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INTRODU AO
 

Em palses em vias de desenvalvimento s~o raros Os sisternas de'registros
 
vitais que cobrem com exatid~o a ocorrdncia de nascimentos e mortes.
 

Pode-se explicar esta situaqgo como consequdncia tanto da natureza passiva
 

dos sistemas de registro utilizados, como da crenga, nesses parses, de que
 

muito pouco ou nenhum proveito resulta do registrode nascimentos ou mortes.
 

Por causa dessa crenga, o uso de t6cnicas dinamicas de obtenqao de dados
 

vitais se torna necess5rio; uma dessas t6cnicas 6 o levantamento domiciliar,
 

onde entrevistadores especialmente treinados visitamndomicilios e seguem
 
instruq6es padronizadas, com o intuito de obter dados demogr~ficos.
 

0 campo da metodologia de levantamentos demogr~ficos assistiu a grandes
 
orogressos nos 6ltimos vinte e cinco anos. Estes progressos podem ser
 
divididos em dois grupos, um resultante de t6cnicas de estimaq~o diretas, e
 
outro resultante de t~cnicas de estimaq~o indiretas. T6cnicas de estimaq;o
 
diretas requerem que a obtenq~o da informa5o seja feita durante um perfodo
 
especlfico. As etapas desta t6cnica variam em complexidade, indo desde
 
pesquisas de uma 6nica entrevista e, passando por pesquisas de mais de uma
 
entrevista, atd sistemas de arquivo duplo. Tanto os levantamentos que
 
requerem uma dnica entrevista como os levantamentos que requerem mais de
 
uma entrevista exigem a convers~o direta dos dados colhidos em taxas
 
estimadas. Sistemas de arquivo duplo, por sua vez, requerem ajustamentos
 
a dados colhidos antes dos cliculos das taxas. Estes ajustamentos devem ser
 
rigorosamente baseados em relag6es matemticas, e nao em meras suposiq6es
 
que nada t~m a ver com os dados colhidos.
 

Quanto A avaliag~o indireta, esta se fundamenta em uma t~cnica que uti
liza tanto dados observados como modelos demogr~ficos complexos. A 16gica 6
 
que, em populag6es nas quais as fontes de ocorr&ncias nio sao fidedignas, 6
 
possfvel se obter informag6es demogr~ficas mais exatas, as quais podem entao
 
ser transformadas em estimativas aceitiveis. Dadas as caracterlsticas dos
 
modelos que possibilitam fazer estas transformagoes, a seguranqa dos resul
tados vai depender tanto da precis~o dos dados b~sicos queforam colhidos
 
inicialmente, como do grfu em que as expectativas previstas nos modelos e
 
os resultados obtidos em uma certa populaq~o v~o coincidir.
 

A terceira parte deste trabalho, al6m de oferecer um breve sumtrio dos
 
progressos obtidos no campo de estimag6es indiretas, se concentra em uma
 
t6cnica ji firmada, ou seja, a t6cnica de se calcular a taxa de mortalidade
 
a partir de dados de sobrevivgncia.
 

Trabalho apresentado ao Congresso Anual da Associagao Americana de Estatfs
tica, em Houston, Texas, do 11 a 14 do agosto de 1980.
 



ESTIAQAO DEPARAMETROS DEMOGRAFICOS 
ATRAVES DE METODOS DIRETOS 

Pesquisas do uma unica entrevist.a 

Usamos a termo "pesquisa de uma Cnica entrevista" (PUE) para nos referir
 

aotipode_levantamento onde apenas se faz uma coleta de dados. Levanta
' d - d O s s Ob r e 

mentos deste tipo utilizam uma 'das uas formas e-cote . 

nascimentos e mortes: (1) procedlmento do perlododo referancia, ou (2)procedi

mento da hist6ria de gravidez e nascimento. No procedimento do perlodo de 

referdncia pede-se a um inteqrante da famflia, adulto e relativamente irns

truldo, que nos informe sobre ocorr~ncias naquele domicilio que tenham se
 
passado durante um certo perlodo de referdncia. (Geralmente este perlodo
 

G1timos doze ou vinte e quatro meses anteriores a entrevista, emcobre os 

bora as vezes este periodo seja expandido.) Frequentemente este mdtodo 6
 

prejudicado por relatos incompletos. 0 problema 6 ainda mais s6rio na parte
 

dos relatos sobre mortes de crianqas e rec6m-nascidos. A opinigo geral dos
 

especialistas 6 que estas deficidncias dos relatos resultam de erros quanto
 

ao periodo em questao, assim como de fornecimento de idade incorreta, e
 

esquecimento ou ocultamento proposital de ocorrdncias por parte do entre

vistado. Para Mauldin (1966, p. 639), "o uso de levantamentos dnicos na
 

obtenco de estimativas de nascimentos e mortra 6 um m6todo de validade
 
duvidosa. Em amostragens, os resultados tendem a ser inferiores ao ndmero
 

real de dados vitais, mas 6 impossfvel se garantir que estes erros para
 
menos sejam uniformes, Uu que eles apareaam em grupos distintos, ou at6
 
mesmo que eles sempre ocorram." 0 autor conclui que "no se pode esperar
 

uma coleta de dados 6 feita fornegam estimativas
que levantamentos onde s6 

de nascimentos e mortes que sejam v~lidas e dignas de confianga."
 

0 procedimento que utiliza a hist6ria da gravidez e do nascimento visa
 

a registrar a cronologia e os intervalos do total de gravidezes e nascimentos
 
(ou a idade ao se
e o ndmero de sobreviventes, assim como a data dos 6bitos 


dar o 6bito) daqueles que nao sobreviveram. Estes dados sAo geralmente
 

colhidas das pr6prias mulheres cujo padr~o de fecundidade estS sendo estu

dado. Por visar a obter dados relacionados com fecundidade usando como fontes
 
as pr6prias mulheres, e por langar mao de perguntas mais profundas com o
 

intuito de ajudar as entrevistadas a recordar mais dados, o m6todo que se
 

baseia na hist6ria da gravidez e nascimento 6 geralmente tido como capaz
 

de recolher dados cronol6gicos mais exatos do que aqueles obtidos pelo
 
m6todo que se baseia em um certo perfodo de referfrncia por parte do entre
vistado. No entanto, dados da hist6ria de uma gravidez podem ser afetados
 
pela omissAo ou inexatidaodo fornecedor dos dados. Por estas razoes, este
 
m6todo nao produz necessariamente estimativas precisas de perfodo especl
fico ou tend~ncias temporais de fecundidade.
 

Psqulsas de mais de uma entrevista 

se tenta evitar
Em levantamentos que requerem mais de uma entrevista 

alguns dos problemas dos relatos que tanto prejudicam as pesquisas de uma
 

anica entrevista. 0 ponto forte das pesquisas do mais de uma entrevista
 
resulta do fato de que as informaq6es colhidas em visitas anteriores
 
facilitam os relat6rios feitos durante as visitas que se seguirao. Na pri

meira sessao, registra-se a constituigao do domicilio assim como as 
caracte
rfsticas de seus integrantes.. Em visitas posteriores vai-se tontar detectar
 
mudangas na formaq'o do domiclio e, al-m disso, vai-se fazer perguntas
 
especfficas sobre fatos que tenham ocorrido desde a 6Itima coleta do dados.
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Desde que as pesquisas do mais do uma entrevista re m dadO s relaciO

nacbsa apenas urndetotminado perfodo que o entrevistado 6 capaz de recordar,
 
causados por datas erradas ou par inexatidao
consegue-se assim reduzir erros 


das 	ocorr~ncias lembradas. A1m disso, este m~todo reduz a possibilidade
 
de omissao de certas tipos de ocorr&ncias, como morte de pessoas incluldas
 
em registra anterior. Embora este processa seja potencialmente capaz de
 
reduzirv5vrios tipos de erros, deve-se notar alguns problemas:
 

1. 	Pesquisas de mais de uma entrevista sao de mais elevado custo
 
quo pesquisas de uma dnica entrevista, al6m de exigirem identificago
 
domiciliar para visitas subsequentes.
 

2. 	As visitas peri6dicas 5 mesma casa podem cansar o entrevistado ou
 

o entrevistador.
 

3. 	A qualidade da pesquisa do campo pode variar de visita a visita.
 

4. 	Se por um lado 6 verdade que estes levantamentos que requerem
 
mais de uma visita trm o potencial de reduzir erros que nao estAo
 
diretamente relacionados com a amostragem, por outro lado nao se
 
pode dizer que haja no m6todo um dispositivo interno que possa
 
medir o erro de cobertura.
 

sistemas de arquivo duplo
 

Os sistemas de arquivo duplo representam um major griu de sofisticagao
 
na tentativa de se obter dados mais exatos e completos sobre um certo
 
perfodo de referdncia. A metodologia deste tipo de levantamento 6 descrita
 
detalhadamente na literatura disponivel (Marks, et al., 1974; Kr6tki, 1978),
 
e foi resumida de maneira sucinta por autores como Coale (1963). Em resumo,
 
sistemas de arquivo duplo obtdm dados referentes a Ireas determinadas atrav~s
 
de dois sistemas de coleta de dados que sao independentes um do outro:
 
geralmento estas fontes sao (1) ou um sistema de registro civil ou um sis
tema de registro inteiramente novo, e (2) visitas domiciliares peri6dicas.
 
As ocorr~ncias relatadas devem ser suficientemente detalhadas a fim de
 
permitir o "relacionamento" entre os sistemas. Dividem-se as ocorr~ncias
 
em tr~s tipos:
 

1. 	ocorrdncias registradas em ambos os sistemas,
 
2. 	ocorr~ncias registradas apcnas no sistema §1,
 
3. 	ocorrdncias registradas apenas no sistema §2.
 

Em seguida, usando-se a consagrada f6rmula de Chandra Sekar e Deming
 
(Chandra Sekar e Deming, 1949), faz-se uma estimativa tanto das ocorr~ncias
 
que nao foram incluidas por nenhum dos dois sistemas como do ndmero total
 
de ocorr&ncias.
 

Jf que possui um dispositivo interno capaz nao s6 de detectar.erros de
 
cobertura mas tamb6m de corrigi-los, o sistema de arquivo duplo representa
 
um progresso em relaq7o aos dois tipos de levantamento queoaprecederam, ou
 
seja, a pesquisa de uma dnica entrevista, e a pesquisa de mais de uma entre
vista. Como Mauldin (1978) salienta, "os sistemas de arquivo duplo ofere
cem uma notgvel vantagem para o estatistico que procura ter certeza da
 
acuidade dos resultados. Se as dois sistemas produzem resultados um pouco
 
diferentes, o estatistico saberg que em pelo menos um dos dois sistemas hS
 
deficifncias, e entao uma verificaqao da pesquisa de campo iri revelar se
 
as defici~ncias se resumen a apenas um sistema, ou se elas existem em ambos
 
os sistemas."
 



Deve-se notar, todavia, que h5 v~rias situaq6es nas quais os sistemas do
 
arquivo duplo podem levar a avaliaq6es incorretas do ntmero total de
 
ocorrdncias. As tras fontes principais de 
erro s~o: (1) falta de indepen
dncia entre os dois sistemas, (2) inclusao do ocorrCncias que sejam geo
gr~fica ou cranologicamente injustific~veis em um ou em ambos os sistemas,

o (3) erros de relacionamento (Seltzer o Adlakha, 1974). Se n~o so consegue
 
um erroaifquido nulo a partir destas fontes, o resultado obtido ser6
es t i m a t i va t e nd e n c i es a ,do - de o c o r r (5 n c i a s ; . . . . . . . . - umac on j u n to . . . . . . . . . 

Al6m disso, o planejamento e a aplicagio do sistema de arquivo duplo,

como 6 a caso tamb6m com o levantamento que utiliza mais do uma entrevista,
 
sao complexos, e s~o afetados por problemas de custos, cansaqo de entre
vistado e entrevistador, al6m de outros problemas extrat6cnicos. Do mesmo
 
modo, a literatura a respoito 6 cheia de controv6rsias sobre a efic~cia de
 
custos dos sistemas de arquivo duplo. Wells e Horvitz (1978) opinam que a

oxatidho de estimativas em termos de erro quadr~tico m6dio 6 perfeitamente
 
capaz do compensar o custo mais elevado dos sistemas de arquivo duplo. Por
 
outro lado, Brass (1973) conclui, se bem que se aseando em uma revisio

limitada, que sistemas de arquivo duplo sho de c sto elevado e podem n~o
 
medir com exatid~o param~tros demogr~ficos ou fn{jices de crescimento popu
lacional.
 

Q emprego do posquisas de uma 6nica entrevista, pesquisas
 
de mas de urnaentrevista, e sistemas do arquivo duplo em
 
palses em desenvolvimento nos ultimos anos
 

Desde uma perspectiva metodol6gica fica claro que tanto as pesquisas de
 
mais de uma entrevista como os sistemas de-arquivo duplo sao superiores as

pesquisas de uma tnica entrevista. No entanto, a popularidade destes m6todos
 
6 afetada por consideraq6es operacionais, como restri(;6es financeiras e de
 
pessoal. Tanto as pesquisas de mais de uma entrevista como os sistemas de
 
arquivo duplo exigem consider~vol aplicagao de recursos, assim como pessoal

especializado, e um alto nivel de organizagho administrativa. Estes recursos
 
s~o extremamente insuficientes em palses em desenvolvimento, e 6 este fator
 
que tem, com toda probabilidade, restringido naqueles parses a popularidade

das pesquisas de mais do uma entrevista como tamb6m dos sistemas de arquivo

duplo.
 

Uma retrospectiva do levantamentos demogrfficos de larga escala realizados
 
em parses em desenvolvimento de 1960 a 1973 foi publicada pela Ag~ncia

Internacional 
para Programas de Estatfstica do Instituto de Recenseamento
 
dos Estados Unidos (Baum et al., 1974). 0 relat6rio inclui cento e setenta
 
e cinco levantamentos (a maioria dos quais de alcance regional ou nacional),

dos quais sessenta e nove por cento sao pesquisas de uma Gnica entrevista,

vinte e quatro por cento sao pesquisas de mais de uma entrevista, e sete
 
par cento s~o sistemas de arquivo duplo. Desde 1973 nao se f6z nenhuma
 
retrospectiva de levantamentos demogr~ficos em palses em desenvolvimento.
 
No entanto, se disp6e de dados de dois programas de levantamento em grande

escala: a Pesquisa Mundial de Fecundidade e o Programa Internacional de
 
Laborat6rios de Estatfstica Populacional. A Pesquisa Mundial de Fecundidade
 
6 uma importante tentativa de se medir fecundidade e mortalidade atrav6s do

levantamentos demogr~ficos em cerca de quarenta parses em desenvolvimento.
 
Os levantamentos da Pesquisa Mundial de Fecundidade seguem o formato das
 
pesquisas de uma 6nica entrevista, e usam o m6todo de coleta de dadas quo se
 
baseia na hist6ria de gravidez e nascimento. 0 Programa Internacional do
 
Laborat6rios de Estatfstil- Populacional, sob a 6gide dc Projeto para

Coleta de Dados de Nascimento e Obito, planeja realizar quatorze levantamentos
 
em parses em desenvolvimento entre 1978 a 1982. Apesar de se basear
 



principalmente no formato das pesquisas de uma Onica entrevista, estes
 
projetos vao empregar o m6todo baseado em um perfodo de referancia por
 
parto do entrevistado (Sullivan, et al., 1980). E claro que outros levanta
mentos demogr6ficos foram realizados em v6rios parses desde 1973, mas sua
 
frequ~ncia e tipo nao se encontram documentados de maneira centralizada.
 

Parece clara que as pesquisas de uma Gnica entrevista t~m sido e vao
em pnare emd senv01vai--imnta' ot0 -d'ao efednidd epentadE~en' -
em pclses em desenvolvimento nos pr6ximos anos. A nossa excessiva dependan
cia de pesquisas de uma Onica entrevista provavelmente se deve a relativa
 
flexibilidade, facilidade de aplicaqao, curta duragao, e baixos custos
 
dessas pesquisas. Aldm disso, vale a pena salientar que as pesquisas de
 
uma Gnica entrevista estao se tornando mais desej~veis em vista de recentes
 
progressos no campo das t6cnicas de estimaqgo indiretas, as quais serao o
 
assunto da segao seguinte.
 

ESTIMAcAO DE PAPMETROS DEMOGRAFICOS
 

ATRAVES DE METODOS INDIRETOS 

0 campo de estimaq6es indiretas cobre uma tao vasta gama de t6cnicas que 
os componentes que sao comuns a todas elas devem ser descritos em termos 
gerais, e mesmo assim comportando exceg6es. Para nossos objetivos aqui, 6 
5til salientar dois fatores que sao comuns a maioria destas t6cnicas: o 
uso de dadosobbtidos em pesquisas de ulna dnica entrevista, e o uso de 
modelos demogrgficos para calcular Indices vitais. 0 fato de que pesquisas
de uma 5nica entrevista s6 prestam para coletar os dados necessirios a 
aplicago de t6cnicas indiretas, assim como para serem usadas como dados
 
para estimativas diretas, fornece a chance de aplicar ambos os m6todos
 
usando dados obtidos em um 6nico levantamento.
 

As t6cnicas indiretas disponiveis no momento incluem etapas tao diferentes
 
entre si como (1) a estimativa de taxas vitais a partir de dados relativos
 
a estrutura et~ria da populaqao, (2) o ajuste de dados deficientes usando
 
tabelas-modelo de fecundidade e mortalidade, (3) o ajuste de dados dos
 
perfodos de fecundidade usando dados de fecundidade por geragiio, e (4) a
 
estimagao de taxas de mortalidade a partir de fatores como viuvez, orfandade,
 
e estatfsticas de sobreviv6ncia infantil, entre muitos outros. Cada uma
 
destas tdcnicas se fundamenta em uma base metodi16gica diferente, e oferece
 
pressuposicaes um pouco diferentes a respeito das condig6e- demogr~ficas
 
de uma dada populaqio. Ao contririo dos progressos ocorridos no campo das
 
t6cnicas diretas, os m6todos indiretos nao seguem necessariamente uma pro
gressao 16gica de tdcnicas menos seguras para tdcnicas mais seguras. Em
 
vez disso, cada t6cnica deve ser considerada em termos dos requisitos de 
seus dados, das pressuposig6es do modelo demogr~fico no qual se baseia, C 
da sua validez ao ser aplicada sob condiq6es que se desviam destas pres
suposiq6es. Desta maneira, todos estes fatores devem ser considerados 
quanto A mais consagrada das tdcnicas indiretas: a tdcnica para calcular 
taxas de mortalidade infantil a partir de estatisticas do sobreviv~ncia 
infantil. 

ESTIHRAAO INDIRETA DE MORTALIDADE INFANTIL
 

Recenseamentos e levantamentos frequentemente colhem dados que revelam
 
o n6mero de criangas nascidas (NCN), e a ndmero de crian;as sobreviventes
 
(NCS) de mulheres em idade de conceber. Os dados sao entho tabulados de
 
acordo com intervalos padronizados que dividem as faixas etgrias das mu
iheres a cada cinco anos. Para cada grupo et~rio a proporgao de mortes do
 

55) ., . . S 
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LNCN 6 calculada e representata por Di, onde i expressa a faixa et~ria (i=I
 
para mulheres de 15 a 19 anos, i=2 para muiheres de 20 a 24 anos, etc.).
 

Estatisticas Di representam a mortalidade m6dia de todos os partos de
 
mulheres de uma faixa etria (isto 6, criangas sujeitas a mortalidade por

diferentes perfodos do tempo) e constituem um ambiguo indice de mortalidade.
 
William Brass (Brass e Coale,- 1968) foi oprimeiroa desenvolver a
iietodo lo~gi, .que..possibilitou. a.trans forma( aO..de-es tat sticas-Diem-.estima-- --
tivas do tipo (a): a probabilidadede morte ontre o nascimento e a idade 
exata a. Brass e outros especialistas usam o seguinto rolacionamento 
entre estatTsticas ZD,,que foram coletadas, e; estimativas do tipo 4(a): 

Intervalo Proporq~o Probabilidade
 
de idade de mortes estimada de
 
para mulheres do NCN mortalidade
 

15-19 DI 4(i)
 
20-24 D2 4(2)
 
25-29 D3 q(3)
 

30-34 D 4(5)
 
35-39 D05(10) 

o modelo de Brass para calcular a mortalidade pode ser melhor compreendido 
ao se considerar a estrutura das estatisticas D.. Estas estatfsticas 
podem ser expressas em termos da seguinte identidade: 

Di = .Cc(a) q(a) da, (1)~0
 

onde
 
" (a) 5 a distribuiq~o et~ria proporcional do NCN de mulheres que est~o
 

no "i"6simo intervalo de idade,
 

q(a) 6 a probabilidade de morte entre o nascimento c a idade exata a, e 

a 6 a maior idade das criangas na distribuiq~o et6ria.
 

Em condig6es de fecundidade constante 6 possfvel deduzir a(a)a partir

dos !ndices de fecundidade encontrados (valores m6dios du igualdade para

mulheres nos intervalos et~rios de cada cinco anos). Em condig6es de mor
talidade constante, pode-se representar a mortalidade por uma tabela-padro

de mortalidade, e um fator nfvel, k qa (a). Assim, a equaq o (1) fica
 
reduzida a uma expresso com uma inc6gnita,
 

0
 
Di = I ca) k qs(a) dz, (2) 

0 

onde a inc6gnita k estabelece o nivel de mortalidade.
 

Teoricamente, a equaq~o (2) pode ser resolvida por P,.e o padrao completo

de mortalidade pode ser estabelecido como:
 

4(a) = k 8 (a) (3) 



Na pr~tica, por6m, os modelos de avaliaq~o atuais convertem valores de
 
estat~sticas em valores do tipo .Q(a)quando a possui certos valores.
 
(Brass e Coale, 1968; Sullivan, 1972; e Trussell, 1975). . 

Para que os modelos indiretos sejam passiveis de ser aplicados a uma.'
 
determinada populaqao, certas condiq8es devem ser aproximadamente satisfel
tas. As mais importantes destas condig6es se relacionam com:
 

1. 	 Dados precisos de sobrevvancia--isto 6, os entrevistedos devem fornecer
 
dados precisos sobre o NCN e o NCS
 

2. 	 Conhecimento das formas de planejamento temporal para fecundidade e mortalidade-
isto 6, os padr6es que prevalecem para uma certa populaq~o devem seguir
 
ur padrao et~rio iddntico aquele encontrado nos modelos de estimaqbes
 

3. 	 Condiqoes demograficas estacionarias--isto 6, os nfveis de fecundidade e de
 
mortalidade devem ter sido constantes nos ltimos quinze ou vinte anos
 

4. 	Mortalidade constante no passado-- isto 6, as proles de mulheres de grupos 
etgrios distintos devem exibir os mesmos nfveis de mortalidade.
 

Em situac6es nas quais a aplicaqao de modelos indiretos se faz necess~ria,
 
uma ou mais de uma dessas condic6es acima deixa(m) de ser preenchida(s).
 
Pesquisas metodol6gicas recentes possibilitaram um aperfeigoamento das
 
t6cnicas de coleta de dados de sobrevivfncia, e expandiram o modelo b~sico
 
de modo que estimag~es indiretas podem ser efetuadas sob condic6es menos
 
restritivas do que aquelas enumeradas acima. A seguir, passamos a fazer
 
um breve retrospecto desses progressos.
 

Dados precisos de sobrevivancia
 

De um modo geral, as t6cnicas indiretas de estimagao de parametros
 
demogr6ficos foram projetadas para serem usadas com dados demogr~ficos que
 
sao de algum modo incompletos ou deficientes. Cada t6cnica supera ou evita
 
certos tipos especfficos de erros de~dados, e cada uma delas deve ser em
pregada soment! com aquela sdrie de dados que apresente os erros especfficos
 
para ela. Quando se trata de estimag~o de mortalidade, os modelos indiretos
 
sgo projetados para transformar estatfsticas Di, as quais s~o ambfguas
 
quanto a duragao da sujeig~o a mortalidade, em taxas de mortalidade que sao
 
estabelecidas com exatid~o. Os modelos n~o cont&m nenhum dispositivo para
 
detectar imprecis6es em dados de sobrevivdncia infantil ou para ajustar
 
estatfsticas Di que sejam inexatas. Este aspecto n~o foi suficientemente
 
ressaltado em algumas aplicag6es dos modelos. Toda esta situagao vem
 
mostrar que se tem confiado erroneamente no poder da t6cnica em quest~o,
 
e que as causas dos erros remontam as primeiras aplicag6es do modelo.
 

Os modelos indiretos foram testados inicialmente com dados de sobre- 
vivdniea colhidos de censos hist6ricos europeus (Nagoes Unidas, 1967).
 
resultados foram entao avaliados usando-se taxas de mortalidade calcul..is
 
a partir de dados de registros. Apesar do fato de n~o terem estes recensea
mentos sido projetados especialmente para colher dados de sobrevivdncia de
 
grande precis~o, os modelos revelaram-se satisfat6rios por terem previsto
 
taxas que chegaram muito perto das taxas registradas. Este fato deu origem
 
A crenca de que, ao se fazer estimag6es indiretas, 6 possfvel se colher
 
dados de sobrevivgncia suficientemente exat.s sem se preocupar muito com o
 
processo de-coleta de dados. Embora esta impressao f~sse correta em se
 
tratando de populag6es europ6i.as acostumadas a fornecer informa6es em
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levantamentos Aomiciliares, em muitospafses em desenvolvimento as Lenta
tivas de coletas de dadosd sobrevivncia t~m originado estimativas do
 
tipo 4(a)que sao inaceitavelmente bai;cas, devido a um registro insuficiente de
 
6bitos intantis (Feeney, 1977; Coale,et al., 1980). Tais resultados fre
quentemente remontam a t6cnicas inadeguadas de coletas de dados (isto 6,
 
obtenq~o de informagbes sobre o NCN e o NCS usando-se como fonte qualquer

<adulto integrante do domicflio; e, igualmente, o uso de question rios mal
 
preparad .. os)) 


*A experi~ncia acumulada nos 6Itimos dez a quinze anos produziu ur con->
 
senso a respeito do nrmero mfnimo do etapas~necess~rias para se co1her
 
dados de sobre-,vftnc'a que sejam seguros. Aseguir est o relacionados
 
quatro aspectos especialmente importantes da coleta de dados. Em primeiro

lugar, os dados sobre o NCN e o NCS do mulheres em idade de conceber devem
 
ser colhidos diretamente das pr6prias mulheres. confiar em respostas de
 
outros leva a registros incompletos de ocorr8ncias, especialmente no que

diz respeito a partos de criangas quo nasceram vivas mas que faleceram
 
nas primeiras semanas ou nos primeiros meses de exist~ncia. Em segundo

lugar, o levantamento deve ser preparado de maneira que em seus relatos as
 
entrevistadas faqam uma distincqo entre filhos e filhas, ndmero de filhos
 
e de filhas que vivem naquela casa, ndmero de filhos e de filhas que vivem
 
em outros locais, e o ndmero de filhos e de filhas que morreram. A fim de
 
evitar um fornecimento prematuro do NCN, s6 ao fV !da s~rie de perguntas

sobre o n~mero de filhos e de filhas 6 que se dd' "perguntar o NCN. Em
 
terceiro lugar, os entrevistadores devem ser treinadAs para explicar as
 
entrevistadas quais as ocorrdncias que devem ser inclufdas em seus relatos.
 
Em particular, deve-se explicar as entrevistadas que todos os nascimentos
 
que exibam sinais vitais, como respiragao ou choro, devem ser relatados.
 
Finalmente, entrevistadoras devem ser usadas sempre que possfvel, pois em
 
coletas de dados de fecundidade e mortalidade elas geralmente estabelecem
 
um melhor rapport com as entrevistadas do que os entrevistadores do sexo
 
masculino.
 

As formas de planejamento temporal para fecundidade a mortalidade
 

William Brass desenvolveu o primeiro modelo de estimagio indireta de
 
mortalidade infantil (Brass e Coale, 1968). Ele empregou representaq6es
analfticas de tabelas de fecundidade e mortalidade para chegar a estates
ticas D , taxas de mortalidade [4(a], e proporq6es de igualdade (P1 /P2, P2 /P 3 ).
A partir destes dados simulados chegou-se a uma t~cnica na qual as propor
g6es de igualdade fornecem multiplicadores que possibilitarao a conversao 
das estatfsticas D: em estimativas do tipo 4(a). Como o modelo de Brass 
dependia em grande parte de tabelas analfticas de fecundidade e mortalidade, 
se f~z necess~rio um teste gen~rico de sua aplicabilidade, sando-se tabelas
 
empfricas.
 

Sullivan (1972) e Trussell (1975) incumbiram-se desta tarefa de testar
 
o modelo da Brass. Ambas as tentativas empregaram tabelas de mortalidade
 
que representavam quatro diferentes padr6es de mortalidade (os padr6es tipo

Oeste, Norte, Leste, e Sul, de Coale e Demeny, 1966), e uma extensa coleta
 
empfrica de tabelas Je fecundidade.' Para cada padr~o de mortalidade foram
 

10 conjunto de tabelas de fecundidade usado por Trussell era mais abran
gente do que o conjuntc, usado por Sullivan e, al6m do mais, inclufa mais
 
tabelas que registravam o infcio precoce do perlodo de concepq'io.
 

! i'5' 

___________________________: ___i i] ' !- L; ii% I-'[ - :,( i" !: .i ¢ ! !;;'- ' '.1 ,?U i :,; i" - !! i:. , " :i
 



i 	 '
 
• 	 /. ~~~.. . .... . . ......... ..... "ii...... 7 , • 


!i	gerados conjuntos de dados especificos; do mesmo modo, para cada padro de
 
mortalidade foram calculados mod~los especificos de estmao . Em seguida,
 
o modelo de Brass foi testado comparando-se taxas do mortalidade estimadas
 
a par-tir dele com taxas estimadas a partir dos modelos de Sullivan e
 

*A tabela de mortalidade resultante do modelo de Brass muito se assemolha
a-apadrao-de :mortalidade oeste2 de coale e Demeny-, de -modo ~quue-asdifernas 
entre o modalo do Brass eaos modelos Oeste de Sullivan e Trussell refletem
 
o efeito dos conjuntos diferenciais de tabelas de fecundidade tlpicas do
 
cada modelo. Em geral, todos os trds modelos fornecem taxas do mortalidade
 
comdois a tr6s por cento de diferenga entre si para populaqbes caracteri
zadas por infciotardio do perfodo de concepgao. Para populaq6os caracteri
zadas por um infcio precoce do perlodo de concepqao, as estimativas fornc
cidas pelos modelos de Sullivan e Trussell apresentamtamb~m unia margen de
 
dois a . r~s por cento de diferenqa entre si, enquanto que estimativas forne
cidas pelo modelo de Brass s~o seis a oito pur cento mais elevadas do que
 
aquelas fornecidas pelos modelos do Sullivan e Trussell. 0 fundamento em
pfrico mais extenso que caracteriza os modelos do Sullivan e Trussell indica
 
serem estes preferlveis ao modelo de Brass.
 

Investigou-se o efeito dos diferentes padr6es de mortalidade sobre esti
mag6es indiretas de mortalidade comparando-se estimativas obtidas de vari
antes do modelos de Sullivan e Trussell. Emigeral, os modelos tipo Norte
 
e Sul produzem as estimativas mais alta e mais baixa, respectivamente, com
 
as diferengas tfpicas entre eles variando entre quatro e oito por cento.
 
Os modelos tipo Oestae Leste produzem estimativas intermediirias, o modelo
 
tipo Leste apresentando um comportamento mais consistente., Deste forma, Cm
 
uma situaqio tpica na gual se desconhece o exato padr&o de mortalidade, o
 
potencial de erio torna-se minimo quando sc. usa o modeloltipo Oeste.
 

0 trabalho de Sullivan e Trussell elucidou v~rios pontos. 0 primeiro e
 
mais importante foi a comprovagao da base conceptual do m6todo de Brass
 
atrav~s de um vasto conjunto de dados empfricos,. Em segundo lugar, aquele
 
trabalho produziu novos modelos, preferiveis ao modelo do Brass. Em ter
ceiro lugar, ficou patente que os modelos do tipo Oeste s~o preferiveis
 
quando se desconhace o exato padr~o de mortklidade. E, finalmente, o
 
trabalho de Sullivan e Trussell indicou que quafndo as tabelas obtidas do
 
uma populagao real estao de acordo com os padr6es fidedignos empregados nos
 
modelos, as estimativas de mortalidade caem dentro dos limites toler~veis
 
de erro--na maioria dos casos este limite nao ultrapassando os valores
 
exatos em mais de oito ou dez por cento.
 

0 estudo do efo to de variaq6es em padrbes etarios do fecundidade a mor
talidade sugere, em geral, n~o ser este um sdrio problema. No entanto, em
 
condiq6es extrema3, a problema poderia tornar-se grave. I1S no mnimo d,,Is
 
maneiras de se evitar erros resultantes destas variaqbes em padr6es etf 4os 
le fecundidade e mortalidade. No primeiro mtodo, desenvolvido por Pr.ton 
a Palloni (1978), F.e usa um modelo que emprega a distribuigio de crian7as 
sobreviventes em grupos et~rios. Este mdtodo revela que estatisticas D, 
podem ser facilmente transformadas em estimativas do tipoq(a), supondo-se
clue seja conhecida a distribuig~o et~ria das crianqas sobreviventes. Uma 
voz que este m6todo revela a necessidade de se estimar as funq6es do tipo 
'(a), ale evita totalmente o problema da variabilidade do padr~o etirio de
 
fecundidade. No entanto, a maior desvantagem derte mdtodo estS em ele ro
querer dados relativos idade de cada crianqa sobrevivonte.
 

No segundo mdtodo, desenvolvido por Sullivan .972) e Trussell (1975),
 
usa-se modelos que ampregam dados dispostos do acordo com os intervalos de
 



,duracao do matrim~nio de cada mulher, e nao de acordo com os grupos etgrios, 
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a quc elas pertencem. Estes modelos representam um considergvel avanho em 
relacao As tcnicas de estimaqao indireta. Padrbes de fecundidade obtidos 
a part r de. dura ao matrimonial revelam menos variabilidade nas populaq6es 
estudadas que jpadrbes obtidos a partir de idade. Resulta qe os modelas' 

;baseados em duraqio sao memos. susceptiveis de erros,relacionados coma 
variabilidade dos padr6es de fecundidade (Sullivan, 1970; Nosseir, 1975). 
- l6gico que a"aplicagao-destes modelos 6 probleimtica em populagoesnas 
quais tanto a 6poca em que se,iicia a ¢,oabitaqao, como-opr6prio conceito 

de casamento sao abiegusdevido a existncia de unies instUveis econ

t 

poss..ilitem a formulaqao de variveis auxiliares 
durajo Idauniao; ,uma destas alternativas6somar-se 
mog~rito sobrevivente. 

laiaencontrar-se'a 
urn ageA idade do pri-

Condigqes demogrfiv as estaciongrias 

Os modelos do idade e de duraqo de Brass, Sullivan, e Trussell sup~em 
niveis invari~veis de fecundidade e mortalidade. A aplicagao destes modelos,, 
em condiq8es din~micas, geralmente produz estimativastendenciosas. .S se 
demnstrou que a tend~ncia de declinio, tanto em fecundidade como em mortali
dade,. no p~riodo que precede o levantamento (fato caracteristico do perlodo 
p6s-Segunda Guerra Mundial), leva a estimativas de vies positivo. 0 grgu do 
vies depende da rapidez, duraq~o e aspectos estruturais. da tendncia, fatores 
estes que sao geralmente desconhecidos. Apesar destas dificuldades, v~rios 
mitodos t~m sido propostos co 

m o fim de evitar os problemas criados em 
co.dic.es dinamicas. 

No caso de fecundidade vari veih6 fortes razespara se preferir o 
mOdelo de Preston e Palloni ou os modelos que se baseiam na durago da uniao, 
aas modelos et~rios de Brass, Sullivan, ou Trussell. Comoafoi descrito mais 
acima, o modelo de Preston e Palloni se baseia no em distribuiq6es etdrias 
estimadas, mas sir emndistribuiq~es etriasabservadas. Par istoeste mtodo 
nao 6 afetado negativamente par variag6es de fecundidade. Na verdade, a 
supasiqgo de fecundidade constante nao se aplica aqui neste modelo. Do mesmo 
modo, os modelos que se baseiam em durago, quando restritos a periodos curtos, 
s6-evitamem parte o problema das variag6es de fecundidade. Desde a Segunda 
Guerra Mundial, as mais frequentes causas de variaq6es de fecundidade em palses 
em desenvolvimento parecem ser a elevagqo da idade mdia A 6poca da uniao e 
o aumento do uso de contraceptivos nos 6ltimos anos da constituigao de uma 
familia. Os modelos baseados no matrim6nio prevaem claramente variaq6es 
de idade a 6poca do casamento, visto que este tipo de variagqo no modifica 
de maneira radical os resultados de fecundidade nos intervalos de duragao 
matrimonial entre zero e quatro, e entre cinco e nove. 

-
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Na caso de mortalidade vari~vel, a solugo anallftica tern se mostrado 
.til naresolugqo do problema--pelo menos no.caso especial dos declinios 

:"lineares em mortalidade,. H muito se aceita que quando a mortalidade estS 
em declinio, as estimativas fornecidas pelos modelos podem ser interpretadas 
como representaq6es de niveis m~dios de mortalidade no passado recente. 
Supondo una mortalidade .deo declfnio linear, Feeney (1976), e Sullivan e 
Udofia (1979) demonstraram que 6 correto se interpretar as estimativas como 
especfficas para um instante do passado recente, t'. A import~ncia desta 
descoberta se origina do fato de que, para um clculo aproximadoo valar de 

constante,nao obstante a taxa de declinio da mortalidade. Dado que o 
valor de t' nao 6 afetado pela taxa de declfnio, 6 poss.vel se expressar t ' 
corn urna fungao dos parfmetros de fecundidade encontrados (proporg6es de 
igualdade), e desenvolver modelos que possibilitem achar o valor de t'. 
Deste modo, As estimativas a(2), (3),4(5), eq(10) pode-se relacionar dados 

V 



coihidos no passada recente (estimativas t0). A canversaa de estimativas 
q(a) a u m t-nico parametro de mortalidade, digamos 47(l), cria tma s6rie. 
temporal de estimaqoes da taxa de mortalidade infantil, e leva possibili
dade de se avaliar a taxa de declinio da mortalidade. 

H6 v6rios modelos operacionais para se chegar a t1. Existe uma diferenga
fundamental entre os modelos que particularizam o declinio de mortalidade em 
candi-es de perido-especffico (Feeney, 19.76; Coale e Trussell,; 1978), eoso
 
modelos quo particularizam a mesmo decl~nio em condiq6es de geragao especifica
(Preston e Palloni, 1978; Palloni, 1978,1979, e1980). Nomodelo que utiliza 
-,-,.- ispec o.-intervaio-de-tempo.A o--qU efstrutura da 
mortalidade; supae-se a preval~ncia de um padraio corstate de mortalidade, a 
qual varia, todavia, em diferentes niveis de mortalidade, para cada ano civil. 
No modelo que utiliza a geraqao especfica, a estrutura da mortalidade est6 
definida em termos de .padr6es geracionais de mortalidade; aqui sup6e-se a 
preva1ncia de um padr~o fixo de mortalidade, o qual varia, todavia, em 
diferentes niveis de mortalidade, para cada geraqo nascida em cada ano civil. 

Estes modelas tm fornecido provas convincentes a respeito de tend&ncias
 
de mortalidade em diversas populaq6es (Coale, et al., 1980; Feeney, 1977;
Palloni, 1979), apesar do fato de que a exatido de estimativas especfficas 
de 4(1) nem sempre 6 digna de confianqa. 0 problema referente t exatid~o 
resulta de dados incorretas, de violagao da supusiqo de homogeneidade 
(estudada mais adiante), e de incerteza sobre qual padrao de mortalidade 
predomina.. Este 51timo fator 6 importante porque padr6es de mortalidade
 
diferem no que diz respeito a relaqao entre.q(1) por um lado, e q(a), quando
 
a = 2, 3, 4, e 10 (taxas estimadas a partir de modelos indiretos), par outro
 
lado. Resulta que os modelos baseadosem diferentes padr6es de mortalidade
 
sup~em estimativas (1) capazes de apresentar uma variago, no caso de
 
mulheres mais velhas, de at6 quinze ou vinte por cento (Palloni, 1979) .2
 
Uma vez que estimativas q(l) provenientes de relatos sobre martalidade in
fantil feitos por mulheres mais velhas eram originalmente ligadas a estima
tivas t', a suposto declini0 de mortalidade pode variar, dependenda do
 
padrao de mortalidade que se estg supondo predominante.
 

Mortalidad constante no passado
e 


*i Oobjetivo dos modelos indiretos 6 estimar as taxas m6dias de mortalidade 


'" 
 No entanto, estimativas especificas 4(a) s6o .iii)
.... infantilderivadasdedeumaestatisticaspopulagao.DI, relacionadas a crianqas separadas em subgrupoF 

de acordo com o grupo etgria ao qual sua mae pertence. 'Para que estas
 
estimativas cheguem a representar a mortalidade m6dia no passado, 6 preciso
 
que as mesmas taxas de mortalidade sejam encontradas em cada subgrupo de
 
crianqas. A prevalancia destas condiq8es homog~neas 6 um requerimento dos
 
modelos utilizados.
 

A validez geral da suposiq~o de homogeneidade 6 altamente discutivel.
 

2A incerteza sabre o padrao predominante de martalidade vai afetar a,
 
exatidao de todos os modelos que convertem estat~sticas D., fornecidas por

mulheres mais velhas, em estimativas (i). Este problema, no entanto, n~o
 
aparece no modelo de Feeney, o qual se baseia em um Onico padr~o de mortali
dade. 0 problema aparece, sim, nos modelos de Coale e Trussell, e de Preston
 
c Palloni, os quais so compatfveis com estimativas (a) derivadas de modelos
 
baseados em quatro padres de mortalidade.
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' 
A usqa° 6 eralmen"e errada quand0 se trata deflhos demlhr d~e
 

. .i15 :a19 ,anos, e: 6 geralmehte suseita quando se tra'ta'de filhos de mullheres 

de'2.0-a .24 anos.: Estes :dois si rupos de crianqas cont~m urea grande propor- !
 
qao de nascimentsd primeira ordam e,'na medida iem que matrim~nios preeocesi:


c e r t aSocorrem mais em l uma classe socio-econ~mica , podem estes subgrupos con- : , 
Ster: uma grande proporqao de criangas daquela classe social. ' Ambos os efeitosi,i:
 

,
:indicam qua a,mortalidade no passado Para, estams criangas pode,diferi'r da <-i
 
,
:' 	 ; aquela send0 provavelment'e
imortalidade m~dia no passado Para todas as ,cri'anga.s


,
/ maims severa. :Na verdade , a relativamente severa mortalidade de filhos ide. ~
 
i,mulheres de 15 a 19 anos .se vem detectand0 hSh tempos,< dei Uma maneira implf cita,
 

i '; 	 (1) encontradas.a partir de :estatfsticas Di. Al~m dfsso, !
i altas estimativas 

a
•/: reeentemente tern-se chamado a atengqio (prfncipalmente Feeney,, 1977) ,Para '
 

//.! possibilidade de urea severa mortalidade entre filhos de mulheres de 20 a 24 ;i
 
~ 7 

," .Em aigumas ci'rcunstancias,.o efeito de €0ndigbeS nao'homog~neas de mortali- '
 
:• ,dade poe e deteetado. Isto ocorre quando se pode supor qua os niveis
 

... de mortalidade t~m se mantido constantes,,que as estatisticas D-sao precisas,
 
eqeopadrao de mortalidade inerente a oeoetmtv dqao'


- En t O , s upondO -se
S 	 populao qua estg sendo estudada. a condiq6es homog~neas
 
do mortalidade, uasred6 estimativas [&(l), 4(2), 4,(3), e (5)] deverg
 
se eir iaa padr~o de mortalidade domdl sia O. aehado d
 
estimativ~as altas e discrepantes Para (i) e (2) vai indicar mortali'dade "
 

i ."nao-homog~nea entre filhos de mulheres mais jovems. <
 

-" 
ii Usa situagao memos satisfat6ria ocorre quamdo os efeitos tamto de.mortali . ..
 
dade n~o-estacion~ria como de mortalidade nao-homog~nea se encontram em um ,
 

o supondo se
conjunto de dados, •Mesm - qua as estatisticas Dis~o exatas, e quae
 
o padrao de mortalidade do modelo estimativo 6 adequado, ainda nao se encon ...
 

S 	 trou um m~todo inteiramente satisfat6rio Para se detectar e evitar os efeitos •
 
individuals destes dois fatores. Os modelos que tratam de mortalidade varis-. ,
 
vel estimam uma s~rie de valores de 4(l) e tIa partir de dados de sob*r'e
viv~ncia fornecidos pot mulheres de grupos etirios consecutivos. -As estima-,
 
tivas 4(l) derivadas~d 9uhrsmi aplicam a perfodos pr6ximos
ovens se 

a data do levantamento,-enquanto qua as estimativas 'derivadas'de mulheres
 

' maim velhas se aplicam a perfodos maim distantes da data do levantame~ito.
 
Est6 bern claro qua estimativas 4(l) incrivelmente altas Para de. • '
20 a 2 4 ano 4querlene eastimativas de tra) derivadas de mulheresmulheres de
25 a 29 anos iedicam ou quehouve um aumento da mortalidade nos aemushere
 
imediatamente anterires ao levantamento,ou qu a suposiq o de homogeneiaoo
 

ndo evnlida Para mulheres mai jovens. E laro qua uma tendmncia temporal
 
rplausvel para estimativas c(l)etamb mpoderia abranger uma relativamenten
 

severa mort'alidade entre filhos deamulheres mais jovens, e subestimar a
 

verdadeir a tade dclnio da mortalidade. Deste modo deve-se tr odmximo
 
cuidadoeaoseinterpretar estimativas de mortalidade que possam ter sido
 

influenciadas pot condic76es n~o-estacion~rias e-n~o-homog~neas de mortalidade,
Prticas existentes tm interpretadoi 	 altas
relativamentesvarraiaee 

Para mulheres entre 15 e 19,ou 20 e24 anos com resultantes mortalidade
ide 


nao-homogenea (Feeney, 1977), ou t m estimado valores de (i) e a partir

de mulheres qu a
pertencem-ao amplo grupoetrio de 20a 29 amos, pressupondo
 
quE tal estima o vir a ser maifrepresentativa dam condi6es globais de
 
mortalidade (Palloni, 1979). Uma abordagem qua ainda n o foi tentada, mas,
 
quapode sertil,eonsiste no emprego do modelo que utiliza a duradao da
 
unio, tale, uroariee alo zero a nove. Esta abordagem rene em...
 
rumnico subgrupo uma grande proporq o do total de nascimntos.ooridos
 

nos s a s to 	 levantamento.
imediatamente anteriores ao 	 Isto pode diminuir
 
-
consideravelmente o efeito de fatores biol6gicos ou socio-econmicos especi
 

ficos de um subgrupo do nascimentos de caracterizato mai limitada.
 



RESUMO
 

As duas 6itimas d~cadas toni assistido urn considergvel progresso em ambas 
as t~cnicas, direta e indireta, de estimaqao de taxas vitals.. Pode-se 
distinguir v~rios rumos nesta grea: (1).desenvolver tanta t~cnicas minu
ciosas de levantamento, coma t~cnicas diretas de estimagao, *(2) desenvolver 
modelos indiretos complexos, e (3) aperfeigoar rnao s6 a feitia do questio
n~rio mas tamb4m osrn~todos operacionais para a coleta de dados.. Os mais 
sofisticadas m~todos de levantamento exigem considerdveis investimentos de 

destes m~todos.~ Pesquisas. de uma Gnica entrevista e t~cnicas indiretas t~m
 
a vantagem de ser relativamente baratas; al~m disso, 'as t~cnicas indiretas
 
t~m o potencial de continuaren se desenvolvendo rapidanente a curto prazo.
 
No entanto, elas estac se tornando cada vez mais complexas, de modo que sua
 
aplicaqao correta requer a emprego de analistas t6cnicos altamente especiali
zados. A abardagem que se concentra na caleta de dados mais exatos atrav6s
 
de m4todos operacionais mais aperfeigoados 4 pramissara mas exige bastante
 
compromisso e dedicagao da parte das ag~ncias que se dispuserem a execut6-la.
 
N~o resta dilvida de que a progresso nessas hreas serS contlnuo e que, ao
 
menos par ara,.cantinuarenas a depender excessivamente de pesquisas de urna
 
6nica entrevista para coletas de dados dernogrgficos.
 

A importancia que se tern dada recentemente ac desenvalvimento do rn~todos
 
mais sofisticados de levantarnento demogr~fica, assirn coma ao desenvolvirnenta
 
de modelos estimativos camplexas, 6.t~co anirnadora quanta inquietante. Esta
 
tenddncia ref lete a capaclidade de dern6grafos e estatfsticas de aplicar suas
 
habilidades, durante a pesquisa, em situa(;8es que diferem das situa(;6es
 
t~picas de sua grea de canhecirnenta. Em grande parte, esta !nfase-em desenvalvi
mento t~cnico tern sido ofuscada e suplantada pelos aspectas maiscarriqueiros 
das pesquisas de campo. Parece ent~o que so estaria prestando urn grande 
servigo s estiinag6es dernagr~ficas se, no futuro, *este desequilibirio fasse 
carrigido. atrav~s de urna major atenq;Bo ao feitia do questionario, aa .treina
monta e (Asupervrisa dos entrevistadores, blemas pravocadas paraas praI 

respastas insatisfat6rias ao question~rio, e A procure do entrevistados bern
 
infarmadas.
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