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Introducao 

Se a teoria dos numeros-mdices e rica em 

discussoes da maior ou menor adequagao 
de certas formulagoes conceituais desses 

indices, e totalmente pobre em termos da 

discussao dos erros existentes na elabora- 
gao de qualquer um deles. Pretendemos aqui 

abordar exatamente este segundo aspecto. 

A nao inqulrigao dos erros existentes na ela- 

boragao de um indice de custo de vidaC1) 
reduz sensivelmente a utilidade da discus- 

sao das filigranas, das variantes sutis, das 

diversas definigoes conceituais de um indice 

de custo de vida. Ha nitida preponderancia 

na literatura estrangeira de "elegantes" dis- 

cussoes da menor ou maior adequagao do 

O autor pertence a FIPE-USP. 

(1) Acreditamos que grande parte deste traba- 
Iho tambem tenha contribuigoes a outros 
indices de pregos que nao o indice de pre- 
gos aos consumidores. Como nossa expe- 
riencia e maior com estes ultimos, centra- 
mos nossa atengao, principalmente nos 
exemplos, em indices de custo de vida. 

mapa de indiferenga do consumidor, nesta 
ou naquela circunstancia, para este ou pa- 
ra aquele tipo de bem especifico. £ dificil, 

praticamente inexistente, uma discussao a 
respeito dos possiveis erros em qualquer 
uma das definigoes conceituais adotadas 
para um indice de custo de vida. £ nesta 

linha de discussao, das formas de aborda- 
gem e tentativas de conhecimento das gran- 

dezas de erros associados a estimagao de 

um indice de custo de vida, que pretende- 
mos apresentar este trabalho. 

Na teoria dos numeros-indices temos an- 
dado de maos dadas com o desenvolvimento 
algebrico de sua construgao e com as hipo- 

teses da teoria economica que os avalizam. 
No entanto, praticamente nada tern sido fei- 

to no sentido de se conhecer o erro da es- 
timativa "indice" Explica-se este fato pela 
natureza extremamente complexa, oriunda 

do tipo de agregagoes que todo numero-indi- 

ce realiza. O numero de variaveis envolvi- t 
das, associadas as constantes de proporcio- 
nalidade, (os pesos), e tambem a forma da 

agregagao das variaveis aos pesos, gera a 
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natureza especifica de cada fndice. O con- 

ceito de numero-mdice como um agregado 

adimensional, teve o seu grande impulse com 
o memoravel trabalho de Fisher (1936), The 
Making of Index Number. A partir do seu 

trabalho, onde sao identificados mais de 
1.000 tipos de indices possiveis de serem 

elaborados, caminhou-se no sentido de dar 

maior significado aos diversos Indices, 
olhando-se o lado especlfico do objetivo de 

cada uma de suas utilizagoes, paralelamente 
ao lado da maior pertinencia teorica das hi- 

poteses economicas que supostamente re- 
fletem uma "realidade". 

Varias sao as provaveis razoes de nao 
existirem exerclcios de mensuragao, mesmo 
que parcial, de erros nos Indices. De um 

lado, o conceito de um Indice de custo de 
vida localiza-se dentro do arcabougo da teo- 
ria do consumidor com todas as restrigoes 
da possibilidade de sua definigao em ter- 
mos operacionais e dependente dos pres- 

supostos teoricos que o originaram. Neste 
sentido, o Indice nao corresponde a uma 
variavel direta e facilmente mensuravel. Pe- 

lo contrario, e aquilo que em ciencias hu- 
manas chamamos de "construto" isto e, 

um conceito criado dentro de uma teoria. 

Por outro lado, a propria estatlstica nao 

apresenta ferramental suficientemente ade- 
quado para tal fim. Essa esta voltada prin- 

cipalmente para o calculo de variancia de 
varies estimadores, mas sempre de variaveis 

"objetivas", factuais, obtidas a partir de 
amostras originarias de metodos de selegao 
claros e definidos. Neste aspecto, um Indi- 

ce de pregos, com as varias hipoteses 
teoricas de que se vale (ou de que precisa!) 
foge ao que tradicionalmente se estuda e se 
desenvolve nesta area da estatlstica. 

A preocupagao com a mensuragao de er- 
ros de estimativas em estatlstica e o centro 
de toda a preocupagao com a teoria de infe- 
rencia. Basicamente, deseja-se conhecer e 
medir erros associados a uma estimativa, 
para que dentro de certas afirmagoes de 

probabilidades de confianga se possa esta- 
belecer limites que correspondam h pos- 

slvel inclusao do valor populacional estima- 

do por uma amostra. No nosso caso pre- 
tendemos, aqui, discutir as dificuldades e 

as possibilidades de medir erros dos Indices 
de pregos, para que, a partir disto, se possa 
estabelecer intervalos para a estimagao de 

valores populacionais. 

A relevancia deste trabalho pode ser fa- 
cilmente exemplificada pela grandeza das 

diferengas entre os diversos Indices do cus- 

to de vida de Sao Paulo. Informagoes da 
FIFE (Fundagao Institute de Pesquisas Eco- 
nomicas), do INPC exclusive para Sao Pau- 

lo, e do DIEESE (Departamento Intersindical 

de Estatlstica e Estudos Socio-Economicos), 
indicam que no perlodo de julho de 1981 a 

maio de 1982 o desvio entre os tres Indices 
era, em termos relatives, de quase 20%. 
Em outros termos, para um Indice mensal 

medio no perlodo de 5,59%, 1,1 pontos per- 
centuais correspondem a um desvio padrao 

da distribuigao. Isto quer dizer que em 2/3 

das vezes que uma das institujgoes apresen- 
tar o seu Indice, este situar-se-a num inter- 

valo de ± 1,1 pontos percentuais em torno 
do Indice mensal. Ou ainda, em 1/3 das ve- 

zes um dos Indices estimados estara fora 
deste intervalo. A grande diferenga entre 
os Indices e explicada pelo conjunto de di- 

ferengas existentes na elaboragao de cada 
um deles. As classes de renda abrangidas 

diferem entre as instituigoes, o perlodo de 

cobertura de coleta de pregos e sensivel- 
mente diferente no INPC (aproximadamente 

do dia 15 ao dia 15 do mes seguinte) e a 

formula de calculo da FIFE e uma media 

geometrica, para citar alguns exemplos me- 
todologicamente diferenciadores. 

1 Modelagem do Erro Total 

Consideremos um Indice de custo de vi- 

da definido simplificadamente como uma re- 
lagao ponderada entre pregos medios de dois 

perlodos. Se imaginarmos a existencia de 

um Indice verdadeiro, ideal, correspondente 

a uma estimativa calculada, o erro total po- 

deria ser facilmente definido como: 

I / — /yER 1 = erro total (D 
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No entanto, esta simples definigao de errb 

total nao e tratavel estatisticamente. 
Consideremos o conceito de "Erro Quadra- 

tico Medio" da distribuigao amostral. Este 

e definido como: 

EQM (/) = ^ Pi (h - lyEBD]2 (2) 

onde: 

= um dado indice obtido por processo de 

amostragem; 

'yerd =: 0 '"dice ideal, verdadeiro, e 

Pi = a probabilidade de ocorrencia do ^ es- 
pecifico. 

A colocagao desta somatoria de diferen- 
gas ao quadrado ponderadas pela respectiva 
probabilidade de ocorrencia de cada indice 
pode ainda ser decomposta convenientemen- 
te em um componente, devido ao erro de 
amostragem e outro devido as demais fontes 

de erros presentes: 

EQM (/) = var (y + [ £ (/J - 
— 'vERD^2 (3) 

Escrito desta forma, o inverso de EQM[I] e 
conhecido na fisica e adotado na estatistica 

como "acuracia". 

A colocagao da variancia amostral var (/<) 
separada dos demais erros de natureza de 
"vieses" permite uma primeira aproximagao 
de uma modelo bastante simples, sugerido 

por Kish (1967): 

(/ — 'VER^2 = t 2 Bg)2 "I" 

g 

+ 2 var uv) (4) 

v 

onde: 

S 2 

2 var Uy) = 2 — 
v v mv 

cada uma das "v" variancias unitarias e 

obtida de: 

Sy2 = ^ U - I ]2 / a - 1 (5) 
a a 

A medida total do erro do indice pode ser 
obtida pela agregagao de "v" termos do tipo 
"variancias" bem como do saldo dos "g' 
valores do agregado de todos os vieses pre- 

sentes na estimagao. Para guardar a homo- 
geneidade da unidade de medida, estes vie- 
ses tambem sao considerados ao quadrado. 

A conveniencia de uma abordagem tao 
simples, parece-nos estar primeiramente na 
separagao de todos os erros em duas natu- 

rezas distintas estatisticamente: aqueles de- 
correntes da existencia de um processo de 
amostragem, que pode ser traduzido conve- 
nientemente na linguagem de variancia, e 

aqueles outros erros aos quais nao ha pos- 
sibilidade ou ha a dificuldade de atrelamento 
de uma implicita distribuigao. E neste caso 

os erros sao classificados como vieses. Pa- 
ra as variancias, como veremos a seguir, te- 
mos tratamentos razoavelmente bem estabe- 
lecidos, ao passo que para os vieses, o des- 
conhecimento e praticamente total na esta- 

tistica. 

Se adotarmos exemplificativamente uma 
das formas mais tradicionais do indice, uma 

media aritmetica ponderada dos relatives de 
pregos, podemos definir a variancia deste 

agregado de / relatives ponderados por: 

var (2; Wj /y (6) 

onde Wj e o peso e /?; e o relativo de pregos 
entre dois periodos de tempo, para o pro- 

duto /. 

Desenvolvendo esta variancia, obtemos a se- 

guinte expressao: 

var (2,- Wj Rj] = 2j var [Wj /?y) + 2 

2 conv [Wj Rj; Wk Rk] (7) 

Kk 
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Se temporariamente considerarmos os pe- 

sos como uma constante, o primeiro termo 

desta expressao reduz-se para: 

2, var [Wj Rj) = 2, W/ var (/?;.) 

(8) 

forma esta de uma amostra, onde cada Wy 

representa o peso de urn estrato e no mdice 
cada urn corresponde a urn Item de despesa. 

O segundo termo da expressao (7), de dl- 
ffcil calculo, representa as covariancias entre 
todos os pares de relatives ponderados. Se 

pudermos assumir que esta covariancia e 
muito pequena, para que possamos despre- 
za-la no calculo, a variancia do Indice se re- 
duz para a forma: 

var [Wj Rj) = 2i W/ var [R}] 

Mas, mesmo nesse caso, a simplificagao da 
adogao dos pregos como constante deve ser 

vista com muita cautela. 

Resta-nos indagar sobre a forma mais con- 
veniente de obtengao de cada var [Rj]. O 

calculo das variancias dos relatives, por tra- 
tar-se da razao entre dois pregos medios 

(cada um deles por sua vez tambem poderia 
ser considerado como uma media razao, mas 
nao o e apenas para simplicidade de apre- 
sentagao) e dado por: 

var (rj 

var {Rj) = Rj2 [ + 

O2 

var (f0) 
+  

r 2 1 0 

2 cov (r1 r0) 

 ] (9) 
ri ro 

onde: 

tj e r0 sao os pregos medios nos periodos 
1 e 0, e as variancias de seus pregos calcu- 

lados segundo o sistema de amostragem 

adotado. 

Para amostras simples aleatdrias, conside- 

rando N suficientemente grande, teremos 
para cada prego medio a variancia: 

1 
var (r) =  2 

n (n- 1) i 

{Pi - P ]2 (10) 

Duas hipoteses nos permitiram chegar ao 
calculo simplificado da variancia do indice: 
a consideragao do peso constante e da co- 
variancia nula entre pares de relatives pon- 

derados. Se estas simplificagoes forem con- 
sideradas excessivamente restritivas, a unica 
abordagem alternativa que nos resta e a da 
consideragao conjunta das duas variaveis, pe- 
sos e pregos, agora sob a forma de "dis- 
pendios" 

Como todo numero-indice tern implicita, 
ou explicitamente associado um sistema de 
ponderagao, poderiamos imaginar que um 

erro total pudesse ser obtido, utilizando-se 

a variavel prego total de uma amostra de 
transagoes entre dois periodos. Como esta 

variavel "transagao" incorpora pregos unita- 
rios e quantidades, teriamos de uma so va- 
riavel o efeito de ambos os fatores: pesos 

(como quantidades) e pregos (ou variagdes 
de pregos). No entanto esse ideal e impos- 
sivel, porquanto nao temos indices de custo 
de vida dentro de uma metodologia corren- 

te de acompanhamento de quantidades com- 
pradas e pregos pagos, periodo a periodo 

subseqiiente. 

Apesar desta impossibilidade julgamos 
conveniente chamar a atengao a existencia 

de dois importantes componentes da varian- 

cia total dos dispendios entre dois periodos: 
um componente espacial e outro temporal. 

A variancia espacial advem dos especificos 
locals de coleta de pregos utilizados no pe- 
riodo. No caso de um indice de custo de 
vida, os locals de compra onde sao coleta- 
dos os pregos representam uma parcela da 
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variancia denominada espacial. Ja a va- 

riancia temporal, tambem tem sua contri- 

buigao para a variancia total, pois a distri- 

buigao de dispendios ou realizagao de tran- 

sagoes ocorre de uma forma nao uniforme 

dentro do periodo para o qual sera calculado 

o indice. No caso de custo de vida, a distri- 
buigao diferenciada de compra entre dias da 

semana claramente tem seu reflexo na va- 

riancia. For exemplo, se a coleta de pregos 

no indice e uniforme (como tradicionalmen- 
te o e entre dias da semana), mas determi- 

nado mes apresenta a sexta-feira e o sa- 

bado da ultima semana do mes exatamente 

nos ultimos dois dias do mes, e se estes sao 

os dois dias de maior concentragao de com- 

pras, a nossa estimativa media de dispen- 

dios pode estar comprometida parcialmente 

pelo nao acompanhamento da coleta de pre- 
gos, na mesma proporgao de realizagao das 

despesas durante a semana. Este tipo de 

erro provocado pela impossibilidade do cal- 

culo de uma variancia temporal pode as ve- 
zes ser comprometedor. No entanto, e im- 

possivel trabalhar com a decomposigao da 

variancia total em variancia espacial e varian- 

cia temporal. Esses dois conceitos sao ape- 
nas teoricos e servem de lembrete para as 

tentativas de aproximagao que faremos por 
outros caminhos da mensuragao do erro 

total. 

Nossa sugestao para contornar as dificul- 
dades e restrigoes das formas de calculo 

apresentadas ate agora e utilizarmos o con- 
ceito de "amostras replicadas" Esta tecnica 

para o calculo de variancias exige a partigao 

da amostra original em "c" replicas, cada 
uma delas uma subamostra obtida na mesma 

metodologia das demais. 

A grande e primordial vantagem do uso 
de amostras replicadas e a possibilidade de 

incorporagao dentro do processo de estima- 
tiva de urn indice do metodo especificamente 

utilizado para tal fim. Qualquer que seja 
a escolha da formula ou de outros detalhes 

definidores do calculo do indice, incluindo as 

especificidades da amostragem, podemos 
pelo fato de essas consideragoes estarem 

presentes igualmente em cada uma das esti- 

mativas originarias de uma replica, obter o 

erro conjunto destes varies fatores. Se is- 

to e colocado como principal razao, nao de- 

vemos descuidar de lembrar que todos os 

vieses ainda estao excluidos destas consi- 

deragoes. A ideia de replicagao permits 
apenas conhecimento da parte do erro to- 

tal denominado de erro variavel, sempre cal- 

culado em forma de variancias em torno de 
um parametro m6dio. 

A nossa proposta de calculo da variancia 

total de um indice de custo de vida pode 

ser feita (e pretendemos faze-lo assim que 

estiver concluida a atual Pesquisa de Orga- 

mentos Familiares da FIFE para Sao Paulo), 

da seguinte maneira: considerem-se os pre- 

gos coletados nos dois periodos em compa- 

ragao, subdivididos em 10 replicas. A cada 

uma destas 10 replicas de relatives de pre- 
gos acoplamos aleatoriamente 10 replicas 

de pesos obtidos na POF (amostra original 

da POF subdividida em 10 replicas)(2). Des- 

ta maneira obtemos 10 replicas, cada uma 

obtida pela jungao de uma replica de relati- 

ves de pregos com uma replica de pesos. O 
calculo da variancia total das 10 amostras 

replicadas e obtido de maneira semelhante 

a formula (10), na qual em vez de "pregos" 

temos "indices" e "n" e substituido por 

"c" numero de replicas. 

1 
var [I] =   

c(c - 1) 

2 (/c - M2 (11) 
c 

ou no caso de 10 replicas; 

1 10 — 
var (/) =  2 (/c — i )2 

90 c = 1 

(2) Supomos por simplicidade que as duas par- 
tes, pregos e pesos, provem de amostras 
aproximadamente simples aleatorias. Caso 
contrario, na selegao de cada replica de- 
ve-se tomar cuidado especial, principal- 
mente se uma ou mesmo as duas meta- 
des (pesos e relatives) forem obtidas de 
conglomerados primaries. 
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A nossa proposta de geragao das variaveis 

"relative de pregos" e "pesos", em forma 
de 10 replicas cada uma, merece algumas 

consideragoes. A originalidade desta ideia 
tern a grande vantagem de considerar con- 

juntamente as variaveis "relativos" e "pe- 
sos" e estes ultimos tambem como varia- 

veis e nao como constantes. No entanto, na 

variancia total deste fndice ainda nao estara 
presente a parcela de erro decorrente da dis- 
tancia entre a data da POF e a do calculo 
de um indice. Alguma ideia deste erro pode 
ser obtida se nos valermos de variaveis 
proxy, principalmente em forma de "simula- 

goes" de uma nova variancia total, agora in- 
corporando alteragoes de "pesos" de alguns 

itens a partir de variaveis proxy. Como 
exemplo podemos citar o peso do "metro" 
exigindo periodicas revisoes, em face das 
novas linhas e estagoes que vao sendo cons- 
truidas. Uma variavel proxy, no caso, pode 

ser o numero de pessoas transportadas. O 
mesmo raciocinio pode ser adotado com 
maior ou menor seguranga para os demais 

itens do mdice. Claro esta que em caso 
algum nossas variaveis proxy serao tao boas 

como o conhecimento efetivo de despesas 
em pesquisas de orgamentos contmuas. Co- 
mo estas ainda nao sao uma realidade, de- 
vemos contentar-nos com as aproximagoes 

indiretas sugeridas. 

Outros erros existentes num indice podem 
tambem ser incorporados ao calculo da va- 

riancia agregada dos pesos e relativos via 
amostras replicadas. Este e o caso de ligei- 
ras modificagoes de definigao de cobertura 
temporal do indice, adiantando ou atrasando, 

ou ainda, aumentando ou diminuindo os pe- 
riodos de comparagao. £ possivel tambem 
calcular indices separados por entrevistador 
(coletador de pregos mensais) se cada um 
cobrir aproximadamente uma amostra sim- 

ples aleatoria da cidade. Todas as suges- 
toes propostas exigem para sua realizagao 
certas facilidades de computagao. Se estas 
estao previstas desde o inicio da elabora- 
gao do sistema de processamento do indice, 
ganha-se muito com o aprendizado das va- 
riancias obtidas nos diversos calculos e si- 
mulagoes realizadas. 

2. Identificacao das Principals 
Fontes de Erros 

Paralelamente a possibilidade de calculo 

de erros na estimativa do indice de custo de 
vida, julgamos conveniente apontar aqueles 
que nos parecem ser as principais fontes de 
erros, principalmente de vieses. A separa- 

gao que faremos na discussao das fontes de 
erros, em relativos de pregos e pesos apli- 
cados a estes e apenas de natureza didati- 

ca. A conveniencia desta separagao nao re- 
side na conceituagao de um indice de pre- 

go, comparagao de dispendio entre periodos, 
sob certas hipoteses da natureza e compor- 
tamento dos mapas de preferencia do con- 
sumidor. No entanto, tratar separadamente 

os pesos, seja na forma de quantidades con- 
sumidas, seja na proporgao do dispendio 

com certo item sobre o total do dispendio 
em certa data base, tornara mais facil a 

nossa tarefa de "aproximagoes" aos pos- 
siveis erros do indice, na proxima segao. 

£ conveniente separar tambem os possiveis 

erros existentes nos pesos em dois tipos: 
aqueles decorrentes da Pesquisa de Orga- 

mentos Familiares, erros da propria origem 

dos pesos que sao mantidos fixos durante 
certo periodo e erros decorrentes do nao 
acompanhamento das alteragoes das prefe- 
rencias dos consumidores. Este segundo ti- 
po de erro decorre do lapso de tempo entre 

as datas da comparagao do indice em rela- 
gao a data original dos pesos. Neste ultimo 
caso, quanto mais distante estamos da data 

original dos pesos, tanto maior pode ser es- 

te novo componente de erro em relagao aque- 
le implicito nos pesos obtidos pela Pesquisa 
de Orgamentos Familiares. 

A abordagem mais simples dos possiveis 
erros gerados durante a Pesquisa de Orga- 

mentos Familiares, afetando os pesos fixos 
utilizados durante certo periodo em um indi- 
ce de pregos e a consideragao dos tres prin- 

cipais momentos de realizagao desta: amos- 
tragem, coleta e estimagao. Apesar de es- 

tritamente inter-relacionados, esta divisao 
permite uma melhor abordagem dos diferen- 
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tes tipos de erros. Iniciemos pelos erros de 
amostragem. 

A selegao da amostra, independentemente 

de decisoes de definigoes populacionais as 
quais um mdice de prego ira pertencer, exi- 

ge a consideragao de erros tanto do tlpo 
"vieses" como do tipo de "desvio" Estes 

ultimos sao mais facilmente calculaveis' 

quando o metodo de amostragem for bem 

delineado e obedecido na sua execugao, ao 

passo que os vieses, decorrentes principal- 

mente de nao cobertura adequada de popu- 

lagao, ou ainda devidos a recusa de partici- 

pagao de certos estratos populacionais e de 
tratamento bem mais dificil. 

A boa praxe estatfstica recomenda calcu- 
larmos as variancias das principais despesas 

inferidas da pesquisa (se nao de todas). 

Este calculo e feito atraves da adequada 

adogao de modelos que reflitam o mais 
perto possivel a pratica amostral executada 

na POP. Alguns exemplos destes calculos 
poderao ser encontrados no topico Calculos 

de Desvios Amostrais em nossa tese de li- 

vre-docencia (Berndt, 1982). 

A precisao da amostra (inverse do desvio 
padrao amostral) e obtida seguindo-se o de- 

lineamento amostral executado. Em amos- 
tras por conglomerados de domicilios, ao la- 
do de perder-se as vezes significativa qua- 

lidade na estimativa (quando os conglomera- 
dos sao bastante grandes e homogeneos no 

primeiro estagio de selegao), pode^se calcu- 
lar suas variancias e desvios amostrais pa- 

ra grandes agregados de despesas e princi- 

pais itens que serao conhecidamente impor- 

tantes devido as dimensoes de seus pesos 
em um mdice de pregos. Se o numero de 

estagios de selegao de amostra de conglo- 

merados for grande, dificuldades operacio- 
nais estarao presentes, mas nao serao in- 

transponiveis, por aproximagoes muito boas 
em relagao a outros tipos de erros. 

Quando a amostra gerada aproxima-se de 
uma amostra simples aleatoria com maior 

ou menor estratificagao, em geral geografi- 
ca, pois estratificagoes a priori de rendas 

sao temerosas e frequentemente imbufdas 

de vieses, permitem calculos muito mais fa- 

ceis em relagao as amostras por conglome- 

rados e geram precisoes amostrais muito 

mais significativas. De nossa experiencia 

na elaboragao de uma Pesquisa de Orgamen- 

tos Familiares, para a variavel renda, em 

uma pesquisa de dois estagios pelo metodo 

PPS {Probability Proportional to Size] obtive- 

mos de uma amostra global de 2.380 entre- 

vistas em conglomerados medios de 12 en- 

trevistas cada um, um desvio amostral na 

variavel renda familiar relative a media de 

3,5%. Com uma outra amostra de perto de 

1.500 unidades de consume sorteadas alea- 

toriamente em um unico estagio de selegao 
com uma implicita estratificagao geografica 

obtemos uma sensivel redugao do erro pa- 

ra 2,4%, 

Independentemente do sistema de amos- 

tragem adotado, estarao sempre presentes 

os temiveis vieses decorrentes da nao co- 
bertura populacional adequada da amostra. 

Afirmamos isto considerando que outros 

erros, ate verificados com certa freqiiencia, 

na inabilidade de trato com as tecnicas de 
selegao amostral devem ser inexistentes. 
Principalmente as recusas de informantes, 

e estas concentrando-se em classes de ren- 

da mais alta, afetam sobremaneira, nao ape- 
nas viesando o dispendio total estimado para 

uma comunidade, como principalmente o dis- 
pendio de certas categorias de despesas. Es- 

te e o caso que pudemos verificar da subes- 
timagao existente para a variavel kw-h de 

energia eletrica consumido na cidade de Sao 

Paulo. Como esta variavel era conhecida 

para a populagao e para a amostra sorteada, 
dentro desta consideramos dois estratos, 
aqueles que colaboraram com a pesquisa e 

aqueles que se negaram a colaborar. Veri- 

ficamos significativas diferengas entre estes 

dois estratos. O consume de kw-h dos ende- 
regos cooperantes situou-se em 196, enquan- 

to que dos 10% de recusas situou-se em 
302 kw-h. Esta diferenga, se considerada a 
amostra que deveria ser levantada, redunda 

num vies de 7,8% de subestimagao da varia- 

vel quantidade de energia eletrica consumi- 
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da na Pesquisa de Orgamentos Familiares de 
Sao Paulo. 

Ao ver-se detectado um vies nao e ne- 

cessariamente facil sua corregao, pois hipo- 
teses empiricas deverao ser adicionadas pa- 

ra a conveniente inclusao da corregao na es- 

timativa de pesos depois de concluida uma 

Pesquisa de Orgamentos Familiares, em fa- 

ce da possibilidade de superestimagao rela- 

tiva do item cujo vies se conhece. Em geral 
e dificil, ou quase impossivel, detectar os 
vieses existentes na Pesquisa de Orgamen- 

tos Familiares e consequentemente tentar 

corrigi-los. Alem do vies de kw-h ao qual 

acabamos de nos reportar, outros vieses 
estarao presentes devidos as recusas de in- 
formantes, principalmente ainda nas classes 

de renda alta. Despesas com viagens, ali- 

mentagao fora de casa e diversoes estarao 
com certeza subestimadas. Em outras clas- 
ses de renda a dificuldade de acesso a cer- 

tos tipos de domicilios, principalmente aque- 
les constituidos de pessoas inabeis em for- 
necer informagoes, como por exemplo os 

permanentemente embriagados no momento 

da entrevista, com certeza subestimarao 
despesas de "consumo de bebida alcoolica" 

e outras. 

* 

* 

Mas e na coleta dos dados em si de uma 
Pesquisa de Orgamentos Famliares que ha 
maior desconhecimento dos erros existentes, 
bem como da quase total incapacidade de 
sua mensuragao. Apenas recentemente, 

alguns cuidados vem sendo tornados em 

Pesquisa de Despesas Familiares, como: a. 
entrevista com todos os membros acima de 
14 anos na obtengao de suas despesas pes- 

soais (anteriormente obtido por informagao 
de uma unica pessoa no domicilio, em geral 
a dona-de-casa); b. admissao de alternati- 

vas de instrumentos de coleta, cada um mais 

adequado as caracteristicas de cada infor- 
mante; c. tentativas de ganho de coopera- 
gao inclusive atraves da remuneragao dos 

entrevistados, e outros procedimentos. Es- 
ses cuidados permitem acreditar-se um pou- 
co mais na qualidade dos dados levantados. 

• * 

O erro no peso devido a distancia entre a 

data da POF e o calculo do indice e impos- 

sivel de ser conhecido, a nao ser atraves de 

buscas, em alguns casos, de convenientes 

variaveis proxy indicadoras de alteragoes de 

habitos de despesas dos consumidores. As 

dimensoes deste componente no erro total 

do peso so se tornam conhecidas nas datas 

de elaboragao de novas POFs. £ bastante 
salutar nestas ocasioes retroagir para um 

ou dois anos o calculo do indice, para os 
mesmos itens e relatives de pregos anterior- 

mente usados no indice, mas agora com pe- 

sos do proprio periodo. No curto intervalo 
de tempo do periodo de levantamento de da- 

dos da POF (geralmente um ano) podemos 
ter uma maior clareza da magnitude do erro 

devido a diferenga de habitos entre a data 
anterior e a atual de duas POFs. 

* * 

Na realidade brasileira, com altas taxas 
inflacionarias surge uma fonte de erro pe- 
culiar: a qualidade dos deflatores utilizados 

nos dados de uma POF, para reduzi-los a um 

mesmo mes-base. Se os deflatores sao ine- 
xistentes ou inadequados para varies itens 
de despesa, ficamos com um problema adi- 
cional na geragao dos pesos dos itens em 

uma mesma data-base. 

Alguns erros no levantamento mensal de 
pregos sao intimamente relacionados a POF. 
Este e o caso dos produtos escolhidos para 

compor o indice e o sorteio dos locais vare- 
jistas de coleta dos pregos (em geral sortea- 

dos a partir das proprias informagoes dos 

domicilios entrevistados na POF). Nesta 
categoria de erro entram consideragoes de 

detalhes de especificagao, embalagens, uni- 
dade de medida etc. 

Deixando de lado os erros tipicamente ori- 

ginarios da Pesquisa de Orgamentos Familia- 

res, a coleta mensal de pregos para obten- 
gao dos relatives apresenta novas possibili- 

dades de vieses. A natureza do prego cole- 
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tado 6 a prlmeira e fundamental variavel. 

Entre pregos de oferta anotados no produto, 

pregos de "ocasiao" (descontos, promogoes), 

pregos verbals (no caso de pequenos esta- 
belecimentos) e ainda pregos tabelados, a 

escolha sempre deve ser feita para cada 

Item de despesa conforme as restrigoes 
operacionais existentes em relagao a aproxi- 

magao do prego efetlvamente pratlcado. 

Quando se adota na coleta de pregos ta- 

belas ao Inves de pregos pratlcados, deve-se 

tomar culdados especiais. Frequentemente 

o prego de tabela nao represents prego pra- 
tlcado. Urn exemplo e o de reajustes de 

cigarros. Quando existem estoques nos va- 

rejistas de cigarros a pregos velhos, estes 

sao vendidos a pregos antlgos, mesmo ha- 
vendo uma nova tabela de pregos de cigar- 

ros. Em outras clrcunstanclas, talvez pre- 

gos tabelados sejam bastante defensaveis. 
Por exemplo, a FIRE adota atualmente para 

o Item remedlo o prego tabelado de varejo. 

A opgao neste caso deveu-se a preferencia 
de uma maior cobertura de numero de pro- 

dutos. Com Isto, 66 remedies em diversas 

unidades de embalagem sao inclufdos no m- 
dice, a partlr de pregos tabelados. A maior 

cobertura de remedies possivel e a um cus- 
to reduzido parece sobrepujar a coleta de 

um menor numero de produtos, mas de pre- 

gos efetivamente praticados nas farmacias. 
Claro esta que este procedimento exige a 

periodica monitoragao dos pregos efetivos 
de mercado. Em qualquer alteragao que pos- 

sa ocorrer com um distanciamento entre 
pregos tabelados e pregos praticados, ser^i 

necessario voltar-se a um painel de reme- 
dies com pregos pesquisados em farmacias. 

Sempre que se adotar variaveis proxy da- 

quelas desejadas na coleta de pregos, de- 
ve-se tomar um extraordinario cuidado com 

sua relagao com a variavel propriamente de- 

sejada. Por exemplo, quando o item "alu- 

guel" e pesquisado a partir de imobiliarias, 

ou pior ainda, atrav6s de reajustes de ORTN, 

extraordinarios erros, principalmente vieses, 
podem ser introduzidos. Para o painel de 

domici'lios alugados na classe de 2 a 6 sala- 

ries mmimos em Sao Paulo, ha diferengas 

de criterios de reajustes. Estes criterios di- 

ferem entre os tipos de contratos existen- 

tes. Aproximadamente 1/3 de contratos 

sao verbais com o proprietario, outro 1/3 

contratos sao escritos diretamente com o 

proprietario e apenas outro 1/3 atraves de 

agencias imobiliarias. Nao ha como reduzir 
os erros neste item e em outros que se as- 

semelham a este, a nao ser pesquisando di- 

retamente uma boa amostra de domicilios 

alugados. 

Por ultimo, mas nao menos importante, a 

formula de calculo do relative de pregos de 
um produto homogeneo e de fundamental 

importancia, para se evitar um tipo de vies 

freqiiente em nossos indices. Claro esta 

que a media e o melhor estimador, pois ha 

bastante tempo atras dava-se certa prefe- 

rencia a moda. No entanto, a media a ser 
calculada do relative de pregos entre dois 
penodos e o que denominamos de "relativo 
de medias" e nao a "media de relatives" Ja 

tivemos oportunidade de demonstrar o gran- 

de vies que esta segunda alternativa apre- 

senta (vide Berndt, 1980). Este vies, bas- 
tante conhecido na literatura estatistica e 
frequentemente encontrado em Indices de 

pregos do Brasil, inclusive nos primordios da 
publicagao do INPC, foi denominado por 

Kish (1967, p. 519), "Constant Statistical 

Bias" Este vies nao 6 realmente "constan- 

te" pois e extremamente dependents das 
grandezas dos indices em questao. Para va- 

lores do relativo menores do que 1.025, a 
aproximagao da media de relatives aos re- 

latives de medias e bastante grande. Mas 

ja para valores acima de 1.04 este vies pas- 
sa a ser superior a 10%. Recentemente 
Allen tambem repisou no cuidado de se evi- 

tar o uso da estimativa viesada da "media 

de relatives" (Allen, 1975). 

• • 

Convem lembrar que os possiveis erros de 

operagao pura e simples, c^lculos prelimina- 

res, cdpias, transcrigoes, perfuragoes etc. 

tamb6m sao fontes de erros. Esses devem 
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ser controlados e minimizados, mas nenhum 

indice esta jmune e, pelo contrario, freqiien- 

temente estes erros escapam, inclusive ao 

conhecimento dos coordenadores do indice. 
Claro esta que convenientes rotinas de che- 

cagem de campo, de recalculos, quando 

manuais, bem como cuidadosas conferencias 

de transcrigoes, fazem simplesmente parte 

da rotina operacional do indice. 

3. Aproximacdes a Mensuracao 

do Erro 

Enquanto nao se e capaz de adotar a nos- 

sa proposta de utilizagao de amostras repli- 
cadas, devemos contentar-nos com aproxi- 

magoes indiretas e bastante superficiais do 
erro total do indice. Justificamos este pro- 
cedimento por representar o primeiro pas- 
so no conhecimento da grandeza, ainda que 
aproximada, do erro total. Os varios erros 
parciais que discutimos a seguir sao todos 

do tipo "variancias" A discussao dos pos- 
siveis vieses e provavelmente a maior par- 
te deles associados as constantes, os pesos, 

fica subordinada apenas a nossa maior ou 

menor habilidade subjetiva em inclui-los no 
intervalo de confianga mais global do que 

a media populacional. 

Uma primeira e geral inquirigao dos des- 
vios amostrais presentes nos indices de cus- 
to de vida no Brasil, alem daquele apresen- 

tado no ultimo paragrafo da introdugao des- 

te artigo (chamando a atengao do leitor de 
que ai consideramos o desvio populacional), 
pode ser obtido a partir de dados de nosso 

trabalho (Berndt, 1979) para o periodo de ju- 
Iho de 1977 a junho de 1978. Quando consi- 

deramos o indice calculado como a media 

de 11 capitais que publicam seus resultados 
e calculamos o desvio amostral entre 12 me- 
ses, obtemos o valor 0,00178. Para o mes- 

mo periodo, com raciocinio inverse entre as 
11 capitais para urn indice medio dos 12 
meses, obtemos o resultado para o desvio 
amostral de 0,00133. Em ambos os casos, 
a media amostral total do periodo e de 

1,0296 (relativo de prego ao consumidor). 
Este mesmo calculo, se repetido para o mes- 

mo periodo, exclusivamente para o indice 

da FIRE de Sao Paulo, apresenta o valor de 
0,00280 para o relativo medio mensal de 

1,0263. Estes valores representam pseudo- 

estimativas de desvio amostral, pois simpli- 

ficadamente utilizamos, em cada caso, ora 

a media mensal, ora a media entre capitais, 

como a variavel sobre a qual baseamos o 

nosso calculo. Dado o efeito "aplainador" 
destas medias, esses valores sao provavel- 

mente menores do que a possivel variancia 

total de urn dado indice mensal. A formula 

adotada neste calculo e a de n.0 10 ou 11, 

ja apresentadas anteriormente. 

Como nos sao de pouca serventia os va- 

lores que acabamos de apresentar, devemos 
continuar inquirindo sobre os possiveis des- 

vios, iniciando novamente a participagao do 
calculo do indice em seus diversos compo- 
nentes. Se considerarmos em primeiro lu- 
gar os pesos, admitindo que haja uma dis- 

tribuigao destes em torno de uma media, a 
unica informagao de que dispomos sao os 
indices para tres classes de renda na mes- 
ma publicagao citada no paragrafo anterior, 

para os dados de Janeiro a dezembro de 
1978 no indice da PIPE para Sao Paulo. Con- 

siderando tres classes de renda, de 2 a 6 
salaries minimos, de 6 a 10 e de 10 a 33, 
calcularam-se os respectivos indices para 
os quais so foram alterados os pesos (os 

correspondentes a cada classe) e mantive- 

ram-se os mesmos relatives de pregos em 
todos os calculos. Novamente usando a for- 

mula 10 e 11 pudemos obter para a variancia 

estimada media dos 12 indices calculados, 
o valor do desvio amostral de 0,00230 para 

um indice de prego ao consumidor mensal 

medio de 1,0313. Este valor, que represen- 
ta como que uma variancia entre valores ex- 
tremes das ponderagdes, ainda que apenas 

para 3 pontos, nos da uma primeira visao 
de que a participagao de variancia de pesos 

e significativa por si so. No entanto, fica- 
mos sem saber se as alteragoes de habitos 

dentro de uma mesma classe de renda, alte- 
rando os pesos, representara variancias no 

indice maiores ou menores do que a encon- 
trada para as tres classes de rendas consi- 

deradas. 
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Se voltarmos a nossa atengao agora aos 

relatives de pregos e tomarmos como exem- 

plo o mes de abrll de 1982 para o indice da 

PIPE, podemos calcular a variancia dos 241 

componentes do mdice. Este calculo supoe 

que cada relative de pregos corresponde a 

uma observagao, um item dentre os 241. Es- 

te calculo nos da como desvio amostral o 

valor de 0,0121 para o relative mensal do in- 

dice de 1,0418. O exagerado valor encon- 

trado para o desvio amostral e facilmente 

explicado. Como varies dos relatives sao 

correspondentes a pregos tabelados, estes 
entram no calculo do desvio amostral, com 
valor 1 (ou 0 se o calculo for feito em per- 

centagem), valor este muito proximo da pro- 

pria media. Este fato faz com que a varian- 

cia dos relatives seja substancialmente am- 
pliada. Por outro lado, tambem nao e nada 

confortavel supor que cada relative de pre- 
gos provem de uma variavel genericamente 

definida por "nfvel geral de pregos". 

Kish (1967, p. 505) sugere a adogao de 

uma formula mais simples, mas Ihe reputa 

"excelente aproximagao" ao calculo da va- 
riancia total de um indice: 

2,- (W, / rojy var (r2j - rti) 

A agregagao nesta formula e feita das va- 
riancias de diferengas de pregos medios 

entre os periodos considerados no calculo do 

indice, ponderados pelo quadrado da relagao 
do peso em relagao ao prego medio de cada 

item. No entanto, o uso dessa formula pa- 

ra o indice da PIPE gera o valor do desvio 
amostral pela formula acima de: 0,00084. Es- 
se numero oferece a oportunidade de uma 

ilusao de otica bastante seria. Dos 640 com- 

ponentes (aqui ao nivel de marca e local 

de compra em maio de 1982) usados neste 

calculo, muitos itens relevantes em termos 

de pesos sao considerados com variancia ze- 

ro, por serem pregos unices tabelados, pu- 

xando sensivelmente a variancia total para 

baixo. Este e o caso de cigarros, onibus, 

pao, leite, gas de bujao e outros. Conquanto 

a variancia destes relatives em muitos pe- 

riodos e zero, seus pesos, considerados co- 

mo constantes (sem erro) sao automatica- 

mente "zerados" na somatdria. Esta, ao 

nosso ver, e uma restrigao excessiva para o 

calculo de uma variancia agregada do indice. 

Uma ultima tentativa de simulagao de er- 
ro do indice foi feita a partir dos dados de 

um indice elaborado quadrissemanalmente 

pela PIPE. A media mdvel de pregos relati- 

ves de 28 dias em relagao a 28 dias ante- 

riores, sempre terminados em um domingo, 

gera durante o ano a possibilidade de cal- 

cularmos 52 "indices quadrissemanais" To- 

mando os 31 primeiros indices quadrisse- 

manais de 1982, com um relative mensal me- 
dio de 1,0545, obtivemos o desvio amostral 

novamente pela formula 10 de 0,00126. Es- 
te valor parece ser um compromisso mais 

conveniente do que os anteriores que reali- 

zamos. Primeiramente, o indice quadris- 

semanal, como e baseado em uma media 
movel em que a cada indice acrescentamos 
uma semana, retiramos uma semana do 
calculo (a semana do meio), parece ser es- 

te um calculo que em parte elimina a varia- 
gao puramente sazonal devido a propria evo- 

lugao de pregos entre as diversas semanas. 
Por outro lado, por repetir em cada um dos 
indices quadrissemanais seqiienciais 3/4 dos 

relatives de pregos da semana anterior, este 
reduz nesta mesma proporgao a variancia 

total. Nao sabemos o quanto a variagao do 
fenomeno de elevagao de pregos em si afe- 

ta a variancia em um sentido, compensando 

(ou nao!) a redugao da variancia pela repeti- 

gao de mesmos relatives de pregos entre 

semanas seguintes. 

Podemos sumariar convenientemente os 
desvios padroes ate aqui apresentados no 

quadro a seguir. Como os diversos calculos 

elaborados referiram-se a variaveis diferen- 

tes, em epocas diferentes, onde as taxas 

de variagoes de pregos ao consumidor 

foram significativamente diferentes, acres- 

centamos ainda uma coluna de desvio rela- 

tive. Este desvio relative corresponde ao 

desvio amostral, nao em relagao ao relative 

de pregos mensal, na forma 1,. mas sim 

em relagao a sua percentagem de variagao. 

Isto e conveniente de ser feito, pois assim 

tentamos reduzir todos os valores de desvios 
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RESUMO DE CALCULOS 

„ , Desvio Media A ^ . 
Varlavel Amostral Amostral Amostral 

Desvio 
\mostral 
Relative 

fndice mensal (12 observagoes) cada indice, md- 
dia entre 11 capitais. 

fndice de capitais (11 observagoes) cada mdice, 
media de 12 meses. 

fndice mensai da FIPE-SP (12 observagoes) 

Desvio m^dio entre tres estratos de renda (3 
observagoes para cdlculo de cada desvio) 

Relatives de pregos, fndice de abril 1982, FIPE-SP 
(241 observagoes) 

fndice proposto por Kish (640 itens componentes) 

fndice medio movel quadrissemanal (31 obser- 
vagoes) da FIPE-SP. 

0,00178 1,0296 6,0% 

0,00133 1,0296 4,5% 

0,00280 1,0263 10,6% 

0.00230 1,0313 7,3% 

0,01210 1,0418 28,9% 

0,00084 1.0602 1,4% 

0,00126 1,0545 2,3% 

encontrados, a algo como um coeficiente de 

variagao amostral. 

Ainda que de uma forma multo superficial 
e insegura, podemos tentativamente inquirir 

sobre a grandeza do erro total do indice se 

usarmos o simples modelo sugerldo por 
Kish (vide formula 4). Se agregarmos as 

duas variancias que obtivemos, a devida a 

pesos (0,00230)2, aquela calculada pelo mo- 

delo simplificado de Kish, mas considerada 
em dobro em face da restrigao de "pesos 

zerados" utilizando-se o valor (0,00084x2)2 

obtemos como novo desvio agregado (raiz 
da soma dessas duas variancias): 0,00283. 
Este valor facilmente deve alcangar 0,004 se 

considerarmos o outro termo devido ao sal- 
do dos vieses, assumiria o valor na raiz qua- 

drada de 0,00117, menos da metade dos ter- 

mos devido as variancias. Devemos lembrar 

tambem que um termo de covariancia entre 
pesos e relatives foi considerado zero. 

A unica informagao sobre um possfvel 
vies geral e com certeza um caso de limite 
superior e relatado a seguir. No fndice de 
custo de vida da FIRE, definindo-se dois pe- 
rfodos diferentes para a comparagao de "ja- 

neiro de 1982 a dezembro de 1981" obtemos 

valores completamente diferentes. Se o pe- 

rfodo de comparagao fosse definido de 4 de 

Janeiro a 31 de Janeiro em relagao a 7 de de- 
zembro ate 3 de Janeiro, o relative de pregos 
do fndice obtido seria 1,0762. Ja, se o fndi- 
ce de pregos definido para "Janeiro" fosse 
de 28 de dezembro a 24 de Janeiro, em rela- 
gao a 30 de novembro ate 27 de dezembro 

de 1981, obterfamos um relative 1,0409. Gla- 
re esta que a alteragao de uma semana in- 

termediaria para frente ou para tras, na de- 
finigao de um fndice de exatamente 28 dias 
em relagao aos 28 dias anteriores, afeta 

substancialmente o resultado. Obvio esta 
que a grande diferenga se deve ao extreme 

considerado no exemplo devido ao ano gre- 
goriano. No entanto, tambem ha um com- 
ponente neste vies das distribuigoes desi- 

guais das tomadas de pregos, geralmente 

menores na semana de natal e ano novo. 

Se quisermos levar adiante o nosso racio- 

cfnio, no sentido de estabelecer um erro to- 
tal em forma de desvio para uso em um in- 
tervalo de confianga, precisamos assumir 

algumas novas hipdteses simplificadoras. O 

erro total 0,004, ou na forma percentual 0,4, 
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refere-se as medias amostrais entre 3 e 6% 

de variagao mensal de pregos. Se tomarmos 

o valor 4%, podemos sugerir um intervalo 

de confianga para este mdice a um mvel de 

95% de confianga. Este intervalo de con- 

fianga seria expresso da seguinte forma: 

4,0 2x0,4 ^ fyERD ^ 2x0,4 

ou 

3,2 < /yjiRD ^ 

£ obvio que a ilustragao do intervalo de 

confianga para o mdice verdadeiro (pois es- 

tamos incluindo no erro a parcela devida a 

vies) e apenas uma exemplificagao e temos 

certeza de que ha possibilidades de um gran- 

de erro nesta sugestao. 0 valor encontrado, 

10% de desvio total em torno de um supos- 

to indice verdadeiro, e um numero que, se 
confirmado quando realizarmos calculos com 

amostras replicadas, nos deixa bastante 
apreensivos pela sua grandeza. 

Conclusoes 

Se a teoria economica caminha a passes 

mais largos do que a pratica de verificar 

sua pertinencia, a possibilidade de mensu- 
ragao de erros totais incorridos em qualquer 

uma das definigoes conceituais de um mdice 

de custo de vida esta totalmente em seus 
primeiros passos. A possibilidade de gera- 

gao de adequados modelos de composigao 

dos diversos erros em um erro global sao 
excessivamente frageis no momento. Esta 

deve ser a principal razao para a inexisten- 
cia de tentativas de calculos de erros exis- 

tentes em numeros-mdices em geral. 

De um lado ja precisamos nos contentar 

com a distancia, as vezes significativa, entre 

o conceito teorico que gostanamos de men- 

surar e o conceito praticamente possivel de 

representa-lo. For outro lado, mesmo den- 

tro da restrigao da praticidade de mensura- 

gao do construto abstrato, ficamos com a 

grande dificuldade de quantificar o conjunto 

de erros nos quais invariavelmente incor- 

remos ao construir um mdice de pregos ao 

consumidor. 

A primeira e grande conclusao a que che- 

gamos desta breve inquirigao dos possfveis 

erros, incluindo uma tentativa de aproxima- 

gao superficial de diversos calculos de va- 

riancias, nos mostrou que os erros sao sen- 

sivelmente superiores aqueles que imagina- 

vamos encontrar. Isto provavelmente ocor- 

re devido a complexidade oriunda da agrega- 

gao de relatives de pregos e pesos, gerando 

uma variavel praticamente desconhecida 

quanto ao seu tratamento estatistico de 

mensuragao de erros. 

No entanto, a discussao aqui apresentada 

permitiu divisar um metodo de calculo de 

erro global de um indice bastante simples 

e extremamente promissor. A ideia que 
apresentamos na segao anterior e o da jun- 

gao aleatoria de duas amostras replicadas, 

uma de pesos da POP e outra de relatives 
de pregos. Ainda se assim o desejarmos, 
podemos acrescentar as amostras replica- 

das simulagoes especificas que represen- 
tem os possiveis vieses de cobertura tempo- 

ral do indice, da distancia da data de reali- 
zagao da POP (atraves de variaveis proxy) 

e outras. Diversos aspectos principais deste 
"erro total" merecem mengao. 

Em face da dificuldade de incorporagao de 

todas as fontes de erro, principalmente de- 

vido as dificuldades de mensuragao de mui- 
tos deles, sugerimos que se passe a infor- 
mar aqueles que sao de calculo mais facil. 

Desta maneira e bastante conveniente em 

um indice de custo de vida o calculo das va- 
riancias dos relatives dos pregos em pe- 

riodos contiguos. A construgao de uma his- 

toria dessas variancias permite dimensionar 

e redimensionar, quando necessario, as di- 
versas amostras de coleta de pregos de ca- 

da um dos componentes do indice. Com 

isto, pelo menos estaremos garantindo que 

as variancias desta parcela do indice, os re- 

latives de pregos, nao apresentam entre si 
valores muito diferenciados. 

Ha nitidas vantagens no calculo concoml- 
tante com a elaboragao de um indice das va- 

riancias de relatives de pregos. A nature- 

za (comportamento) diferenciado no tempo 
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das elevagoes de pregos exigem cuidados 

que redundam em amostras mais ou menos 

eficientes de acordo com o tamanho destas. 
Por exemplo, conhecer em dois ou tres ins- 

tantes de tempo as variancias dos relatives 

de pregos de tomate pode ser o suficiente 

para o delineamento dessas amostras fixas 
todo mes. Ja outros itens que apresentam 

pregos em "escada" com patamar de cada 

degrau mais ou menos extenso urn ou mais 
meses) exigem que as variancias sejam cal- 

cuiadas exatamente nos penodos que in- 
cluam as alteragoes efetivas de pregos des- 
ses itens. Obviamente as variancias zero, 
nos penodos de estabilidade de pregos, ca- 

muflam e iludem aquele que for delinear 
amostras baseadas neste penodo. £ nosso 

parecer, no entanto, que a prudencia exige 
que se delineie o tamanho de amostras em 

fungao das variancias dos relatives de pre- 
gos para os penodos de elevagao, mesmo 
que estes nao sejam freqiientes durante o 
ano, com urn ou dois reajustes apenas. 

Talvez os erros amostrais, as variancias 
amostrais, principalmente de relatives de 
pregos, nao sejam frequentemente calcula- 
das pela dificuldade de escolha do modelo 

de amostragem mais adequado aquele que 
vem sendo praticado na coleta de pregos. 

No entanto, dada a grande correlagao entre 
pregos de urn mes e de outro, admitindo-se 
que seja possfvel isolar momentaneamente 

a consideragao dos erros, tanto na selegao 
dos produtos originando os pesos desses 
produtos, como na variagao dos habitos de 
consume, retletindo em quantidades consu- 

midas diterentes desses produtos, podemos 
aproximar as variancias de relatives de pre- 

gos por formulas conhecidas. Uma simpli- 
ticagao deste calculo e obtida na parte das 
amostras replicadas dos relatives de pregos. 

O principal cuidado neste caso e a conside- 

ragao de todos os componentes do indice, 
inclusive os de coleta unica (os pregos ta- 

beladosj. 

Uuando e recente a realizagao de uma boa 

pesquisa de despesas tamiliares, nas epocas 

de revisao dos pesos de urn indice de custo 
de vida, julgamos conveniente propor uma 

alternativa de cSlculo das variancias, apenas 

para a variavel transagao. O numero de pe- 

nodos cobertos (geralmente doze meses) e 
suticientemente grande numa pesquisa de 

despesas tamiliares, para calculo de vari- 

ancias entre produtos, entre transagbes e 
outras. A variavel "transagao" que inclui o 
resultado do que se passou na mente do 

consumidor para sua decisao de compra, in- 

corpora automaticamente pregos e quantida- 
des. Hor exemplo, estaria retletido na va- 

riancia uma compra mensal onde a variavel 
quantidade pode ser "numero de sacos de 

5 kg de arroz multiplicado pelo mesmo 

prego unitario de arroz na mesma transagao, 
ou ainda, compras mais freqiientes de me- 
nor quantidade, quando o prego unitario su- 

postamente pode variar de uma semana pa- 

ra outra em compras mais freqiientes. 

bm epocas de realizagao de uma Pesquisa 

de Urgamentos bamiliares, a profunda inqui- 
rigao das variancias das transagoes havidas 
com cada um dos Itens de despesas e urn 
imperativo oportuno. Parece-me que pelo 

tato de se tratar neste caso de valores agre- 

gados de pregos e quantidades, estaremos 
ao mesmo tempo conhecendo importantes 
variancias e obtendo intormagoes de plane- 

jamento de coleta de dados em um indice 

de custo de vida. Hoje se desconhece ainda 
qual a contribuigao para o erro de uma dis- 
tribuigao eqiiitativa de coleta de pregos en- 

tre todos os dias da semana, quando se sabe 
que os reajustes de pregos em supermerca- 
dos por exemplo acontecem mais freqiiente- 

mente na vespera do pico de suas vendas 
(sextas e sabados). Em outros casos ha a 
possibilidade de uma homogeneidade de tra- 

tamento de elevagao de pregos por catego- 
ria de produtos dentro do supermercado, o 
que pode indicar a necessidade de menos 
coleta de produtos em um mesmo super- 
mercado e sim uma ampliagao do numero de 

supermercados diterentes na pesquisa. Es- 
sas duvidas e muitas outras podem ser fa- 
cilmente respondidas, em se calculando os 
erros havidos na variavel transagao, quando 
da realizagao de uma Pesquisa de Orgamen- 
tos bamiliares. 
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Das discussoes aqui apresentadas e das 

simulagdes teitas com os dados do Indice 

de Uusto de Vida da FIRE ticou claro ser 

conveniente a continua monitoragao dos ta- 

manhos das amostras e coletas de pregos. 

Admitindo-se a escassez de recursos, em 

qualquer pesquisa, e necessario otimizar a 

aplicagao destes e aumentar as amostras de 

itens e de coleta de pregos daqueles mais 

comprometedores da variancia total (se pos- 
sivel de urn erro total, ai incluindo vieses). 

De urn modo geral, e bastante evidente que 

quanto maior o numero de coleta de pregos, 

Referencias 

ALLEN, R.G.D. Index numbers in theory and 
practice. The Macmillan Press Ltd., 
1975. 

BERNDT, A. (Coordenador). Analise das me- 

todologias de indice de pregos ao 

consumidor. Relatorio Final do Pro- 
grama de Estudos, FIPE/Ministerio 
do Frabalho, 1979. 

  A Pesquisa de despesas fami- 

liares: contribuigoes de uma abor- 
dagem de erro total. Tese de Li- 

vre-Docencia apresentada a Facul- 

dade de Economia e Administragao 

da USP, 1982. 

  Estimagao de Relative de pre- 

gos de produto homogeneo. Estu- 

tudos Econdmicos, IPE-USP, 10 (1), 
1980. 

tanto mais seguros estaremos na redugao, 

pelo menos, das variancias dos relatives de 

pregos. Mas, como vimos os pesos tambem 
comprometem, e excessivamente, o erro to- 

tal, principalmente a medida que nos distan- 

ciamos da data-base da Pesquisa de Orga- 

mentos Familiares. Isto indica claramente a 

necessidade de realizagbes de POFs em pe- 

nodos bem mais curtos do que 10 anos, 
bem como, se possivel, do acompanhamento 
muito mais amiude de alteragoes significa- 

tivas de pesos. 
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