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1. Introdupao 

Na elaboragao de urn mdice de pregos ao consumidor (proxis do custo 

de vida) aparece constantemente a duvida sobre a melhor forma de es- 

timagao do relative de pregos. No piano da teoria economica as discussoes 

tem-se prendido as especificagoes mais adequadas para a agregagao de 

pregos e quantidades entre ^pocas distintas. A literatura ^ prbdiga nas 

comparagoes entre as hipoteses consideradas em cada especificagao e o 

numero destas 4 bastante grande, partindo de um Paasche e Laspeyres 

tradlcional, passando por suas formas modificadas, at^ um mdice de 

"elasticidade unitdria" como aproximagao ao mdice tipo Divisa. Toda 

esta discussao da melhor "fdrmula" tern em vista a medida geral da variagao 

de todos os pregos. Dentro do espectro da discussao da "melhor" fdrmula, 

no m'vel da maxima desagregagao de um componente do mdice, isto 6, 

no m'vel em que o produto ou servigo possui seu peso especi'fico, surge 

um problema adicional: o da estimagao do seu relative de pregos. 

O problema em questao 6 frequentemente colocado como a opgao 

entre "relative de madias" e "media de relatives" Este problema surge 

na medida em que as observagoes individuais de pregos nao tern pesos 

especi'ficos. Estes existem apenas para o resultado de sua agregagao ao 

m'vel de produto ou servigo especificado no mdice. Em outras palavras. 
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a partir de um conjunto de observances de pregos de um produto homoge- 

neo devemos decidir qual a forma mais adequada de se medir a variagao 

de seus pregos dada a impossibilidade de ponderagao isolada de cada 

observagao. 

Este problema remonta aos primdrdios da sistematizagao do estudo de 

numeros indices. Irving Fisher, em seu memor^vel 'The Making of Index 

Numbers" citava para o cdlculo de um Cndice composto de 36 produtos: 

'The first way is to take one ratio of two averages, the second 

is to take one average of 36 ratios. As applied to prices, the first 

method tells us the change in the average of various prices of 

commodities; the second tells us the average of the various changes 

of prices. These two, though usually confused, are very distinct. 

The latter is much the more assential concept; the former, though 

it can be computed is apt, in general, to prove a delusion and a snare. 

The reason is that an average of the prices of wheat, coal, cloth, 

lumber, etc., is an average of incommensurables and therefore has 

no fixed numerical value."1 

Esta colocagao de Fisher ^ aplicdvel a elaboragao de um fndice geral, 

agregagao de produtos heterogeneos pois refere-se a m^dia de "incom- 

mensurables" No entanto, como vimos, nosso problema localiza-se na 

agregagao de "commensurables" Para este caso Fjsher justifica o uso 

do relative de madias: 

'The only cases in which it is really justifiable to use the 

genuine method of taking the radio of averages is where the units 

are really or nearly commensurable. Thus, it is entirely legimate to 

obtain the index number of various quatations of one especial kind 

of commodityt such as salt, by taking the average of its prices in 

different markets."2 

Fisher nao nos indica qual a melhor opgao entre as duas formas 

de c^lculo, apenas "justifica" e considera "inteiramente legftimo" o Ccilculo 

pelo relative de mddias apesar de curiosamente considerar este m^todo 

"genufno" 

-Em contraposigao a nao opgao de Fisher podemos citar dois exemplos 

recentes e de conclusdes antagonicas, mas que se definem por uma das 

formas de agregagao. Tiacd3 levanta dois argumentos em favor da m6dia 

1 Fischer, Irving. The Making of Index Numbers. 39edipio: Houghton Miffim Cy, 
1936, p.461. 

2 Idem, p. 456. 

3 Kirsten, Jos4 T. Me todo log ia da ConstrugSo de Indices de Pregos ao Consu- 
midor S4rie IRE Monogreffe n9 6, 1975. 
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de relatives: a menor influencia do valor absoluto dos prepos e o encadea- 

mento mais adequado, concluindo: "A fdrmula de c^lculo da estimativa 

do verdadeiro relative por interm^dio da m^dia de relatives, pois, bem 

superior ao relative de madias"4 Allen em seu mais i recente livro, 

conclui o contr^rio argumentando que o estimador obtido pela m^dia de 

relatives 4 "nao consistente no sentido de nao tender ao valor populacional 

do relative de prepos (objeto da estimagao) a medida que o tamanho da 

amostra cresce indefinidamente".5 Conclui Allen que o melhor estimador 

linear nao viesado d o relative de madias. 

Percebemos a dificuldade anah'tica existente no problema e as abor- 

dagens diferentes adotadas pelos diversos autores levam-nos a conclusoes 

diferentes. Propomos neste trabalho a apresentagao de uma nova pers- 

pectiva para a abordagem do assunto e uma revisao dos conceitos utilizados 

para escolha entre as duas formas de Ccilculo do relative de pregos de um 

produto homogeneo. 

2. Formas de Estimapao do Relative de Prepos 

Lembremos inicialmente o problema que se coloca ao pesquisador 

para a definigao do ultimo mvel de desagregagao do mdice, qual seja a 

definigao de produto homogeneo. Hci duas correntes para a definigao do 

grau de homogeneidade de um produto. Uma estabelece uma faixa entre 

dois extremes de caractensticas de um tipo de produto. Coletam-se os 

pregos dos produtos que se enquadram nesta faixa. Este procedimento 

estabelece por hipbtese uma faixa de igual qualidade para os produtos 

que se enquadram entre os dois extremes. A outra corrente adota o obje- 

tivo de maxima especificagao para um produto. Neste caso consideram-se 

a embalagem, marca, condigoes de venda, etc, como a definigao do produto 

homogeneo. No caso da faixa de iso-qualidade a decisao de inclusao ou 

nao de um produto e respective prego depende da habilidade de classifi- 

cagao do entrevistador. Para o cdlculo do mdice de pregos do produto 

assume-se igual peso para I todas as marcas, cores, embalagens que satis- 

fazem els especificagoes da faixa. 

No outro caso, a maxima especificagao de um rpoduto exige a cons- 

tante atualizagao de seus pesos, mas retira-se do entrevistador a tarefa 

de avaliagao da "qualidade" do produto. Se admitirmos que ^ possi'vel 

acompanhar, no prdprio varejo, as alteragoes relatives das posigoes dos 

4 Idem, p. 158. 

5 Allen, R.G.D. Index Numbers in Theory and Practice. The Macmillan Press, 
LTD, 1975, p. 244. 
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produtos com marcas, entre si, e que a hipdtese de auto-ponderapao dos 

produtos dentro da faixa pode nao ser realista, preferimos ficar com a 

opgao de maxima especificapao do produto. De qualquer forma, como 

a qualidade total do Cndice (menor erro), para perfodos de um ano,depende 

mais da qualidade dos estimadores de prepos do que da alterapao dos pesos, 

quanto maior a desagregapao que se conseguir (menor numero de compo- 

nentes sem peso especffico) tanto menor ser^ o erro total do estimador 

mensal. 

A escolha entre o tipo de m^dia a ser adotada depende do conceit© 

escolhido para o mdice. No caso de media geomdtrica — Cndice de elastici- 

dades unit^rias — a m^dia de relatives de prepos e o relative de prepos 

mddios coincidem, ou seja: 

Para n observapoes emparelhadas entre os pen'odos t e t—1. Esta 

constatapao, al^m de nos indicar mais uma vantagem da m^dia georn^- 

trica sobre a aritm^tica, implicaria encerrar aqui nossa discussao. No entanto 

sao poucas as instituipoes que adotam a m^dia geom^trica como solupao 

para o seu rndice. A FIRE em Sao Paulo adota a m^dia geomdtrica para 

o mdice todo, e a FGV no Rio adota apenas para a parte de alimentapao. 

No caso de adotarmos a especificapao da m^dia aritm^tica percebemos 

logo que as duas formas de estimapao nao sao coincidentes. Consideramos 

as seguintes mddias: 

1 

1. = 2 
i= 1 
£ qik p' 

= 1 qf Pj"1 

1 = 1 

1 " t t 1 
13 = - 2 (P: / P: ) 

n 1=, 



59 

Estas tres formas refletem diferentes agregagoes de pregos entre 

pen'odos do t e t—1, sobre i observagoes. Ij 6 a fdrmula tradicional de um 

mdice de pregos obtido pela agregagao de Pj pregos ponderados pelas 

quantidades do penbdo k. Quando k = t temos o mdice de Paasche, quando 

k se refere a £poca inicial temos o mdice de Laspeyres. A forma alternativa 

de se ver o mesmo Cndice \l 6 considerar os relatives de pregos ponderados 

pelo produto de quantidades e pregos de uma ^poca k (peso Wjk). 

Apesar de algebricamente identicas as duas formas de Ccilculo de 1) permi- 

tem a percepgao do mesmo fenomeno sob dois angulos. No primeiro caso — 

e podemos clamcMa de "forma pura" — o mdice 6 visto como uma com- 

paragao de dispendios monet^rios com quantidades iguais entre os pen'odos. 

No segundo caso, onde aparecem os relatives de pregos, estes sao 

ponderados pelos valores obtidos a partir de pregos e quantidades (ja mul- 

tiplicados) para um pen'odo k. Parece-nos importante chamar a atengao 

para estas duas formas, pois a segunda ^ apenas uma simplificagao de c^l- 

culo em relagao a primeira. No entanto e na "forma pura"que percebemos 

que estamos comparando dispendios entre ^pocas, o que nao fica tao 

evidente quando olhamos para a agregagao via relatives de pregos. Como 

no entanto o Ccilculo na pr^tica 6 feito atrav^s de relatives de pregos ponde- 

rados, encontramos frequentes definigoes de indices de pregos como sendo 

apenas medias ponderadas de relatives. Talvez este fato tenha dificultado 

a percepgao do adequado encaminhamento para a escolha entre "media 

de relatives" e "relativo de madias" 

As duas outras formas de cdlculo do relativo de pregos de um produto 

homogeneo sao apresentadas como aproximagoes ci forma Ij O Ccilculo 

do "relativo de medias" corresponde ao mdice I2 e o cilculo da "m^dia 

de relatives" corresponde ao mdice I3. Dois aspectos diferenciam os indices 

12 e 13 do mdice I, Percebemos inicialmente a exclusao dos pesos de Ij 

seja na forma qjk ou nos indices l2 e 13. AI6m disto estas duas ultimas 
diferem algebricamente entre si e com isto seus significados tamb^m dife- 

rirao. A formula l2 - descrita como quociente de dois totais (ou duas 

madias jd que "n" ^ o mesmo numerador e denominador) — refere-se a 

comparagao entre duas grandezas. Em geral usamos expressoes do tipo 

"taxa" ou "variagao" para descrever o quociente. Como o denominador 

6 uma ^poca anterior ao numerador podemos falar em "acr^scimo" ou 

"decr^scimo" entre os dois pen'odos. Jci a forma alg^brica do mdice 13 

indica que estamos tratanto de conhecer um valor m^dio de todas as varia- 

goes individuals. Estas variagoes individuals sao exatamente do tipo Ij. 

A natureza algebrica diferente dos indices l2 e 13 naturalmente gera 

resultados diferentes. 
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3. Avaliagao da Qualidade dos Estimadores 

Sob algumas condipoes muito especiais, as duas formas de estima- 

gao sao coincidentes - a m§dia de relatives coincide com o relative de 

madias. Para uma unica observapao, i, sempre teremos 12 = 13. Somen- 
t"-1 f 

te justificar-se-a uma observapao quando todos P/ = Pj- Este e o caso 

dos pregos unicos, tabelados e obedecidos nas transapoes de uma comu- 

nidade. Como exemplos temos o prego da gasolina, do gas de bujao, e 

de varies servigos publicos. I2 tambem ser5 igual a I3 quando apesar de 

pregos diferentes em t-1, para as i observagoes, tivermos o mesmo aumen- 

to k, constante para todos os pregos P^*1, ou seja: P^ = k P^"1 Este ca- 

so, apesar de menos freqiiente do que o primeiro, ocorre quando o go- 

verno fixa um reajuste k, para todas as modalidades de um servigo pu- 

blico. Estas, apesar de diferirem no prego entre si, sao reajustadas pelo 

mesmo percentual. 

A maneira mais imediata que nos ocorre para medir a qualidade de 

um estimador e atrav§s da sua precisao. Quanto menor o desvio padrao 

da distribuigao amostral, tanto mais precise o estimador. Sob esta colo- 

cagao a formula 13 levar^ vantagem sobre I2. Mas precisamos de cautela 

nesta conclusao. A varicivel em consideragao na forma I3 ja e um rela- 

tive, com valores em geral muito proximos da unidade, Sua variancia 

relativa e dada por: 

Percebemos que ^ medida que cresce n, 013 torna-se muito pequeno. 

Para 100 observagoes, elevadas ao quadrado, a variancia se torna pratica- 

mente nula. O mesmo nao acontece com a forma I2. Sua variancia 

pode ser expressa por: 

(pt/pt-y aP\ 2 OP.'-1, aPfaP*-1 

a = _J  [( ) +( -) - 2p ———l 
'2 n pt pt-1 p.t Bt-i 

r i ri ri i 

Neste caso e a correlagao "p " entre os pregos que determinara a gran- 

deza de g\2. Quanto menor for "p" entre os pregos tanto maior ser^ 

a variancia af2. Para valores "p" prbximos da unidade, o valor de aj2 ten- 

de a decrescer rapidamente. Percebemos, no entanto, que estamos com- 

parand© distribuigoes de duas vari^veis distintas, pregos e relatives de 

pregos. Por este fato — como o uso da variSncia relativa nao melhora a 
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possibilidade de comparapao — julgamos inadequado o uso deste concei- 

to para avaliaqao da qualidade do estimador. 

Deixando de lado o conceito de "precisao" adotemos um conceito 

mais amplo — "acuracidade" — para representar a qualidade do estimador. 

Acuracidade refere-se ao "erro total" do estimador e inclui a consideragao 

de "vieses" desconsiderados no c^lculo da precisao. Kish claramente 

enuncia o conceito: 

"Accuracy refers to small total errors, and includes the effects 

of biases. A precise design must have small variable erros, an accu- 

rate design must be precise and have zero or small bias. A survey 

design with a large bias is still precise if its variable errors are small, 

but not accurate" 6 

Uma das formas de se avaliar a acuracidade refere-se ao teste de 

certas propriedades desejadas. Podemos indagar se as duas formas de 

estimagao atendem a alguma exigencia algebrica importante. Uma pri- 

meira propriedade, aceita como exigencia minima para a elaboragao de 

um Tndice, e que este obedepa ao que Fisher chamou de "criterio de rever- 

sao no tempo" Isto 6, se apos a alterapao dos preqos de t-1 para t vol- 

tamos, em t+1, aos mesmos pregos de t-1, o produto dos Indices de t e 

t+1 devera ser igual a unidade. Em outros termos, calculando-se um m- 

dice para frente ou para tras, para dois pen'odos seguidos, o resultado 

devera ser o mesmo. 

A forma 12 satisfaz esta condigao: 

IP? 2 . P; 
i=1 i=1 = 1 
n t 1 n t 
S Pf"1 2 Pj* 
i=1 i=1 

A forma 13 assume a expressao: 

£ (pj/p?-1) 2 (p*-1/?*) 
i=1 i^1  

n2 

que e maior do que 1 (vide demonstragao em anexo) para no mmimo um 

ptk Pj-1 

duplo produto akj =£ 1, onde akj = —— .   com k = j = 1 n. 
pk pj 

Cada um destes duplos produtos possui um vies Vkj: 

aki + 1 

^ akj 

6 Kish, Leslie. Survey Sampling. John Wiley & Sons, 1967, p. 510. 
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Graficamente podemos perceber a relate) existente entre um duplo 

produto akj e a grandeza do vies Vkj. Para valores de akj entre 0,9 e 1,1, o 

vies nao chega a 0,5%. A medida que nos distanciamos destes valores o vies 

cresce significativamente. 

vki 

1,25 J 
fuimqao vi£s de superestimaqao 

DA MEDIA DE RELATIVOS 

1,20 _ 

1,15 - 

1,10 _ 

1,05 - 

1,00 

1.6 1,2 1,4 1,0 0,8 0,6 
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A grandeza total do vies de superestimacpao da forma 13 serci: 

n2 -n 

Vt = 

S Vkj + n 
k=j=1 kJ 

n2 

Esta expressao nos indica que ^ medida que n cresce o vies total se 

aproxima do valor V^j, ]a que a participagao dos termos unitarios, em 

numero de n, fica muito reduzida face ao grande numero de duplos pro- 

dutos (n2-n). Logo, ci medida que cresce n, cresce o vies total, ate o limi- 

te do valor V^j. Para valores de "n" prdximos de 100, o vies total jci se 

aproxima bastante do valor V^j. 

Conclui'mos entao que a grandeza do vies da forma 13 depende 

dos valores dos duplos produtos de relatives de pregos e nao de relatives 

simplesmente como e freqiientemente citado na literatura. Os duplos 

produtos ay sao por sua vez formados de todas as combinagoes, duas a 

duas, dos n -n relatives de pregos. A distribuigao dos valores de a^j de- 

pendera destes produtos de relatives. Percebemos entao que quanto mais 

opostas as grandezas de dois relatives tanto maior o valor de a^j. Como 

cada relative depende fundamentalmente da natureza da observagao (prin- 

cipalmente o lapso de tempo decorrido e o local de coleta do prego) quan- 

to mais homogeneas as observagoes em maior numero de caracterfsticas, 

tanto menor o valor de a|g. Com isto fica clara a conveniencia de se espe- 

cificar na maxima homogeneidade possfvel as observagoes de pregos. Isto 

e feito atraves de cuidadoso emparelhamento de observagoes de pregos de 

produtos especificados com o m^ximo detalhe possfvel e entre lapsos 

constantes de tempo. 

Fisher sugere ainda outros criterios algebricos al§m da reversao no 

tempo para a an^lise da qualidade de um numero fndice. Grande parte 

destes testes prendem-se ^ mesma ideia de reversao no tempo, adaptada 

a consideragao separada do peso (quantidade) e dos pregos. Estes testes 

sao denominados de "reversao de fatores" e "circulariedade" e se refe- 

rem a geragao do fndice global atraves de varias formas de agregagao dos 

itens heterogSneos. No nosso caso, as formas I2 e I3 nao apresentam 

pesos explfcitos, nem de valor nem de quantidades. Estas, como vimos, 

sao assumidas implicitamente com valor 1 na forma 12 e sao desconhe- 

cidas para a forma 13. 

4. Um Exemplo Pr^tico 

Tomando como exemplo a estrutura de ponderagao do fndice de pre- 

gos ao consumidor da FIRE, podemos verificar algumas das colocagoes 
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feitas antariormente. O fndice da FIRE apresenta a seguinte composigao 

de pregos, segundo a natureza da variacao de pregos: 

IN DICE DE PREQOS AO CONSUMIDOR - SP - PIPE 

NATUREZA DO PREgO PESO NO INDICE 

Pregos administrados pelo governo 28,0% 

Itens com elevagoes individuals de pre- 

gos de ate duas vezes por ana 27,2% 

Itens com variagao de pregos em ate 

10% (p/ + ou —) entre 2 meses 36,8% 

Itens com variagoes de pregos supe- 

riores a 10% (p/+ ou —) entre 2 meses 8,0% 

100% 

Os primeiros 28% de peso dos itens de custo de vida referem-se 

aqueles controlados diretamente pelo governo. Leite, pao, cigarros, trans- 

portes e outros compoem este conjunto. Neste caso, como vimos, as formas 

12 e I3 coincidem com 11. Ja os demais 72% apresentarao valores diferen- 

tes para 12 e 13. 

Tomando como caso extreme os pregos do tomate — um dos itens 

de maior oscilagaode pregos — verificamos para as 181 observagoes empa- 

relhadas entre novembro e outubro de 1979, o valor para o relativo de 

medias (I2) de 1,1434 com desvio relativo 0,123 e o valor para a media 

de relatives (13) de 1,2090 e desvio relativo 0,002. O desvio relativo a 

media denota uma precisao muito maior para a forma I3. 

No entanto a acuracidade, medida pelo teste de reversao no tempo, 

indica um sensi'vel vies de superestimagao na forma 13. Alias, a prova 

pratica do teste de reversao no tempo resulta para 12 no valor 0,8746, 

exatamente o inverse de 1,1434. Para a forma 13, recalculando o fndice 

inverse obtemos o valor 0,8909, significantemente superior ao inverse 

do valor inicial 1,2090, ou seja 0,8271. O vies de superestimagao da forma 

13 em relagao a I2 e de 5,7%. Admitindo-se, para os demais itens da cate- 

goria, vieses um pouco menores do que os do tomate, ou seja V|q = 1,05 

(ak|l - 0,72 ou aiq - 1,36) encontramos para a categoria um vtes total no 

indice geral de 1,004. 



65 

Se estendermos nosso raciocmio aos itens restantes e assumirmos 

um valor sensivelmente menor: V^j = 1,02 para o vies correspondente 

a itens com varia<pao de pregos inferior a 10%, verificamos que o corres- 

pondente vies da categoria no mdice total ser^ de 1,0074. Na ultima ca- 

tegoria hci grandes elevapoes individuais de pregos, todavia esporadicas, 

como e o caso de aluguel, servigos pessoais e outros, no qual dispomos de 

dados, para o pen'odo nov. e out. de 1979, para o item aluguel. Para as 

317 observagoes do valor de aluguel dos domici'lios (com 56 domici'lios 

tendo tido em media seus alugu^is reajustados em 44%) encontramos o 

valor 1,0659 para o relative das madias e 1,0771 para a media de relatives, 

o que resulta no vies desta ultima em 1,0105 sobre o anterior. Assumindo 

o valor Vj^j = 1,01 para esta categoria teremos um vies no mdice geral 

correspondente a 1,0027. 

Este rapido exerci'cio nos indica que caso o mdice de pregos ao 

consumidor fosse calculado pela media de relative, terfamos para as taxas 

mensais vieses de superestimagab da ordem de 1,41%. Exemplificando, 

este vies de superestimagao teria resultado em 1979 em um fndice de 

69,6% ao inves do valor correto encontrado: 67,2%. 

O vies de superestimagao simulado para o fndice de pregos ao con- 

sumidor da FIRE pode claramente ser considerado um limite inferior para 

a possi'vel ordem de grandeza dos vieses dos indices que adotam a media 

de relatives. Isto porque o m'vel de homogeneizagao das observagoes no 

fndice da FIRE e sensivelmente maior do que o de outros fndices, pois 

e o unico no Brasil que desce a especificagao de marca e tipo de local de 

compra de pregos emparelhados num lapso de 28 dias. 

Um limite superior para o vies pode ser simulado se considerarmos 

a geragao do fndice geral atraves de uma m6dia de relatives. Claramente 

estamos agregando itens totalmente heterogeneos o que corresponde ao 

fndice de Saverbeck utilizado no s^culo passado nos Estados Unidos. A 

relagao existente entre um Laspeyres base-movel e o fndice de Saverbeck 

para uma 'serie simulada de 25 perfodos da FIRE7 e de 5,72% a mais para 

o ultimo. Este valor pode ser considerado como limite superior da superes- 

timagao do vies da media de relatives (I2 )■ 

5. Conciusao 

Grande parte de nossos comentarios decorrem da escolha de uma 

das formas de m§dia aritmetica para o calculo do fndice. Como vimos. 

7 Berndt, Alexander e Carmo, Heron C.E. 37 Anos de Custo de Vida, S6rie 
Relat6rios de Pesquisa IPE/USP, nP 4, 1979, p. 23. 
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a adopao da m^dia geomdtrica (Tndices de elasticidades unit^rias) torna 

nossa discussao espuria. Qualquer uma das formas de estimagSfo de va- 

riapao de pregos de um item, seja pela media de relatives (forma I3) seja 

pelo relative de madias (forma 12), gerara resultados identicos. Implici- 

tamente Fisher percebeu a vantagem algebrica da media geom^trica pois 

o seu "fndice ideal" para satisfazer os testes de qualidade de um fndice, 

tambem e uma m6dia geom6trica. 

Face cl existencia de um maior numero de 1'ndices calculados per 

medias aritmeticas tentamos identificar e discutir os principais aspectos 

de Ccilculo de uma variapao de pregos pela forma do relativo de madias 

(12) e pela media de relatives (I3). Dentro da perspectiva do julgamento 

subjetivo do significado que as duas formas possuem, a 12 como "acres- 

cimo ou decr^scimol nos pre(pos de um item" e a Iscomo "m§dia das varia- 

(?oes individual's de prepos" mostramos preferencia pela primeira. Pare- 

ce-nos mais conveniente e mais proximo da ideia do fndice, que e uma 

comparagao de dispendios, considerar-se a ordem de grandeza dos pregos 

para o calculo (forma I2), ao inves de se obter uma media de n numeros 

puros (os relatives de precos individuais de 13). No entanto reconhecemos 

o carter interpretativo desta preferencia. 

Quando safmos do nfvel subjetivo de avaliagao, verificamos que as 

duas formas de estimagao possuem propriedades distintas. A precisao 

(menor variancia) e significantemente maior para a m6dia de relatives 

(13). No entanto podemos colocar duas serias objegoes a este criterio. 

Primeiramente estamos comparando duas distribuigoes de variaveis di- 

ferentes. Em um caso a varicivel e o prego e no outro caso,o relativo de dois 

pregos. Apesar de compararmos as duas variancias relativas das duas dis- 

tribuigoes, como estas nao diferem das absolutas pois o denominador 

nas duas varicincias relativas e valor muito proximo a um, ficamos com a 

impossibilidade de utilizar esta informagao como uma boa medida da 

qualidade da estimagao. Em segundo lugar, e este nos parece ser o aspecto 

mais importante de toda a discussao, de nada adianta termos um estimador 

precise, mais viesado. Neste sentido utilizando o primeiro e mais elementar 
teste de Fisher verificamos um vies positive quando se utiliza a estimagao 

por m§dia de relatives (13). 

O teste de reversao no tempo de Fisher e intuitivamente a exigencia 

algebrica mfnima que podemos fazer para o Ccilculo de qualquer fndice. 

De fato nao podemos refutar a ideia de que a variagao de prego esperada 

entre t e t-1 deve ser a mesma se calcularmos para frente a partir de t, ou 

para tras a partir de t+1. Como vimos a m6dia de relatives nao satisfaz 

este criterio. Simulando-se este calculo no fndice de pregos ao consumidor 

da FIPE, o vies resultante encontrado 6 1,41%. Este valor corresponde, a 
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nosso ver, ao limite inferior da ordem de grandeza do vi6s possivelmente 

existente em todo fndice de pregos ao consumidor que utiliza a m6dia 

de relatives (I3) para a estimagao do relative de pregos de um componen- 

te do fndice. 

A partir dos comentcirios feitos optamos convictamente pelo fndice 

do tipo 12 (relatives de madias) para a estimagao da variagao dos i pregos 

observados para um item de despesa familiar. Desta forma concordamos 

com a conclusao (sem justificativa) apresentada por Allen8 e discorda- 

mos da posigao adotada por Tiacci8. 

1= de nosso conhecimento a utilizagao do relative de medias (I2) 

na FIRE (Fundagao Institute de Pesquisas Econdmicas) e no DIEESE 

(Departamento Intersindical de Estatfstica e Estudos S6cio-Econ6micos). 

Os nossos dois principais fndices de pregos ao consumidor, o elaborado 

pela FGV para o Rio de Janeiro e o IN PC — Indice Nacional de Pregos 

ao Consumidor elaborado pelo IBGE, utilizam em seus Ccilculos a media 

de relatives (I3)10 Lembrando que este ultimo serve de base para todos 

os reajustes salariais do pafs, fica o alerta para o perfeito entendimento 

do significado dos seus resultados. 

A frequente, e a nosso ver erronea, preferencia dada a estimagao 

pelo fndice 13 (m6dia de relatives) deve-se provavelmente a certa miopia 

no trato do assunto. Primeiramente a otica simplificada de se ver o fndice 

apenas como uma media ponderada de relatives ao inves de comparagao 

de disp§ndios chama naturalmente a atengao a exist§ncia de uma media 

de relatives (apesar de ponderada). Em segundo lugar a consideragao exclu- 

siva da precisao do estimador e nao dos possfveis vieses existentes reforga 

ainda mais a prefer§ncia por 13. 

Ii bastante provavel que o tipo de discussao aqui apresentada tenha 

maior relev§ncia em economias com altas taxas inflacionarias. Em econo- 

mias onde a taxa mensal raramente excede a 1% qualquer discussao para 

a escolha do melhor estimador de relatives de pregos e tao irrelevante 

como a prdpria escolha da forma de agregagao de itens heterogeneos. 

^ notbria a aproximagao entre todos os tipos de Ccilculo (agregagao e esti- 

magao de relativos) para fndices bastante proximos da unidade. Talvez 

8 Op. cit. 

9 Op. cit. 

10 Para o INPC exists ainda o agrawante de agregagao de produtos heterogeneos 
para o c^lculo da m6dia de relativos. Vide "Sistema Nacional de Indices de 
Pregos ao Consumidor — Metodo/ogia" IBGE, out. 1979, p. 92. 
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isto explique parcialmente a menor preocupagao com este problema em 

outras sociedades. 

Uma outra tentativa de explicapao para a superficialidade encon 

trada no tratamento do assunto da estimagao de relatives e que estes pro- 

cedimentos sao em geral adotados dentro do trabalho pr^tico e rotineiro 

(em computador ou nao) no im'cio do processo de Ccilcuio do fndice. Des- 

ta forma reserva-se maior pompa academica para a discussao se esta ou 

aquela formula 6 mais ou menos adequada a estas ou aquelas hipoteses 

da teoria economica. 

De qualquer modo pudemos constatar que este assunto e bastan- 

te relevante para nos. As elevadas taxas inflacionSrias e a frequente ado 

gao da m6dia de relatives como crit§rio de estimagao da variapao de pre- 

qos de um produto homogfineo exigem a continuidade de nossa preocupa- 

pao com o assunto. 

6. Ap&idice: Demonstrapao do vtes de superestimapao da m&Jia 

de relatives 

Consideremos o produto de dois mdices, um o inverse do outro. 0 

criterio de reversibilidade no tempo afirma que: 

Desejamos provar que este criterio n§o e satisfeito pelo mdice do tipo 

13. A expressao para o produto dos mdices inverses do tipo 13 fica: 

Desenvolvendo o numerador da expressao, cada produto de dois relati- 

ves pode ser escrito sob a forma matricial: 

Esta matriz apresenta n2 termos. Os n termos da diagonal, k = j, s§o 

todos unidade. Os demais termos da matriz podem ser agrupados em pares 

de reci'procos ak| + ajk em torno da diagonal. 

i=1 i=1 

n ♦ t 1 n t-l + 
2 (p?/??-1) 2 (Pj /pj) 

(k = 1, n) 

(j = 1, n) 
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1 n2 - n 
Lembrando que ajk =  teremos termos do tipp 

akj 2 

akj + —!- ou (a2 +1)/akj 
akj 

Esta ultima e uma fun<?ao quadr^tica assimetrica com valor mmimo 

em 2 para akj = 1, e valores acima de 2 para os demais valores de a entre 0 
e + oo 

a?- 1 4- 1 
Ouseja:  = 2 x Vkj ou Vkj = —i ; onde Vkj > 1 

akj 2 akj 

Desta forma teremos na expressao inicial n termos de valor 1 para 

aki ~ ajk e ^n2 _ valores 1 ou acima. 
A soma de n valores 1 e (n2 - n) valores 1 ou acima completa os n2 

termos da expressao inicial, resultando em valor superior ao denominar n2 

para no mmimo um produto de relatives, 1. 

Ou seja, o produto de um mdice pelo seu reci'proco sera maior do que 

a unidade, nao satisfazendo ao criterio de reversao no tempo. 

b2 

(*) Fischer (1, p. 383) chegou por outro caminho d expressSo 1 + que e equi- 

a jo + 1 2+2b 

valente a — para 1 + b = a..: 
2 akj ' 
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