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1 INTRODUgAO 

Os estudos sobre a distribuigao de rendas que tem sido fei- 

tos recentemente no Brasil podem ser divididos basioamente em 

dois grupos: a) o da analise e das implica^oes da desigualdade de 

renda na decada dos 60, ou subperiodos, para o pails, regioes ou 

setores(1) e b) o da analise e interpretagao matematico-estatisti- 

ca das medidas usuais de desigualdade de renda^. Pode-se cer- 

(*) DO CNRH/IPEA 
Agrade^o os ccmerutarios de Raimonaval Oosta © as sugestoes die Jor- 
ge de Souza. As imiperfeigoes porventuga ireananescenftes sao exclusiva- 
meaite mliihas. 

(1) En/tre ouitiros ver: FISHLOW, Albert, «Bra)zilian (Size Di&tribuitian of 
Income», American Economic Review, maio 1972, 391-402; Carlos Ge- 
ttlaldo LANGOtNI, Distribuigao da Renda e Desenvolvimento Econo- 
mico do Brasil, APEC, Rio ide Janeiro, 1972; Rodolfo HOFFMAN e 
Joao Carlos DUARTE, «A DiStribuigao die Renda oo Brasil», Re vista 
de Administragao de Empresas, jrunho, 1972, 46-06; J. WELXjS, «Ddstri- 
bution of Earnings, Growth and The Stroctnre of Demand in Brash 
during (the 1960's», World Development, Janeiro, 1974. 

(2) Veja: SOUZA Jorge do, Estatistica Econdmica e Social, Editora Cam- 
pus, Rio 'die Janeiro, 1977; Ramonaval Auguato COSTA, «M©di)dja6 de 
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tamente, adicionar um terceiro tipo de estudo, embora com nume- 

ro reduzido de pesquisadores, que busca trazer contribuiqoes ana- 

Hticas para a mensuraqao da desigualdade de renda(3) 

Esses tres grupos de estudos tem inegavelmente contribui- 

do para o aperfeiqoamento dos metodos analiticos e para a di- 

fusao dos conhecimentos tecnicos relativos a problematica da 

distribuigao de renda. Como conseqiiencia, eles tem gerado re- 

comendaqdes praticas ao encaminhamento dos programas de de- 

senvolvimento e, neste sentido, tornar-se necessario e recomen- 

davel o incentivo a esta area da pesquisa economica, que tem, 

ruaturalmente, implicaqoes no campo social. 

Dentro do objetivo descrito encontra-se o proposito deste 

texto. Observar-se-a, logo adiante, que a par da simplicidade 

do metodo analitico sugerido, apresenta-se um fundamento con- 

ceitual com seguras possibilidades de aplicaqao, pratica. Estas 

duas direqoes situam esta proposta no primeiro e terceiro grupos 

de estudos acima mencionados. 

2. A MONTAGEM DA DISTRIBUigAO DE RENDA 

Qualquer distribuiqao de renda e formada pela combinaqao 

dos atributos (rendimentos) e de suas freqiiencias (individuois que 

auferem rendimentos). Pode-se, simplificadamente, representar 

esta distribuiqao pela serie freqiiencial (X, , n), onde X = (Xi, 

X2, ., Xu), e o vetor dos rendimentos e n = (ni, n2 ., iin) o 

vetoir das freqiiencias absolutas, ou seja, para cada rendito Xi cor- 

respcnde a freqiiencia n^ de individuos que percebem a renda Xi. 

(...) 
Dtesiguajldajdie ide RemdJa», Boletim Geografico — IBGE, jian. fev., 1974, 
45-72; Roidolfo HOFFMAN, «M©didas d.e CoinoenitraQao dfe uma Distcri- 
baiigao e a Desigualdade Economioa em uma Sociedladis»; Piracicaiba, 
mairgo, 1976, Mimeo. 

(3) Veja: Rodolfo HOFFMAN, «Oonjtribuigao a Analise ida Distribuiqao da 
Renda e da Posse die Tenra no Biriasil», Tese de Livre-Docencia Pira- 
cloaba, ESALQ-USP, 1971; Jorge de SOUZA, «Um Novo indice de 
CioinaentraQao», Brasilia, 1975, Mimeo; Jose Carlos P. PEUANQ, 

«Concep^oes e Mledidas da Desigualdade de Renda; Uma Alteirnatlva 
em Estudo no Oaso Brasileiro», Tese de Mestrado, Vanderbilt Univer- 
sity, dezembro, 1976. 
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Em geral, as distribuiqoes de renda apresentam valores de 

n (total de individuos) muito elevados, 01 que implica dificultar 

enormemente a representagao da serie freqiiencial. Neste caso, 

utiliza-se do procedimento de dispor os n elementos em K gru- 
pos (K < n) de rq individuos em um grupo generico 1. Como 

conseqiiencia, os rendimentos sao tambem reagrupados por K 

faixas correspondentes aqueles grupos de individuos. 

Bssa modificaqao de representaqao da serie freqiiencial tor- 

na mais facil conceber, sob outra forma, a compoisigao da distri- 

buicao da renda. Tem-se agora tres elementos na distribuiqao: 

rendimentos, individuos e grupos de individuos pelas respectivas 

faixas de rendimentos. A existencia desses elementos permite 

reapresentar a distribui^ao de renda de maneira diferente. 

Com efeito, considere I = 1,2 .,K grupos de individuos e 

faixas de rendimentos, (nj) individuos no grupo (I) e (Xi) a me- 

dia que representa a faixa de rendimento do grupo (I). Alssim, 

pode-se apresentar a distribuiqao de renda por duas series esta- 

tisticas distintas. Uma se compde das freqiiencias (ni) correspon- 

dentes a cada grupo de individuos (I) e a outra dos rendimentos 

medios (Xi) associados a oada faixa de renda (I). Ou seja, tem-se 

uma serie de rendas ^jXi, X2, Xk}- e uma serie de indivi- 

duos n^ ns, • ,nKf-(4). 

Nessa circunstancia, a distribui<;ao de renda pode ser inter- 

pretada como a combinagao de duas series estatisticas, que se 

fundamentam na existencia de uma caracteristica comum, (K) 

grupos de individuos ou faixas de rendimentos. 

3. COMPLEMENTO A NOQAO DE DESIGUALDADE 

DE RENDA 

O objetivo basico, de natureza social, da analise da distribui- 

qao de renda, e a verificaqao de seu grau de desigualdade. Quer 

se saber, com tal enunciado, a variaqao existente entre as parti- 
cipaqoes na renda total dos (K) grupos de individuos ou em ou- 

(4) Esta apre&enii^gao da distotfibulgao die renda poderia ser itambem fei- 
ta para a serie frequencial (X, n), ooi iseja, X 1,2,.. e n 

^ 1,2, .. 1.. Entretanto, e a possibilidade de se tier grupos de indlvl- 

duos que viabiliza o metodo analltioo propo&to na segao segulnite. 
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tras palavras, a dispersao observada entre as rendas medias (Xi) 

dos grupos de individuos (ni). 

Este grau de desigualdade de toda a distribui^ao e dado por 

medidas estatisticas apropriadas(5) Estas, por seu turno, ca- 

racterizam-se por mensurar a dispersao relativa das rendas me- 

dias (Xx) dos grupos de individuos (m) respectivos. Venfica- 

-se, portanto, que estas medidas procuram fundamentalmente 

avaliar o grau de hierarquizaqao de rendimentos, dada uma sene 

estatistica de individuois. 

Dessa forma, o de desigualdade de uma distribui^ao 

de renda pode estar mais associado a hierarquizaqao (dispersao) 

de rendimentos, ou a forma (escala) da serie dos grupos de indi- 
viduos, ou a ambos os fatores, em rela^ao a um determinado pon- 

to. Esta observagao procede da seqao 2. acima, onde se mos- 

trou que a disitribuiqao de renda pode ser interpretada pela com- 

bina<;ao de duas series estatisticas, uma de rendimentos e outra 

de grupos de individuos. 

A titulo de maior esclarecimento considere-se uma ilustra- 

<;ao do argumento anterior. Suponha-se que se tenha duas dis- 
tribuigoes de renda representatives dos periodos (t) e (t+1), 

ajstsim como estimativas de suas destgualdades. A par das inter- 
pretagoes referentes a variagao do grau de desigualdade observa- 

do, pode-se saber se esta variagao foi mais afetada por altera- 

goes na serie de rendimentos, na serie dos grupos de individuos, 

au no efeito combinado destas series. Cada uma destas alterna- 

tivas implica nao so em composigoes diferenciadas na variagao do 

grau de desigualdade de renda, coimo tambem proporciona ele- 
mentos mais seguros para a analise dos fatores que influencia- 

ram esta variagao no intervalo de tempo [ (t + 1), (t)]. 

4. A DECOMPOSigAO TEMPORAL DA VARIAQAO DA 

DESIGUALDADE DE RENDA 

Diante das consideragoes precedentes operacionaliza-se aqui 

a decomposigao proposta da variagao na desigualdade de renda. 

(5) Jorge de SOUZA, Estatistica Econdmica e Social, op. ciit.; Rattnonia- 
val Augusto COiSTA, op cit.,; Rodolfo HOFFMAN, «]VD6didas de Oon- 
cenitira<?ao 'de uma Distribuigao e a Desigualdade Bconomica em uma 
Socl0dade», op. cit. 
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Aissim, dadas as medidas de desigualdade (dt) e (dt+i) represen- 

tativas dos periodos (t) e (t+1), a forma escolhida para a decom- 

posiqao da varia^ao destas medidas e a que se segue: 

dt+i != dt + 8, (1) 

ou seja, 

S = dt+i — dt (2) 

Admite-se comoi possivel a seguinte decomposiqao: 

8 = ER + EF + El, (3) 

onde 

ER = efeito renda 

EE — efeito freqiiencia 

El = efeito interaQao 

logo, combinando (2) e (3), 

dt+1 dt = ER + EF + EI(6) (4) 

5. MEDIDAS DE DESIGUALDADE DE RENDA E SUAS 

DECOMPOSIQOES TEMPORAIS 

Far-se-a, a seguir, a deooimposigao temporal — expressao (4) 

— de tres medidas de desigualdade de renda: a Razao de Con- 

centragao de Gini, a Variancia Relativa e o Desvio Central Re- 

lativo Medio. 

(6) Esse tlpo ide decomposlgao tem sido usadlo em trabalhos dia area eco- 
ndmica, prinicd|palme<nite oaqueles que triatam dla desigualdladle de nen- 
dia. Veja, entre emit res, Albert FISHLOW, op. cit.; Carlos Geraldo 
LANGONI, op. cit.; e Jeffrey G. WTTJJAMBON> «Re^ional Inequality 
and (the Procesise of National Development: A Desciripftion of the Paft- 
(tams», Economic Development and Cultural Change, Vol. XIII, n.0 4, 
Pa ilt, il, july, 1965. Entretanto, tal 'procedimento metodologico nao ti- 
nha sido sistematizado formalmente como proposto nas se^oes 2. 3. e 4. 
deste traibailho e nao se generalizou as demais medidas de desigualda- 
de para o melhor aproveitamento do seu poteneial anahtico. 
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O metodo de decomposiqao temporal sera desenvolvido pas- 

so a passo apenas para a Razao de Concentraqao de Gini; para as 

demais medidas apresentarnse-ao as decomposiqoes finals respec- 

tivas, sem o tratanuento analitico coirrespondente. 

5 1. RAZAO DE CONCENTRAQAO DE GINI 

Considere-se a serie de rendas correspondente ao periodo t 
representada por(xi(t) , ni(t), (x2(t;), n2(t)),. (Xm

(t), nm
(t)) ^ e 

seja gt a razao de concentraqao de Gini associada a dita serie. 

Ccimparando-se os periodos (t+1) e (t) tem-ise que 

m m 

S ^ I - X/t+1> I 

i=l j=l 

g.+1 - g.= ^    

m m (t)t+1 

^ S | X^ - Xj | fj^) 

i—1 j=l 
  ,onde 

2 Xt 

fi(t) e a freqiiencia relativa associada a oibservaqao Xi(t). 

Ou ainda, 

I X^) X/t) | 
1 m m 

gt+i - gt = —■ 2 ? xt +0,0 ({,<«. fjW + 
2 i=l 1=1 

1 m m ! Xj") - X/f j 

+ ^u) -2 S (- — ) f+) f/e 

2 i=l ji=l X, 

onde <Xij e ftjj sao as varia^oes temporais correspondentes a 

| Xj*1' - Xj(t) | e fj'" fj*1' respectivamente. 

Xt 



Logo, 

m IX,™ - XjW | 

g,+i - gt =  S 2  ■ f,® fjO + 

1 m 

2 i=l 

1 m 
■ S 

2 i=l 

1 m 
- ^ 

2 i—1 

1 m 
- ^ 

2 i—1 

1 m 
- ^ 

2 i—1 

■t 

m I - XjW I 
-| x 2   fin + 

m 
+ — :E 2 f/t) + 

m 

+   ^ 

m | X^) ^ XjW | 
2 ——   fjCt) 

j=l xt 

Portanto, efetuando as simplifica(;5es necessarias 

que: 

1 m ml Xi^) - X/^l 

gt+i ' gt =   ^ 2 —  + 

2 i=l j=l Xt 

1 m m 
+ — 2 2 atj fjCt) + 

2 i=l j=l 

1 m m 
-j-   2 X /?ij ciij 

2 i—1 j=l 

5.2. VARIANCIA RELATIVA 

m Xi^) Xt 
2 

CV:2t+i - CVt2 = 2 (   ) + 

i=l X, 
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m 
+ S fi(t) cxi + 

i-1 

m 
+ S & ai , 

1=1 

onde 04 e /Si sao as varia^oes temporais correspondentes a 

Xt 2 

( ) e fi<t) respectivamente. 

Xt 

5.3. DESVIO CENTRAL RELATIVO M^DIO 

m I X^) - Xt | 
dmt+x - dmt = 2  —  pi + 

1=1 X, 

m 
+ S fi<

t> ctj + 

i=l 

m 
+ ^ A. «ii , 

i=l 

onde ai e A sao varia^Ses temporais correspondentes a 

I X^) - Xt | 
e fi(t) respectivamente. 

Xt 

Nas tres decomposi^Ses efetuadas acima o 1.° termo refe- 

re-se ao efeito freqiiencia, o 2.° ao efeito - renda e O' terceiro ao 

efeito intera^ao. O efeito freqiiencia trata da variaqao nas fre- 

qiiencias das classes no periodo [(t+l),t] ceteris paribus; o efei- 

to - renda trata da variaqao na dispersao das rendas no periodo 

[(t+l),t], ceteris paribus, e o efeito - interaqao trata da varia- 
9ao conjunta nas freqiiencias das classes e na dispersao das ren- 

das no periodo [{t+l),t] — (esse efeito visa compensar as sub- 

ou sobre-estimativas dos efeitos anteriores. 
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6. AMPLICAQAO PR ATI C A DA DECOMPOSigAO 

A aplicaqao pratica do metoido analitico proposto acima di- 

rigiu-se as distribuiqoes de renda no Brasil em 1960 e 1970. As 

distribuiqoes originals nos respectivos Censo sao: 

TABELA 1 

DISTRIBUigAO(1) DE RENDA INDIVIDUAL^ 

BRASIL 1960 BRASIL 1970 

Faixas de Renda PEA(3) Faixas de Renda PEA(3) 

2,1 4.788 100 9.374 

2,1 - 3,3 3.242 101 — 150 3.770 

3,3 4,5 2.464 151 — 200 4.604 

4,5 — 6,0 2.887 201 — 250 1.321 

6,0 — L0,0 3.180 251 — 500 4.307 

10,0 — 20,0 1.733 501 — 1 000 1.738 

20,0 e + 649 1 001 — 2 000 660 

Total 18.943 2 001 e + 306 

Total 26.080 

FONTES: %'Censo Demografico, Resultados Preliminares, 1960, 

Serie Especial", Volume II, Tabela 4, pg. 9, FIBGE. 
<(Tabula(;6es Avanqadas do Censo Demografico, 

1970" Tabela 8, pg. 6, FIBGE. 

(1) Exclusive os individuos sem rendimentos. 

(2) Em cruzeiros correntes. 

(3) Populagao economicamente ativa em milhares. 

Necessitou-se, posteriormente, de dois proicedimentos para 

a adapta^ao destas distribuiqoes a decomposiqao proposta. O 

primeiro foi o calculo das rendas medias das respectivas faixas 

de renda. Utilizou-se, entao, dos pontos medios das faixas, a ex- 

ce^ao da ultima — para o calculo de sua renda ajustou-se uma 

curva de Pareto ais duas ultimas faixas de renda obtendo-se beo = 
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= -1,8764 e 670 — -1,6613. O segundo foi o de adaptar o numero 

de faixas de renda (ou de grupos de individuo(s) de 1970, igua- 
lando-ci ao de 1960. Optou-se pela combinaQao das duas ultirnas 

rendas medias (anteriormente calculadas) de 1970 em uma unica. 

Desta forma, as distribuiqoes de renda adaptadas sao as que 

seguem; 

TABELA II 

DISTRIBUIQAO DE RENDA INDIVIDUAL 

BRASIL 1960 BRASIL 1970 

Renda Media PEA Renda Media PEA 

1,05 4.788 50 9.374 

2,70 3.242 125 3.770 

3,90 2.464 175 4.604 

5,25 2.887 225 1.321 

8,00 3.180 375 4.307 

15,00 1.733 75(0 1.738 

42,82 649 2.617 966 

Total 18.943 Total 26.080 

FONTES e NOTAS: Veja Tabela I. 

A seguir, aplicotHse a decoimposiqao proposta utilizando-se 

de tres medidas (veja seqao 4.). Os resultados encontrados(7) 
formam a Tabela III. a seguir. 

(7) A decomiposigao ftennporal das medidas de desigualdade de renda deve 
s©r objeto de um itraitamienito analltico miais aprofundado no que se 
refere a interpreta^ao percentual de sous componentes. Nesse senitido, 
e possivel que os campos de varia^ao das medidas afeftem diferente- 
mente os resultados na decomposi^ao, pois que as medidas apresen- 
tam expressoes analltioais distin/bas. £ provavel que a padroniza^ao dos 
campos de variagao,^ pela utildzagao das medidas duals (veja, Jorge 
de SOUZA, Estatistica Economica e Social, op. cit.), resolva par- 
cialmenbe o problema. Esse aprotfundamenbo analitico, no entanto, 
flea reservado para outra oportunidade. 
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TABELA III 

DEC O M P OS IQ A O DA VARIAgAO DA DESIGUALDADE 

DE RENDA 

BRASIL 1970-1960 

Medi- Valores Vanaqao Componentes 
(jas(i) Efeito Efeito Efeito In- 

70 60 (70-60) Freq^n- Renda teracao 
cia 

G 0,597 0,515 0,082 -0,007 0,087 0,002 

(%)  ' — (100) (-8,5) (106,1) (2,4) 

CV2 2,95 1,63 1,32 0,115 1,134 0,070 

(%) —■ — (100) (8,7) (85,9) (5,3) 

D.M. 0,916 0,758 0,158 0,055 0,108 -0,005 

(%) — — (100) (34,8) (68,4) (-3,2) 

(1) G = Razao de Concentraqao de Gini 

CV2 = Variancia Relativa 

D.M. — Desvio Central Relativo Medio. 

Os resultados da Tabela III. indicam que o efeito renda 

influenciou significativamente o aumento da desigualdade de 

renda estimada para o Brasil na decada dos 60. Isto implica em 

dizer que as alteragoes verificadas na estrutura de renda, atraves 

da dispersao acentuada dos ganhos medios, superaram as 
variagoes apresientadas na estrutura das classes, por via das trans- 

ferencias de individuos entre os grupos de renda. 

Muito emboira tenha aumentado o numero de individuos 

com rendimentos inferiores a metade da renda media (cerca de 

45% em 60 e 55% em 70) a favor da diminuigao retativa daque- 

les com rendimentos superiores, o fato e que foi justamente esta 

rigidez da estrutura de classes (ocupacional(8) em ultima anali- 

se) que propickm o maior defasamento entre os rendimentos dos 

(8) As distribuigoes die renda analisadas referem-se a PEA. 
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grupos de individuos nots extremes da distribuiqao. No conjunto, 

enquanto proporcionalmente tenha se alterado o quadroi das par- 

ticipagoes dos individuos entre as faixas de rendimentos, os re- 

sultados da Tabela III., bem como de grande parte da literatura 

sobre a questao, apontam para a consolidagao da posigao de de- 

terminados grupos de individuos que nao so foram diretamente 

beneficiados pela situaqao economico-social da decada, como 
tambem, e por isso miesmo, puderam garantir a ampliaqao pro- 

nunciada de sens rendimentos. 
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