 a SET/79 -3,22 3,19 1,69 -8,55

DEZ/79 a JUN/83 -6,13 8,00 7,41 -19,45

SET/83 a SET/85 -1,89 6,40 9,07 -11,15

x(t), pode-se afirinar que em aproximadamente 68% dos casos es-

to fungao apresentou valores superiores a -14,13% (x-c) e infe

riores a 1,87% ()-1-(3). Ou ainda, em torno de 16% dos valores de

x(t) foram inferiores a -14,13%. Na situagao extrema, um cons-

trutor poderia ter sua receita reduzida em 19,45%. Na situagao

mais favoravel, o construtor teria um acrescimo de 7 ,41%em sua

receita.
•

Pode-se constatar que os valores apresentadosnoQua-

dro 5.3 sao bastante significativos, considerando a baixa lu-

cratividade relatives ao faturamento tipico das empresas cons-

trutoras - entre 5 e 10% (ver item 2.2). Os valores negativos

de x confirmam a tendencia da ORTN em subestimar o reajustamen

to de pregos, nas condigOes supostas.

Numa segunda situagao, considera-se que o ICE, um in

dice especifico ao Subsetor Edificagees correspondeuaevolugao

do custo de um conjunto de edificagOes. Utilizando o mesmo pro

cedimento aplicado a situagao anterior, deseja-se pesquisar o

nivel_ de grandeza das discrepncias provocadas peloempregodas

variagOes da ORTN ao reajustamento de pregos.

Na Figura 5.3, sao apresentados os valores de x(t)

nos meses considerados. A exemplo da situagao anterior,namaio

ria dos periodos considerados, a utilizagao da ORTN na reava-

liagao dos custos das edificag6es traz prejuizosao construtor.

No Quadro 5.4 estaotabulados os principais parametros estatis-

ticos.
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QUADRO 5.4 - Discrepancias entre as variacOes
do ICE e da ORTN

INTERVALO x 0 x-
max x ,

min

MAR/75 a SET/79 -1,61 3,15 2,76 -7,01

DEZ/79 a JUN/83 -5,23 8,64 7,07 -19,54

SET/83 a SET/85 -3,28 2,61 0,60 -8,63

Novamente, os valores negativos de x confirmam a ten

dencia da ORTN em subestimar o reajustamento de pregos de obras

de edificagOes. Os valores extremos mostram-se do mesmo 	 nivel
.	 -

de grandeza em relagao aqueles encontrados na situagao 	 ante-

rior.

5.3.3 0 emprego de um indice especifico .para obras pUblicas

No item 5.2, constatou-se que no Rio Grande do Sul, a

excegao da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nenhum Orgao

pdblico tem utilizado indices especificos para o reajustamento

de pregos de sues obras de edificagao. No presente item preten

de-se quantificar as distorgOes provocadas pelo emprego de in-
,.

dices de ambito nacional, ou relativos a outros tipos de edifi

cagoes, no reajustamento de pregos de contratos de obras pdbli

cas em um estado especifico.

Assim, fez-se a suposigao de que o fndice para Obras

de EdificacOes (I0E), elaborado pela Fundagao Instituto de Pes

guises EconOmicas (FIPE), acompanhou de fato a evolugao do cus

to de um conjunto de edificagOes (o metodo de ciculo deste in

dice_este descrito no item 4.5). Tenciona-se pesquisar o nivel

de grandeza das discrepancias ocorridas entre as variagOes se-

mestrais deste indice e as mesmas variagOes relativas a ORTN,

ao IGP, ao ICE e aos indices do SINAPI pare o Brasil e pare a

Regiao Metropolitana de Sao Paulo. Os tres primeiros indicado-

res tem sido os mais empregados no reajustamento de pregos de

obras 	 no Rio Grande do Sul. 0 indice SINAPI de ambito
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nacional, a exemplo do ICE, visa a acompanhar a evalucaodecus

to de edificacOes habitacionais em todo o pals. 0 indice SINA-

PI relativo a Sao Paulo possui uma alorangncia geognifica se-

melhante ao IOE, embora esteja associado tamb6m a edificacbes

residenciais.

Nas Figuras 5.4 e 5.5 estao apresentadas as evolucoes

de x(t), considerando o emprego de cada um dos cinco indicado-

res citados na reavaliaco de custos. Nos Quadros 5.5 a 5.9 es

tao apresentados os paZametros estatisticos referentes a cada

caso.

QUADRO 5.5 - Discrep 'ancias entre as variagOes
do IOE e da ORTN

INTERVALO x 0
XtlIx

X -min

MAR/75 a SET/79 -0,32 4,10 8,82 -7,80

DEZ/79 a JUN/83 -2,86 10,64 15,16 -20,74

SET/83 a SET/85 -0,23 4,59 8,09 -5,52

QUADRO 5.6 - Discrep 'ancias entre as variacOes
do IOE e do IGP

INTERVALO x G x	 -max x ,min

MAR/75 a SET/79 3,08 4,89 11,58 -6,73

DEZ/79 a JUN/83 3,45 6,80 14,24 -7,28

SET/83 a SET/85 2,13 8,65 11,93 -10,25

A exemplo das situag6es apresentadas nos itens ante-

riores, nas condicOes supostas, verifica-se que as variagOes da

ORTN tenderam a subestimar o valor do reajustamento. 0 IGP e

o ICE, por outro lado, na maioria dos periodos analisados, ti-

veram variacOes semestrais maiores que as apresentadaspeloI0E.



QUADRO 5.7 - Discrepncias entre as variacOes
do IOE e do ICE

INTERVALO x 0. xma.x XiDin

MAR/75 a SET/79 1,33 3,03 5,90 -3,73

DEZ/79 a JUN/83 2,37 3,45 7,85 -3,98

SET/83 a SET/85 3,19 4,66 9,99 -3,34

QUADRO 5.8 - Discrep âncias entre as variagOes
do IOE e do indice SINAPI para
Sao Paulo

INTERVALO x 0 x -
max )irlin

MAR/75 a SET/79 0,98 4,69 9,41 -7,73

DEZ/79 a JUN/83 0,59 7,62 12,80 -10,24

SET/83 a DEZ/84 -0,46 3,73 '	 3,12 -5,80

QUADRO 5.9 - Discrepncias entre as variagOes
do IOE e do Indice SINAPI nacio-
nal

INTERVALO x G xmax xmin

MAR/75 a SET/79 1,53 3,83 10,13 -3,19

DEZ/79 a JUN/83 0,89 6,02 9,98 -9,45

SET/83 a DEZ/84 -1,01 4,25 4,44 -7,84

0 ICE e os indices SINAPI - todos especificos do Sub

setor Edificagaes - apresentaram, em geral, valores de a, x -
max

e x min inferiores aqueles apresentados pelos demais indicado-

res nos diferentes patamares de inflagao. Este fato ratifica a

ideia de que, na ausncia de indices de pregos especificos pa

ra obras pUblicas, a utilizagao de indices referentes ao Sub-
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•

setor EdificacGes no reajustamento de pregos, mesmo que estes

sejam de '..mbito nacional e/ou referentes a outros tipos de edi

ficacoes, provavelmente provoca distorgoes menores que o empre

go de indices gerais de pregos.

Pode ser observado que o indice relativo a Regiao Me

tropolitana de Sao Paulo nao apresentou discrepancias, em rela

gao ao IOE, substancialmente inferiores ao indice SINAPI para

e Brasil, ou mesmo ao ICE, ambos de '.mbito nacional. Pelo con-

em alguns periodos, o indice geograficamente mais espe

cifico, caso fosse utilizado no reajustamento de pregos, teria

dado margem a distorgOes superiores saquelas que ocorreriam ca

so fossem empregados indices nacionais. HA indicacOes, portan-

to, que aspectos tais como o m6todo de cAlculo ou caracteristi

cas dos projetos tipicos exercem influencia suficientemente

grande nos indices de pregos de edificagOes, a ponto de, neste

caso, tornar o fator abrangencia geogrAfica pouco relevante.

De uma forma geral, as discrep gncias ocorridas entre

as variagOes semestrais do IOE e dos demais indicadores apre-

sentam um nivel de grandeza bastante elevado em relac go a pro-

porcgo usual entre o lucro e as receitas das empresas de cons-

truggo.

Embora se observe que os valores de a, x maxx e xmLinse

jam, em geral, maiores nos dois dltimos patamares de inflaggo

em relac go ao primeiro, n go parece haver uma clara tendencia

elevacgo da magnitude das discrepgncias entre indices, 'a medi-

da que aumentam as taxas de inflac go. Analisando as Figuras 5.4

e 5.5, pode-se constatar que, em qualquer um dos intervalos, a

fung qo x(t) assume valores elevados em modulo, especialmente,

em alguns periodos particulares, qualquer que seja o indice em

pregado. Por exemplo, os meses de dezembro de 1975, dezembro de

1979 e julho de 1984, foram periodos onde as discrep gncias ti-

veram um pico.

Assim, parece conveniente que a preocupag go em redu-

zir ou em avaliar as distorcOes provocadas pelo emprego de in-

dices inadequados deve estar presente mesmo em periodos em que

a inflacao e bastante inferior 'aquela ocorrida nos Ultimos cin

co anos no Brasil.
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5.3.4 A utilizacao de indices relativos a fases da obra

No item 3.2 foi salientado que as diversas fases de

uma mesma edificagao sofrem evolugbes de custo distintas, uma

vez que a natureza e a quantidade de insumos consumidos em ca-

da uma delas sao bastante diferentes. Assim, e possivel que o-
corram distorgoes bastante significativas no valor do reajusta

mento de uma parcela do contrato, na qual predominasse uma fa-

se especifica, caso o indice de precos relativo a edificagao
completa fosse emptegado.

Nesta etapa pretende-se apresentar o nivel de magni-

tude das discrepencias ocorridas entre as variacOes semestrais

de um indice global, relativo a uma edificagao, e as mesmas va

riagOes de todos os seus subindices, cada um deles especifico

a uma fase da obra. Para atingir este objetivo foinovamente em

pregado o indice para Obras de EdificagOes (10E) elaborado pe-

la FIPE, uma vez que este e o dnico indice dentre os analisa-
dos que apresenta este tipo de subindice. 0 periodo de anlise

foi restringido a apenas tres anos e meio, ja que os dez subin
dices do IOE relativos a fases de obra tiveram sua publicagao

iniciada em 1982.

Na presente situagao, os subindices supostamente cons

tituem-se nos indicadores corretos para o cL_culo do reajusta-
mento de pregos das diversas etapas de um conjunto de edifica-

goes, enquanto o IOE 6 considerado inadequado a esta finalida-

de.

Na Figura 5.6 estao tragados os grificos que mostram

as evolugOes dos valores de x(t) para as dez comparagOes esta

belecidas. No Quadro 5.10 estao apresentados todos os pareme-

tros estatisticos.

Pode ser constatado que o nivel de grandeza das dis

crepncias ocorridas e semelhante aos valores encontrados nas
situagOes anteriores, o que vem a confirmar a relevencia das

citadas distorgOes.
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QUADRO 5.10 - Discrepancias entre as variacOes
do IOE e de seus subindices

FASE x (%) a (%) x -	 (%)
max

x ,	 (%)
inn

Serv. preliminares 2,71 6,21 12,76 -7,52

FundagOes e sondagens -0,16 3,78 8,11 -5,57

Concreto armado 0,39 3,35 5,20 -7,24

Alvenaria e pisos 2,08 2,62 5,79 -2,98

Coberturas e forros -0,21 8,45 12,78 -12,79

Pintura e limp6'za -0,83 11,47 14,27 -31,17

Inst.hidrossanitarias -1,40 3,89 7,84 -7,55

InstalagOes eletricas -2,27 6,89 5,34 -17,16

Esquadrias e vidros -2,96 6,06 8,37 -10,59

Serv. complementares 0,97 4,07 8,10 -6,33

Se urn construtor executa uma edificagao completa, cu

jo projeto e semelhante ao projeto tipico que da origem ao in-

dice geral (no caso o 10E), as distorgOes positivas podem ser

aproximadamente compensadas pelas negativas. Entretanto, em o-

bras nas quail uma determinada fase predomina sobre as demais,

o emprego de um indice relative a obra como um todo no calculo
do reajustamento de preces pode ocasionar distorgOes no seu va

for que podem exercer consideravel influencia no resultado eco

nomico do empreendimento para o construtor.

No item 1.2.2.1, foi salientada a grande imporCancia

dos services subempreitados na construgao de edificagoes. Caso

os services desta natureza sejam executados durante umlongope

riodo, e usual que se estabeleca uma clausula de reajustamento
de precos no contrato entre o construtor principal e o subem-

preiteiro. A analise apresentada neste item indica que pode ha

ver distorgOes consideraveis no calculo do reajustamento, caso

seja empregado um indice relativo a uma edificagao completa pa

ra a reavaliagao do custo de um servigo especifico, objeto da

subcontratagao.
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5.3.5 A influncia do projeto tipico

No item 3.3, observou-se que a natureza e as pondera

gOes dos itens do regime de um nUmero-indite sao obtidas a par

tir da modelagem dos custos de uma ou mais edificagOestipicas,

cujos projetos sao considerados representativos da populagao

de edificagOes abrangidas. No capitulo seguinte foi constatado

que a escolha destes projetos tipicos normalmente nlo e basea-
da em estudos cientificos.

Neste item sao quantificadas as discrepancias ocorri

das entre indices de pregos referentes a mesma area geografica

e calculados segundo o mesmo metodo, mas associados a projetos

tipicos distintos. Foram tomadas as series de custos por metro

quadrado de treze projetos tipicos, pertencentes ao SINAPI, re

lativos a Regiao Metropolitana de Porto Alegre. Calculou-se as
variagOes semestrais destas series para os mesmos periodos

siderados nos itens 5.3.2 e 5.3.3. Estas variacOes sao, na

lidadei indices de pregos calculados pela fOrmula de Lins ( ver

item 4.2.2).

Os projetos tipicos foram combinados em sete diferen

tes grupos, segundo o niamero de pavimentos ou o padrao de cons

trugao, conforme esta indicado no Quadro 5.11. Para cada grupo

considerou-se que um dos indices de pregos acompanhou o custo

de um conjunto de edificagOes. Procurou-se, entao, atraves da

fungao x(t), pesquisar o nivel de grandeza das distorgOes que

teriam ocorrido no valor do reajustamento de pregos daquelas e

dificagOes, caso os demais indices do mesmo grupo tivessem Si-

do utilizados para este fim.

Para os grupos 4 a 7 escolheu-se como corretos os in

dices de pregos relativos aos projetos com padrao de constru-

gao normal. Para os demais, os indices associados aos projetos

com quatro pavimentos foram escolhidos.

Nas Figuras 5.7 a 5.9 estao apresentados os grafi-

cos que mostram os valores de x(t) para os varios grupos. No

Quadro 5.12 estao tabulados os parametros estatisticos.

con

rea
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QUADRO 5.11 - Grupos de projetos tipicos do SINAPI

N 2	d e
pavim.

PADRAO DE CONSTRUCAO

ALTO NORMAL BAIXO MINIMO

1 H1-2QT-A H1-2QT-N H1-2QT-B H1-2QT-M	 Grupo 4

4 H4-2QT-A H4-2QT-N H4-2QT-B Grupo 5

8 H8-2QT-A H8-2QT-N H8-2QT-B Grupo 6

12 H12-2QT-A H12-2QT-N H12-2QT-B Grupo 7

Grupo 1	 Grupo 2	 Grupo 3

Nas Figuras 5.7 e 5.8, pode-se constatar que os pro-

jetos tipicos

de pregos com

variagaes dos

com oito e doze pavimentos apresentaram indices

indices relativos aos projetos com quatro pavi-

padrao de construgao. Isto ocorre, pro-

pavimentos tipo dos tres projetos tipi-

variagOes semestrais muito semelhantes as mesmas

mentos, para qualquer

vavelmente, porque os

cos possuem caracteristicas geometricas identicas.

Os projetos tipicos com um pavimento, por outro la-

do, cujas caracteristicas sao bastante distintasemrelagao aos

projetos com quatro pavimentos, apresentaram valores de x(t)

consideravelmente superiores aos demais, conforme podeserveri

ficado nas mesmas figuras.

No Quadro 5.12 pode ser constatado que, tanto para e

dificagOes tipicas com diferentes nlimeros de pavimentos quanto

pare projetos com distintos padrbes de construgao, as discre-

pancias encontradas para as variagoes semestrais entre indices

apresentaram um nivel de grandeza inferior aos valores obtidos

nas segoes 5.3.2, 5.3.3 e 5.3.4. Entretanto,principalmente nos

grupos 4 a 7, em alguns periodos pode se observar alguns valo-

res de x(t) bastante elevados, considerando as taxas de lucro

tipicas das empresas de construgao, mesmo no primeiro patamar

de inflagao.
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QUADRO 5.12 - Discrepancias entre as variac6es de indices
referentes a diferentes projetos tipicos

GR. IA I B
mar/75	 a	 set/79 dez/79 a jun/83 set/83 a dez/84

T‹ a x _
max

x ,
Inn

-3-<- 0- X,
max

X,
Iran

-
X 6 X_

max
x	 ,
min

1 H4-2QT-A H1-2QT-A
H8-2QT-A

H12-2QT-A

-0,29
-0,09
-0,01

0,73
0,28
0,18

0,72
0,16
0,20

-1,81
-0,72
-0,45

0,29
0,01
0,01

1,18
0,35
0,38

3,30
0,85
0,82

-1,44
-0,84
-0,90

-0,57
0,17
0,05

1,53
0,29
0,15

2,38
0,53
0,21

-1,67
-0,13
-0,19

2 H4-2QT-N H1-2QT-N 0,12 1,22 1,23 -2,90 -0,10 0,17 2,75 -2,62 -0,40 1,89 3,73 -2,84
H8-2QT-N 0,04 0,43 0,25 -0,53 0,05 0,56 0,97 -1:00 0,37 1,81 1,86 -1,93

H12-2QT-N -0,09 0,21 0,13 -0,53 -0,02 0,20 1,19 -1,33 -0,59 1,09 0,13 -0,36

3 H4-2QT-B H1-2QT-B -0,75 1,29 0,82 -3,85 0,55 1,89 3,42 -2,36 -0,02 1,59 2,12 1 ,98
H8-2QT-B -0,09 0,64 1,62 -1,63 0,05 0,54 1,03 -1,12 0,15 0,19 0,38 -0,13

H12-2QT-B -0,01 0,62 1,62 -1,62 0,07 0,72 1,40 -1,53 -0,72 0,42 0,50 -0,69

4 H1-2QT-N H1-2QT-A 0,39 1,55 4,05 -2,18 -0,31 1,82 2,99 -4,61 0,33 2,48 3,32 -3,53
H1-2QT-B -0,12 1,18 1,98 -2,35 -0,23 1,77 2,79 -3,25 -0,22 1,83 1,95 -3,00
H1-2QT-M -0,17 0,97 0,93 -2,21 -0,17 2,32 4,81 -3,44 1,00 1,83 1,89 -2,83

5 H4-2QT-A H4-2QT-A 0,16 1,31 3,51 -1,88 0,17 1,25 1,60 -3,02 0,50 2,21 3,69 -1,91
H4-2QT-B 0,04 1,07 1,56 -1,78 0,40 1,61 2,68 -3,16 -0,61 1,25 0,94 -2,41

6 H8-2QT-N H8-2QT-A 0,09 1,41 3,66 -2,13 0,18 1,39 1,76 -3,32 0,57 3,37 5,83 -3,80
H8-2QT-B 0,06 0,95 1,58 -1,33 -0,38 1,75 2,94 -3,37 -0,58 0,69 0,76 -1,29

7 H12-2QT-A H12-2QT-A 0,09 1,43 3,80 -2,14 -0,18 1,45 2,05 -3,42 0,54 2,26 3,70 -1 ,80
H12-2QT-B 0,04 0,98 1,62 -1,39 0,38 1,79 2,99 -3,41 0,58 1,38 1,23 -2,53

N.)
w
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As edificagOes, cujos indices foram comparados, tom

projetos com caracteristicas bastante semelhantes. E provvel

que entre indices relativos a predios residenciaise indices as

sociados a outros tipos de edificagOes, tais como escolas, in-

dlastrias ou estagOes de transbordo de passageiros, a magnitude

das discrepncias sejam ainda maiores.

5.3.6 A influencia da localizagao geognifica

No item 3.2, formulou-se a hipOtese de que os pregos

de edificagoes semelhantes executadas em diferentes localida-

des apresentam evolugoes distintas, uma vez que os pregos dos

insumos sao influenciados por peculiaridades regionais. No ca-

pitulo 4 constatou-se que alguns niameros-indices, apesar de to

rem a coleta de pregos dos insumos limitada as regiOes metropo

litanas de capitais, sao utilizados como se abrangessem obras

em todo o estado. E o caso principalmente dos Custos Unitrios

Basicos calculados pelos sindicatos estad.uais de construtores.

Os indices da Fundagao Institute de Pesquisas EconOmicas(FIPE)

e da Empresa de Obras P6.blicas do Estado do Rio de Janeiro(ver

Anexo I) tamb6m apresentam uma area geografica de coleta bas-

tante inferior 'a sua area de aplicagao.

Neste item sao quantificadas as discrepancias ocorri

das entre as variagOes semestrais de indices de pregos elabora

dos segundo o mesmo metodo, mas que abrangem edificagOes cons-

truidas em diferentes localidades. Para este fim, foram toma-

das as series de variagOes semestrais de custos medios pondera

dos relativos a algumas areas geogrficas do pals, gerados pe-

lo SINAPI. Estas variag '6es, em realidade, constituem-se em in-

dices calculados pela fOrmula de Lins (ver item 4.2.2).

Foram utilizadas seis series de custos, sendo quatro

associadas a regiOes do Rio Grande do Sul •.2ujos municipios

mais populosos sao Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e Santa

Maria, e as demais relativas as RegiOes Metropolitanas de Sao

Paulo e do Rio de Janeiro.

Supondo que o custo de um conjunto de edificagOes fos

se acompanhado, em cada uma das regiaes citadas, pelos respec-
,
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tivos indices de pregos do SINAPI, tenciona-se determinar o ni

vel de grandeza das distorgOes ocorridas no calculo do reajus-

tamento de pregos, caso o indice relativo a Regiao Metropolita

na de Porto Alegre tivesse sido utilizado para reavaliar o cus

to das referidas edificagOes, executadas em cada uma das ou-

tras cinco areas geograficas.

Nas Figuras 5.10 e 5.11 estao apresentados os grafi-

cos nos quais constam a evolugao no valor de x(t) ao longo do

tempo, para as diferentes situagoes. Nos Quadros 5.13a 5.17 es

Cao tabulados os respectivos parametros estatisticos.

Pode-se observar que as discrep'Ancias ocorridas apre

sentam um nivel de grandeza semelhante saquele apresentado nos

itens anteriores, o que salienta a importncia da localizacao

geogr6.fica na evoluc ':io dos custos das edificagOes.

QUADRO 5.13 - Discrepncias entre as variacOes
dos indices SINAPI de Pelotas e
de Porto Alegre

INTERVALO x a x	 -max xmin

MAR/75 a SET/79 1,17 6,30 18,27 -7,07

DEZ/79 a JUN/83 -0,33 7,41 17,52 -9,77

SET/83 a DEZ/84 0,24 8,70 12,86 -11,79

QUADRO 5.14 - Discrepncias entre as variagOes
dos indices SINAPI de Rio Grande
e de Porto Alegre

INTERVALO x a x_
max

x
min

MAR/75 a SET/79 0,58 4,64 7,78 -7,02

DEZ/79 a JUN/83 -0,81 6,87 10,78 -9,04

SET/83 a DEZ/84 1,66 9,17 11,70 -11,68
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QUADRO 5.15 - Discrepncias entre as variacOes
dos indices SINAPI de Santa Ma-
ria e de Porto Alegre

INTERVALO x a x
max

x ,min

MAR/75 a SET/79 0,58 4,49 7,47 -9,20

DEZ/79 a JUN/83 0,90 6,33 9,08 -11,01

SET/83 a DEZ/84 2,55 5,48 12,90 -2,32

QUADRO 5.16- Discrep âncias entre as variagOes
dos indices SINAPI de Sao Paulo
e de Porto Alegre

INTERVALO x G x -max xmin

MAR/75 a SET/79 0,34 2,62 5,91 -3,12

DEZ/79 a JUN/83 -0,67 5,51 11,22 -7,06

SET/83 a DEZ/84 -1,46 2,21 '1,52 -3,47

QUADRO 5.17 - Discrepancias entre as variagaes
dos indices SINAPI do Rio de Ja-
neiro e de Porto Alegre

INTERVALO x x max x Iran

MAR/75 a SET/79 0,21 2,15 4,92 -4,50

DEZ/79 a JUN/83 0,44 2,56 5,17 -5,31

SET/83 a DEZ/84 0,79 1,87 2,70 -2,16

Ha indicagOes de que um indice de pregos, cuja preci-

sao e aceit6.vel para o cilculo do reajustamento de pregos de uma
edificacao em uma determinada localidade, seja inadequado 'a re-

avaliagao de custos desta edificacao, localizada em outro muni-

cipio do mesmo estado. Uma r6.pida an6lise das Figuras 5.10,-5.11

permite constatar que as discrepancias ocorridas entre as varia
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-
goes dos indices pertencentes ao Rio Grande do Sul sio,namaio

ria dos periodos,considerados superiores saguelas encontradasen

tre as diferentes capitais. Os valores de 0, X - e x	 calcumax	 min

lados para os cinco casos ratificam esta afirmagao.

Mesmo em Areas geognificas muito prOximas podem ocor

rer discrepncias. As regioes de Rio Grande e Pelotas, apesar

de terem seus principais municipios afastados em menos de 100km,

apresentam custos medios com evolucao bastante distinta, con-

forme pode ser constatado atraves dos valores de x(t) em al-

guns periodos.

A exemplo das situagoes apresentadas no item 5.3.3,

os parametros mostrados nos Quadros 5.13 a 5.17 indicamuma pe-

quena tendencia a aumentar a magnitude das discrepancias quan-

do a inflagao passou do primeiro para o segundo patamar. Entre

tanto, tambem se observa, em todos os intervalos, a existencia

de alguns periodos particulares nos quais a fungao x(t) assume

valores elevados em algumas das comparacOes efetuadas, tais co

mo margo de 1976 ou dezembro de 1980.



6. SfNTESE CONCLUSIVA E TRABALHOS RECOMENDADOS

6.1 Sintese conclusiva 

Ao longo do trabalho verificou-se que os indices de

pregos de edificagOes sao indicadores econamicos que visam a

acompanhar, de forma abrangente, a evolucao dos pregos dos in-

sumos empregados nas mesmas. Um indice de pregos relativo a um

conjunto de edificagoes supostamente equivale a uma medida de

tendencia central dos indices de pregos especificos a cada uma

delas.

As edificacees sao produtos muito heterogeneos, apre

sentando, por este motivo, grande variabilidade em relacao aos

seus componentes de custo. Como sao produzidas no local de uso,

seus custos sao fortemente influenciados por fatores locais.As

sim, indices de pregos muito abrangentes com relagaoa tipos de

edificagOes ou a localizagao geografica, mesmo corretos, podem

nao se constituir em um bom indicador da evolugao do custo de

uma obra especifica.

A tarefa de construir um ndmero-indice de edificag-oes

e bastante caraecomplexa. Poreste motivo, diversas simplifica

goes sao adotadas, as quais o tornam uma medida nao exata. Tan

to as caracteristicas das edificagOes abrangidas, quanto o me-

todo de calculo dos indices devem ser amplamente divulgados de

forma que os usuarios possam avaliar a aplicabilidade dos mes-

mos.

A principal aplicagao dos nUmeros-indices na

tria da Construcao tem lido o reajustamento de pregos de con-

tratos de obras. Nos liltimos anos, especialmente ate a decreta

gao da recente reforma econemica por parte do Governo Federal,

as clausulas de reajustamento de contratos de obraspUblicas fo

ram alvo de intensas discussaes. Os construtores tem apontado

COM() uma de suas principais deficiencias a inexistencia de in-

- 130 -
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dices de pregos adequados a este fim.

Em apenas alguns estados, como o Rio de Janeiro e Sao

Paulo, os Orgaos pdblicos regionals dispOem de indices especi-

ficos as suas obras. 0 Governo Federal nao tem apresentado uma

politica de adotar cliusulas de reajustamento de pregos que le

vem em consideraco as peculiaridades de cada obra, sendo em-

pregados, em geral, indices de pregos de edificacoes de ambito

nacional ou indicadores nao especificos a este Subsetor. Em al
,

guns estados, como o Rio Grande do Sul, os orgaospUblicos, em

sua maioria, reproduzem os criterios empregados a nivel fede-

ral.

Dada as dimensOes continentals de nosso pals, parece

razoavel que aos governos estaduais seja delegada a tarefa de

organizar sistemas de indices de pregos especificos assuas res

pectivas regi6es, a exemplo do que ocorre no Rio de Janeiro

em Sao Paulo. Todos os contratos de obras pdblicas de edifica-

gao, em ambito federal e estadual, poderiam empregar os indi-

ces citados, diluindo, assim, o custo de sua elaboracao.

No Capitulo 2, observou-se que a utilizacao de clau-

sulas de reajustamento de pregos transfere uma parcela do ris-

co associado a inflagao do construtor para o cliente. Mesmoque

o cliente pague ao construtor o valor integral do reajustamen-

to, existe ainda um risco residual para este Ultimo, uma vez

que os indices de pregos nao sao medidas exatas.

Alguns aspectos dos contratos de obras usualmente pro

vocam vieses no valor do reajustamento. Podem ser citadas, co-

mo principals, a utilizacao de fator de reducao(emgeral 0,90)7

a escolha da data da assinatura do contrato, e nao a data de a

presentagao da proposta, como periodo base para o calculodo re

ajustamento: e os atrasos no pagamento de parcelas. Caso o cons

trutor queira manter a sua margem de lucro, uma estimativa des

to vies deve ser elaborada e acrescentada ao prego da obra es-

tipulado inicialmente. Esta estimativa tem por base principal-

mente a projegao futura da evolugao do custo da obra e consti-

tui-se em outra fonte de risco para o construtor.

No ambito federal, a legislacao brasileira tem adota

do a politica de delegar aos construtores uma parcela do risco
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devido a inflaco, provavelmente, corn o objetivo de que estes

tenham motivag qo para minimizar os efeitos da inflagao nos cus

tos dos empreendimentos.

Em alguns momentos, tais como os periodos de transi-

cao entre os patamares de inflagao, e muito dificil para o cons

trutor estimar a elevagao futura dos custos de um empreendimen

to. Se o cliente e o Governo, este parece estar bem mais apto

que o construtor para combater e prever a inflagao, e, conse-

qtientemente, arcar com o risco associado a mesma nos contratos

de obras pUblicas. 0 estimulo para que o construtor se oponha

ao aumento de pregos dos insumos poderia ser mantidoatrav6s do

estabelecimento de formas contratuais convenientes.

0 primeiro passo para a construgao de urn indice de

pregos de edificagOes e a definica0 dos produtos cujos custos
serao acompanhados. Usualmente, sao escolhidos alguns projetos

tipicos, cu.jas estruturas de custo sao consideradas representa

tivas da populagao de edificagOes abrangida. Em nenhum dos nU-

meros-indices estudados, a escolha destes projetos foi baseada

em estudos cientificos. Este fato provavelmente e motivado pe-
la reduzida disponibilidade de dados relativos a configuragao
geometrica e as discriminagOes tecnicas das edificagOes corren
temente construidas, que pudessern ser facilmente expressos em

termos estatisticos.

Assim, parece clara a necessidade de se desenvolver

estudos nos quaffs se procure a determinagao dos principals pa-

rametros que podem definir expeditamente as edificagOes cons-

truidas nas cidades brasileiras, e que, a partir de um armaze-

namento de dados poderiam dar margem a identificagao de edifi-
cagoes tipicas.

Corn relagao ao problema do reajustamento de pregos,

a identificacao de edificagOes tipicas perde a sua relevancia

se forem empregados indices de pregos especificos a cada ser-

\Tic°, tal como e efetuado pela EMOP (ver Anexo I).

No Brasil, a maioria dos nUmeros-indices de pregos re

lacionados ao Subsetor EdificagOes tem como projetos tipicos,

edificagOes habitacionais. Apesar da cicada preocupagao com o
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problema do reajustamento de pregos de contratos de obras pU-

blicas, apenas dual institulcoes - a FIPE e a EMOP - elaboram,

com alguma complexidade, indices referentes a obras pUblicas

de edificag qo, em ambos os casos com abrangencia regional. Mes

mo o indice de Custo de EdificagOes (ICE), que e empregado no

Rio Grande do Sul por vArios organs pUblicos no reajustamento

de pregos de obras de edifica*, tern como projetos tipicos,

trs predios habitacionais. Quanta a edificagOes nao residen-

ciais executadas com recursos privados, tais como predios in-

dustriais e comerciais, nao existem indices de pregos especifi

cos as mesmas.

Ao mesmo tempo que existe carencia de indices de pre

gos para alguns tipos de edificagOes, no segmento habitacional

ocorre sobreposigao entre alguns indicadores. Os dois indices

de ambito nacional - o ICE e o indice SINAPI para o Brasil, as

sim como alguns de seus subindices apresentam objetivos muito

semelhantes: ambos visam a acompanhar, de forma global, a evo-

lugao do custo de edificag5es habitacionhis, embora os indices

SINAPI sejam bem mais amplos em termos de projetos tipicos con

siderados e de Area geogra.fica abrangida pela coleta de pregos.

Alguns projetos tipicos, cujos custos sao gerados pe

lo SINAPI, apresentam suers caracteristicas basicas (padrao de

construgao, rdimero de pavimentos, nUmero de dormitOrios) bas-

tante semelhantes aos projetos padrao da NB 140/65 que tern seus

custos calculados mensalmente pelos sindicatos estaduais de

construtores, embora ambos os sistemas tenham finalidades dis-

tintas.

A sobreposigao de indicadores representa uma duplica

cao de trabalho desnecessAria. Deveriam ser concentrados esfor

gos no sentido de criar uma ampla gama de indices de pregos e

de custos por metro quadrado de edificagOes que atendessem as

principais necessidades de todo o Subsetor.

A k.elacao dos principals insumos das edificagOes ti-

picas 6 obtida a partir da modelagem dos custos das mesmas. Co

mo os ndmeros-indices em geral abrangem vArias edificagOes, al

guns elementos de custo que sao estreitamente relacionados com

as peculiaridades de cada obra necessitam ser desconsiderados.
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Para calcular as quantidades fisicas dos insumos sao

utilizadas composicOes de custo unitario dos insumos, as quais

devem apresentar criterios de medicao compativeis entre si. As

sim, coma ainda nao ha uma padronizack destes criterios,e pre

ferivel que estas composicOes sejam obtidas a partir de uma U-

nica fonte.

Para os sistemas de indices de 'ambito nacional, exis

to a dificuldade de obter um •=junto de composicoes de custo

que seja valida em todo o pais. As composigOes disponiveis em

empresas e editoras tecnicas, via de regra, foram elaboradas

corn base em dados obtidos em obras localizadas em reqloes espe

cificas. E possivel que a natureza e a quantidade de insumos em

pregados em alguns servicos sejam variaveis em fungao de pecu-

liaridades regionais. Logo, composigOes va. lidas em algumas lo-

calidades podem nao ser adequadas em outran.

COmo o nUmero de itens envolvidos na modelagemdecus

tos das edificacOes tipicas 6 elevado, no caso dos nUmeros-in-

dices muito abrangentes geograficamente, um grupo de insumos 6

selecionado para acompanhar a evolugao do custo das mesmas, de

forma a reduzir as tarefas de coleta de pregos e de processa-

mento - 6 o caso dos Indices do SINAPI e da Fundagao GetUlio

Vargas. Em alguns sistemas regionais, como os do FIPE, da EMOP

e da CODEAMA, nao houve necessidade de reduzir o niamero de in-

sumos, sendo incluidos no regime todos os itens identificados

na modelagem de custo.

Um dos grandes problemas de ordem metodolOgica dos nu

meros-indices 6 a determinagao dos pregos de mercado dos insu-

mos. A coleta de pregos 6 uma tarefa cara devido ao grande nd-

mero de insumos e de agentes econOmicos envolvidos na constru-

gao de edificagOes. Em geral, 6 tomada uma amostra de agentes

econ5micos que passam a constituir o painel de informantes de

pregos. A excegao dos indices da FIPE, em nenhum dos sistemas

estudados, a escolha deste painel 6 efetuada corn base em crit6

rios estatisticos. Uma das principais razoes para este fato 6

a dificuldade em se obter dados estatisticos que caracterizem

convenientemente os agentes econOmicos do SubsetorEdificagOes.
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medida que aumenta a abrangencia de um indice em

termos de tipos de edificagOes ou de localizagdo geognifica, a

coleta de pregos torna-se mais complexa, ja que o ndmero de in

formagoes necessarias para o calculo do indice e o ndmero de a

gentes econamicos envolvidos tamb6m se eleva.

0 periodo de coleta deve ser o mais curto possivel,

principalmente em periodos com inflagao elevada e irregular.Se

este periodo 6 muito extenso, 6 necessario que a coleta seja e
fetuada segundo uma seqUencia rigida, de forma que cada insumo

tenha o seu prego obtido, junto a cada informante, aproximada-

mente no mesmo dia,do mes. Apenas no SINAPI a coleta 6 efetua-
da em um prazo curto - tres dias. Nos demais sistemas esta ta-

refa se estende pot periodos maiores, em geral entre 20 e 30

dias.

Existe uma infinidade de fOrmulas para o calculo dos

indices de pregos. Muito se tem discutido sobre os criterios

que devem set empre gados para avaliA-las. 0 aspecto mais impor

tante sobre a fOrmula parece ser o fato de que cada uma delas

tem um significado especifico, devendo sua escolha ser feita

com base nas caracteristicas do indice que se deseja obter.

Ao longo do tempo, as caracteristicas usuais das edi

ficagOes sofrem modificagOes, sao introduzidas novas tecnicas

de construgao e a mao-de-obra pode softer alteragOesnasua pro

dutividade. Assim, um ndmero-indice deve ser periodicamente to

formulado de forma que o mesmo nao perca um significado atuali

zado, a exemplo do que parece ter ocorrido com os Custos Unita

rios Basicos da NB140/65, cujos projetos tipicos e m6todo de

calculo foram estabelecidos ha mais de vinte anos.

Uma deficiencia bastante tipica dos indices de pre

gos no Brasil 6 o longo prazo decorrido entre a coleta de pre-

gos e a sua publicagao. Como em algumas situagOes a disponibi-

lidade do indice atualizado e desejavel para sua correta apli-

cacao - 6 o caso do reajustamento de pregos, 6 preferivel dis-

por-se de um indice pouco preciso atualizado do que tomar co-

nhecimento do indice correto com muitos meses de atraso.

0 desdobramento de indices e um procedimento que per
mite aumentar as possibilidades de utilizagao destes indicado-
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res sem elevar o rdimero de dados coletados. Os dois sistemas de

indices de abrangencia nacional - do BNH e da Fundack GetLio

Vargas - nao oferecem uma gama muito ampla de subindices. Prova

velmente alguns indicadores da evolucao do custo de fases de o

bra ou de servicos teriam umaboaaceitagaTh junto aos usurios.

Ao longo de todas as etapas de elabora(ao dos nUme-

ros-indices e interessante que a instituicao responsLml possa

contar com a colaborack dos vL-ios agentes econOmicos envolvi

dos no processo de construg rao das edificagOes.Osconstrutores,

principalmente, podem oferecer valiosas informacOes com respei

to a prticas usuais do comercio de materiais, composigOes de
custo, fornecedores mais importantes, etc. Al6m de melhorar a

qualidade dos nUmeros-indices, este tipo de participagao pode-

ria aumentar a confianga dos principais usuarios - os prOprios

agentes econOmicos - nestes indicadores.

Na comparagao entre nUmeros-indices abrangentes e es

pecificos, parece claro que ester Ultimos sao mais facilmente

construidos, paraummesmo nivel de precisao, sendo, por este

motivo, mais adequados a aplicacOes especificas nas quail e ne
cessario grande precisao, como e o caso do reajustamentode pre
gos. Os indices abrangentes, por sua vez, devem ser aplicados,

principalmente, em estudos mais amplos, de carater macroecon'6-

mico, quando o aspecto precisao nao e tao relevante.

Corn relagao as analises desenvolvidas no Capitulo 5,
a fungao x(t) constitui-se em apenas uma medida, entre varias

que poderiam ser feitas, das discrepancias quepodemocorrer en

tre diferentes indices de pregos. As conclusOes obtidas sao de

carater bastante amplo, podendo ser resumidas nos seguintes as

pectos:

a) 0 nivel de grandeza das discrepancias ocorridas

nas inUmeras comparagOes estabelecidas entre diferentes indi-

ces de pregos mostrou-se bastante elevado em comparagao com a

lucratividade tipica, relativa ao faturamento das empresas de

construgao. Ha, portanto, indicagOes de que o emprego de indi-

ces inadequados pode exercer consideravel influncia na situa-

gao econOmica dos construtores. Parece conveniente que sejam

desenvolvidos estudos no sentido de reduzir ou avaliar as dis-



- 137 -

torcoes provocadas polo emprego de indices inadequados, mesmo

em periodos nos quais a inflack se encontra em torno do pata-

mar de 40% ao anol

0 unico indicador que apresentou variacbes notada

mente inferiores aos demais foi a ORTN, provavelmente, por ter

sido empregada como um instrumento de politica econamica por

parte do governo para a reducao da inflaca' o. Seu emprego no rea

justamento de pregos de contratos de obras de edifica* mos-

trou-se desvantajoso para o construtor na maioria dos periodos

analisados, em relacao a varios outros indicadores:

Na ausencia de indices especificos as obras cujos

pregos devem ser reajustados, o emprego de indices relativosao

Subsetor EdificagOes na reavaliagao de custos e preferivel em
relagao a indicadores gerais de pregos, mesmo que'aqueles indi

ces sejam de ambito nacional ou associados a outros tipos de e

dificagOes:-

Nao foi constatada uma elevagao substancial no ni

vel de magnitude dos valores de x(t), a medida que a inflagao

passava de um patamar a outro, indicando que, provavelmente,

tanto para o construtor quanto para o cliente, o risco motiva-

do pela imprecisao dos indices de pregos nao sofreu alteragOes

significativas no periodo analisado;

Ha indicios de que o fator localizagao geogrifica

exerce grande influencia na evolugao dos custos de edificagOes

mesmo em municipios prOximos, pertencentes ao mesmo estado.

6.2 Trabalhos recomendados 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, surgiram

algumas sugestOes para estudos relacionados aos

ces de pregos de edificagOes. E possivel identificar duas ire-

as de pesquisa distintas. A primeira engloba trabalhos na area

de custos de edificagOes, que ofereceriam subsidios a constru-

gio destes indicadores, podendo ser destacados os seguintes:

a) Estudos visando a determinagao dos principais pa-

rametros que podem caracterizar, de forma adequada, as edifica
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goes construidas correntemente, e que, a partir de um armazena
mento de dados, poderiam propiciar a identificagao de um con-
junto de projetos tipicos das cidades brasileiras.

Estudos que visem a padronizagk dos crit6rios de
medigao de servigos, a qual poderia tornar compativeis os mode
los de custo elaborados por diferentes instituicOes.

Estudos que propiciem a caracterizack dos agen-
tes econOmicos envolvidos no Subsetor EdificagOes e o armazena

mento de dados estatisticos que possam definir sua participa-

gao no mercado, com o objetivo de municiar com informagOes a to
refa de coleta de pregos.

d) Estudos que visem a analisar as modificagOes fun-
damentais que ocorrem no processo de construgao de edificagOes
ao longo do tempo, tais como a introducao de novas t6cnicas de
construgao, aumento da produtividade da mao-de-obra, etc., que
permitam Avaliar a necessidade de atualizagao de nUmeros-indi-
ces.

No segundo grupo estao incluidos trabalhos que visam
a auxiliar os agentes econOmicos do Subsetor Edificagoes no con
vivio com a inflagao. Podem ser citados, como mais importantes,
os seguintes:

Estudos de formas contratuais de obras pdblicas
que reduzam o risco associado a inflagao assumido pelo constru
tor, mas que nao retirem o interesse deste em gerenciar corre-
tamente a aquisigao de insumos.

Estudos com base na analise de fluxos de caixa de
obras que Lenham o objetivo de analisar os vieses e o risco,
sob os aspectos econbmico e financeiro, aos quaffs os construto
res estao expostos nas formas contratuais correntemente utili-
zadas.

Estudos que avaliem o efeito da redugao do niamero
de insumos considerados no regime de um ndmero-indice na preci
sao deste Ultimo.

Estudos que visem o desenvolvirnento de sistemas de
indices de pregos de edificagbes de abrangncia regional,prin-

.
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cipalmente, voltados para obras publican e que procurem contar

com a participacao dos principais agentes econC)micos envolvi-

dos.

Estudos semelhantes ao trabalho desenvolvido no Ca

pitulo 5, que objetivem balizar as discrepancias ocorridas en-

tre a variacqo de custos de edificacOes e a evolucao de indi-

ces de precos disponiveis, envolvendo outros periodos de anili

se e, preferencialmente, utilizando dados relativos a obras re

ais.

Estudos que analisem mais' profundamente a influen

cia da localizac qo geografica na evolugao de custo de edifica-

cOes.



ANEXO I

OUTROS NOMEROS-INDICES DO SUBSETOR EDIFICAOES NO BRASIL

- Custos e indices elaborados pela Empresa de Obras PUblicas 

do Estado do Rio de Janeiro 

A Empresa de Obras PUblicas do Estado do Rio de Ja-

neiro (EMOP), Orgao vinculado a Secretaria de Estado de Obras

e Meio Ambiente daquele estado, calcula mensalmente o custo u-

nitArio de diversos servigos e indices de pregos relacionados

a obras de EdificagOes e de Construgao Pesada.

Os custos calculados sao utilizados pelas empresas

construtoras como uma primeira referencia quando da elaboragao

de estimativas de pregos para obras licitadas pela administra-
-

gao direta e indireta do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Os Orgaos pUblicos, por sua vez, utilizam ester custos para e-

laborar suas previsOes orgamentarias, bem como para analisar

propostas de pregos de construtores em licitagOes.

Os indices de pregos tem como objetivo principal cal

cular o reajustamento dos pregos dos contratos das referidas o

bras.

Aproximadamente 5600 composigOes de custo unitario

sao empregadas no calculo do custo dos servigos,envolvendomais

de 4000 insumos. Algumas composigoes foram obtidas a partir de

apropriagOes de custo efetuadas pela propria EMOP, enquanto ou

tras foram compiladas de publicagOes especializadas.

Este sistema opera hA cerca de vinte anos. Quase que

continuamente ocorrem modificagoes nas composigoes de custo u-

nitario e a inclusao de novos servigos. Periodicamente e publi

calla uma nova edicao do catalog° de composigOes (atualmente es

to na decima). Tambem os indices tem sua base modificada sem-

- 140 -
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pre que e acumulado um grande nUmero de alteracOes. 0 periodo
base de comparagao atual e o mss de julho de 1982.

Ao contrario de outros sistemas, nao sao empregados

projetos tipicos para a construgao do nUmero-indice. Os diver-

sos servigos sao classificados em 21 fases de obras, tais como

movimento de terra, estruturas, pinturas, etc. Cada fase e sub

dividida em familias, as quais agrupam servigos cujas estrutu-

ras de custo sao semelhantes e que, supostamente, apresentam au

mentos de pregos bastante prOximos. Para cada familia e calcu-
lado um indice de pregos, cujo valor corresponds h media arit-

metica simples dos-relativos de pregos dos servigos constituin

tes daquela familia. Atualmente, existem cerca de 400 familias.

Os servigos constantes nos orgamentos discriminados

apresentados por empresas construtoras nas licitagOes sao iden

tificados por cOdigos que relacionam os mesmos as respectivas

familias. 0 reajustamento do prego unit.irio de cada servigo

calculado mediante a utilizagao da serie de indices associada

sua familia.

Periodicamente, as familias tem sua constituigao re-

visada, corn o objetivo de verificar se os servigos pertencen-
-

tes a cada uma delas apresentam evolugoes de custosemelhantes.

Para os itens relacionados a mo-de-obra, sao adota-

dos como pregos de mercado os pisos salariais das diversas ca-

tegorias profissionais estabelecidos nos respectivos dissidios

coletivos, acrescidos por um percentual relativo aos encargos

sociais.

Quarto aos demais insumos (equiparnentos e materiais),

tanto o ndmero de pregos coletados quanto a constituigao do

painel de informantes,sao determinados apenas com base no bom

senso dos tecnicos responsaveis pelo ciculo dos indices.Emm6

dia sao coletadas tres informagoes por insumo. Os pregossaoob

tidos preferencialmente em comerciantes atacadistas ou em fa-

bricantes localizados na Regiao Metropolitana do Rio de Janei-

ro. ApOs uma critica apenas visual, e calculada a media aritme

tica simples dos pregos informados, para cada insumo, que e a-

dotada como o prego de mercado do mesmo.

.00tA Oti TSGISPeis
10,131.5.01S0ii
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0 trabalho de coleta 6 executado entre o dia 21 do
mes anterior e o dia 20 do mes dos indices. A publicagao dos re

sultados encontra-se "a disposigao dos usuarios normalmente 	 a

partir do dia 15 do mes seguinte. Alem dos custosunitirios dos

servigos e dos indices de pregos das familias, sao publicados

os pregos de mercado de todos os insumos.

- Indices de Custo de Construcao do  Centro de Desenvolvimento,

Pesquisa e Tecnologia do Estado do Amazonas

0 Centro- de Desenvolvimento, Pesquisa e Tecnologia do

Estado do Amazonas (coDEAmA), Orgao vinculado a Secretaria	 de

Estado de Planejamento e Coordenagao Geral (SEPLAN) daquele es

tado, elabora alguns indices de pregos que refletem a evolugao

de custos de edificagOes habitacionais no municipiode Manaus.

O levantamento de informagOes vem se processando des

de dezembro de 1983, enquanto a elaboragao e a divulgagao dos

indices de pregos teve seu inicio em outilbro de 1984.

Sao em niamero de tres as edificagOes residenciaiscon

sideradas como tipicas no municipio de Manaus, podendo ser, re

sumidamente descritas da seguinte maneira:

Casa de 1 pavimento, com sala, 3 quartos e demais

dependencias, com 119,39 m2;

Casa de 2 pavimentos, com sala, 3 quartos e de-

mais dependencias com 176,71 m 2 ; e

c) Edificio habitacional, com 4 pavimentos, composto

de apartamentos com sala, 3 quartos e demais dependencias, com

area total de 2120,00 m2.

Todos os projetos citados apresentam um padrao	 de

construgao normal, ou seja, de boa qualidade, mas sem luxo. A

exemplo dos indices da Fundagao Getillio Vargas, cada projetoti

pico e considerado representativo de uma parcela das edifica-

gOes habitacionais construidas em Manaus, tendo por base o seu

ndmero de pavimentos.

Um construtor local elaborou os orgamentos discrimi-

nados das tres edificagOes tipicas, nos quais foram identifica

dos'148 insurnos, sendo 137 concernentes a materiais e 11 rela-
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tivos a mao-de-obra. Os materials foram classificados em sete
grupos: instalacao el6trica, instalagao hidraulica, instalacao

de esgoto, pintura, cobertura, esquadrias e outros. Foram ex-

cluidos destes orcamentos os mesmos itens nao considerados nos

Custos Unitarios Basicos da NB-140 (CODEAMA").

Todos os 140 insumos foram mantidos no regime.Cornos

seus pregos de mercado relativos a dezembro de 1983, foram de-

terminadas as tres estruturas de custo das edificacoestipicas,

naquele periodo. A fOrmula de Laspeyres Modificado (II) foi a

escolhida.

Mensalmente sao calculados quatro indices de pregos,

um para cada projeto tipico e um de carter geral que corres-

ponde a media aritmetica ponderada dos demais. 0 peso de cada
projeto no indice geral e obtido a partir do nUmero de licen-

gas para construgao no municipio de Manaus, nos anos de 1981 e

1982, para cada grupo de edificagaes representadas obtido no

Inqu6rito Mensal de EdificagOes do IBGE.0 indice geral sofre

ainda um desdobramento em nove subindices, um relativo a mao-

-de-obra e os demais relativos a materiais, sendo um gerale urn

para cada categoria.

Inicialmente, foi efetuado um levantamento do total

de empresas fornecedoras de materiais e de empresas construto-

ras existentes na area urbana de Manaus, a partir do qual foi

determinado o tamanho da amostra. Foram escolhidas como infor-

mantes as empresas construtoras de maior porte e revendedores

de materiais de construcao responsaveis pelo maior volume de

vendas. Os saLirios da mao-de-obra sao coletados em empresas

construtoras ou em subempreiteiras que trabalham_para as mes-

mas, enquanto os pregos de materiais sao obtidos junto aos co-

merciantes especializados.

A media aritmetica simples dos pregos coletados e a-

dotada como prego de mercado do insumo.

- fndice  de Custo da  Construcao Civil  do Instituto  de Desen-

volvimento EconOmico e Gerencial 

0 Instituto de Desenvolvimento EconOmico e Gerencial



- 144-

(IDEG), orgao vinculado a Federacao das Industrias doEstado do
Rio de Janeiro (FIERJ), mensalmente executa uma pesquisa de pre

cos e salarios e calcula um indice de pregos de edificagOes re

lativos ao municipio do Rio de Janeiro.

Sao coletados os pregos de 37 materiais de constru-

gao e os salarios de 10 categorias de mao-de-obra, 	 entre os

quais encontram-se 30 insumos componentes dos lotes basicos da

NB-140 (ver item 4.2.2). A coleta e efetuada mediante questio-
nario junto a cerca de 30 empresas de construcao, filiadas ao

Sindicato da Inddstria da Construck no Municipio do Rio de Ja

neiro.

Aqueles pregos cujas variagoes relativas ao mes pre-

cedente sao inferiores a -35% ou superiores a 65% sao desconsi

derados. Para cada insumo 6 calculada a media aritmetica sim-

ples dos pregos remanescentes, que 6 adotada como seu prego de

mercado.

Com os pregos de mercado dos itens constituintes dos

lotes basicos da NB-140, sao calculados os custos por metro qua

drado dos oito projetos tipicos com padrao de construgao nor-

mal, da mesma norma. 0 custo medic do metro quadrado da cons-

trugao no municipio do Rio de Janeiro (C t ) 6 dado por:

C t =	 wr Ct

r
onde Ct eocusto do projeto padrao r no periodo t e w e a re-

presentatividade deste projeto no Rio de Janeiro. Esta repre-

sentatividade foi estimada a partir de uma pesquisa de langa-

mentos imobiliirios efetuada no mercado de incorporagOes des-

se municipio executada pelo prOprio 'DEG".

0 chamado indice de Custo de Construgao do Rio de Ja

neiro (It o ) 6 calculado atrav6s da seguinte fOrmula:
Ct

I t 0

	

	 (1.2)
Co

sendo C o o custo medic do metro quadrado da construgao no pe-
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riodo o. 0 periodo base de comparagao atual e o mes de janeiro

de 1982.

0 periodo de coleta de pregos situa-se entre odia 26

do mes do indice e o dia 3 do mes seguinte. A divulgagabdos re

sultados ocorre apOs o dia 20 subseqUente.

Al6m do indice de Custo da Construck e dos custos

por metro quadrado medic) e relativos aos oito projetos-padrk,

sao tambem divulgados os pregos de mercado dos 47 insumos pes-

quisados.

- Indices da Prefeitura Municipal de Porto Alegre 

A Lei n2 3876 de 31 de maio de 1974 68 do municipio de

Porto Alegre estabelece crit6rios para reajustamentos de pre-

gos de contratos de empreitadas. Esta lei define, em carter

provisOrio,- sete indices de pregos a serem empregados no ca.lcu

lo do reajustamento dos seguintes tipos de obras: servigos com

preponderancia de mao-de-obra, edificagoes, obras em concreto,

construgao de redes de Agua e esgoto com fornecimento de mate-

rial, servigos de eletricidade, pavimentagOes e terraplenagem.

Sao coletados mensalmente os pregos de oito insumos,

cada urn deles obtidos junto a um dnico informante. Sao eles:

Salario m6dio ponderado das categorias servente e

oficial, fornecido pelo Sindicato das Inddstrias da Construgao

Civil no Estado do Rio Grande do Sul;

Prego do quilo de ago CA-50B 012,5 mm, posto na fa

brica:

Prego do saco de cimento de 50kg, posto na fabri-

Prego do metro quadrado de compensado de pinho de

14mm de espessura, posto na fa.brica:

Prego do litro de gasolina;

Prego do quilo de asfalto, posto na usina;

Prego do milheiro de tijolos com 6 furos,postona

olaria; e

Prego do quilo do fio de cobre nu niimero 4, posto

na f.Abrica.
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Os indices correspondem a m6dias ponderadas dos rela

tivos de precos dos itens citados. No caso do Indice de Edifi-

cagaes, por exempla, e empregada a seguinte fOrmula:

8

I
t,o 

=	 E W. 	
1

i=1	 p i
0

onde I t 0 e o indice de pregos do periodo t em relagao ao pe-

riodo o: p t
i
 e p0 sao, respectivamente, os pregos do insumo i

nos periodos te o: w 6 a ponderagao do insumo 	 Os valores
de w i foram arbitrados na epoca da promulgagao da lei, ja que

a mesma apresentava urn carater provisOrio, nao existindo qual-

quer estudo rigoroso que os justifiquem. 0 periodo t normalmen

to corresponde ao mes de execugao dos servigos cujos pregos se

rao reajustados, enquanto o periodo o corresponde ao mes da a-

presentagao da proposta.

Pt
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