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Contrariamente as teorlas de desenvolvi- 

mento otimistas, populares no Pos-Guerra, 

dados recentes de pafses em desenvolvi- 

mento mostram que o processo de cresci- 

mento economico tern sido acompanhado por 
urn alargamento das desigualdades de ren- 

da, e nao o contrario (Chenery et al, 1974; 
Adelmam & Morris, 1973; Langoni, 1973; 

Welskoff & Figueroa, 1976; Fishlow, 19721. 

Embora a renda media per capita do tercei- 

ro mundo tenha aumentado em cerca de 50% 

desde 1960, a rapida expansao eonomica 

tern trazido pouco ou nenhum beneficio a, 
talvez, um tergo da populagao (Chenery, 

19741. 
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Tais achados tern causado muitos debates, 
no que se refere a relagao existente entre 
o crescimento e distribuigao, e tern origina- 

do novas prioridades, seja na formulagao de 

politicas, seja em pesquisas. Embora o tra- 

dicional objetivo de aumentar o produto eco- 
nomico nao tenha sido abandonado como 
um objetivo de planejamento, por outro lado 

esta nova orientagao implica uma preocupa- 

gao maior com a distribuigao eqiiitativa dos 

beneficios do crescimento economico. A 
enfase na distribuigao tern sido incorporada 

as definigoes correntes do "desenvolvimen- 

to" as quais nao se limitam ao proposito 
unico da maximizagao do Produto Nacional 

Bruto, mas incluem outros fatores tais co- 
mo a melhoria geral do padrao de vida, a 

redugao das desigualdades de renda e a ca- 

pacidade de a economia sustentar, ao longo 

do tempo, continuas melhorias nestas dimen- 

soes do crescimento (Kocher, 1973; Todaro, 
1977). 

A preocupagao com o "crescimento eqiii- 

tativo" tern tido como reflexo a produgao de 

um numero cada vez maior de trabalhos em- 
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piricos sobre a distribuigao da renda. A 

quantldade de trabalhos de natureza teorica. 
no entanto, nao tem mostrado aumento seme- 

Ihante. Na maioria das vezes, os pesquisa- 

dores contentam-se em medir o grau de con- 

centragao da renda e em especular quanto as 
causas de seu crescimento. Entre as va- 

riaveis comumente associadas ao aumento 
de concentragao da renda, poucas tem sido 

objeto de analise menos sistematica do que 

o crescimento populacional. A maioria dos 

estudos raramente vai alem de afirmagoes 

superficiais de que as baixas taxas de cres- 
cimento populacional relacionam-se a uma 

distribuigao mais eqiiitativa da renda (Ghai, 
1975, p. 506). Em alguns casos, tais afirma- 

goes significam pouco mais do que uma sim- 

ples declaragao de fe. Um relatorio recente da 

diretoria do Banco Mundial, por exemplo, 
conclui que "parece nao haver qualquer di- 
vergencia explfcita, no que se refere ao pon- 
to de vista de que a fecundidade mais bai- 
xa contribui para uma maior igualagao da 

renda" (King et al, 1974, p. 35). Como obser- 

va Cassen (1976, p. 812), e um "triste refle- 
xo" da separagao dos estudos demograficos 
e economicos o fato de que poucas dentre 

as estimativas recentes de mudangas na 

distribuigao da renda pessoal, em paises em 

desenvolvimento, tem considerado a influen- 
cia das variaveis demograficas e, tambem, o 
fato de que o prolongado debate sobre cres- 

cimento versus distribuigao nao tem incor- 
porado possiveis efeitos de realimentagao 
via mudangas demograficas. 

A expectativa de que a alta fecundidade 

resulte em maior desigualdade da renda pro- 
vem tanto de consideragoes macroecono- 
micas quanto de microeconomicas. Ao m- 

vel micro, presume-se que a alta fecundida- 

de cause efeitos adversos na acumulagao 

per capita de ativos e capital humano. 
Algumas consequencias podem advir 
para farmlias numerosas, como redugao da 

poupanga, fragmentagao da posse da terra 

e aumento do consumo, de tal modo que 
impegam a acumulagao de recursos produ- 

tivos. Ao nivel macro, supoe-se que uma 
alta taxa de crescimento populacional cause 
efeitos negatives sobre a distribuigao da 

produgao. O aumento da oferta de mao-de 

obra em relagao ao capital e a terra pode 

produzir efeitos adversos sobre a participa- 

gao do salario na renda total, caso a elastic!- 

dade de substituigao seja inferior a 1 (Rod- 

gers, 1978). 

Outros pontos de vista relacionam as 

taxas de natalidade e a desigualdade da ren- 

da, porem revertem o sentido de causalida- 
de, ao apontarem o grau de concentragao da 

renda como explicagao do nivel de fecundi- 
dade nos paises adentro. Analise empiricas 
dos dados de corte transversal dao suporte 

a hipotese de que quanto mais igualitaria a 
distribuigao da renda, menor a fecundidade 
media (Repetto, 1974; 1978). Assim, uma 
vez que o desejo por familias menos nume- 

rosas e a capacidade de realizar o mesmo 

concretamente dependem de um certo pa- 
drao minimo de vida, os subgrupos mais 
pobres da populagao, que estao abaixo des- 
se nivel, nao mostram muita probabilidada- 
de de reduzir sua taxa de reprodugao (Ko- 

cher, 1973; Rich, 1973; Singer, 1975). 
Quando a renda e altamente concentrada nas 
maos de uma pequena elite (com baixa fe- 
cundidade), e quando uma grande proporgao 

da populagao e pobre (com alta fecundida- 
de), a taxa global de natalidade permanece 
alta, uma vez que a taxa agregada e uma 
media ponderada das taxas que correspon- 

dem aos subgrupos da populagao. Com a 

utilizagao de paises como unidades de ana- 
lise, a expectativa, por conseguinte, e a de 

encontrar uma relagao positiva entre con- 
centragao de renda e fecundidade. 

Seja, no entanto, o crescimento popula- 
cional tratado como variavel dependente ou 
como variavel independente na analise de 

distribuigao da renda, os estudos empiricos 
nao tem focalizado, ate hoje, de maneira ex- 
plicita, as taxas de crescimento natural (nas- 

cimentos menos mortes) que caracterizam os 
subgrupos populacionais dentro dos paises. 

Na ausencia de estimativas desagregadas de 
fecundidade e mortalidade, as analises da 

relagao entre crescimento populacional e 
distribuigao da renda, comumente, apoiam- 
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se nas estimativas agregadas dos niveis de 

fecundidade para os pafses como um todo. 

Esse tipo de enfoque despreza o compo- 

nente da mortalidade na equagao de cresci- 

mento natural e oculta importantes altera- 

goes no comportamento demografico dos 

diferentes estratos sdcio-economicos, os 

quais podem acompanhar o processo de 

crescimento economico. 

Uma vez que tanto as taxas de fecundida- 

de quanto as de mortalidade sao altas en- 

tre os pobres, saber se para estes a taxa 

de crescimento demografico difere da taxa 

das famflias ricas e uma questao em aberto, 

particularmente relevante porque as mudan- 

gas do comportamento demografico por es- 
tratos sdcio-economicos, na medida em que 
resultam em taxas de crescimento diferen- 

ciais entre subgrupos populacionais, podem 
causar efeitos importantes sobre a concen- 

tragao da renda. 

Um recente estudo sobre a Colombia 
(Potter, 1978), por exemplo, mostra que a que- 

da do nivel global da fecundidade nao foi 

causada por uma queda homogenea da taxa 

de reprodugao da populagao como um todo. 

A queda da fecundidade foi iniciada por mu- 
Iheres mais bem educadas, ao passo que as 

de status inferior continuavam tendo grandes 
famflias. Esse padrao de mudanga demografi- 

ca contribuiu, portanto, para o aumento dos 

diferenciais de fecundidade dentro da popu- 

lagao. Em nao sendo a queda da fecundida- 
de entre as mulheres de status mais alto nao 
compensada por uma queda proporcional do 

nfvel de mortalidade deste subgrupo, isto, 
necessariamente, resultaria em diferengas 

maiores entre a taxa de crescimento natural 

e os estratos sdcio-economicos. Antes de 
qualquer outra consideragao, uma vez que os 

ativos e o capital humano sao desigualmente 

distribufdos, uma defasagem crescente da ta- 

xa de crescimento populacional entre ricos e 
pobres pode contribuir para a concentragao 

da renda e nao para a igualagao. Portanto, 

uma queda da taxa agregada de crescimento 

populacional, causada por mudanga do com- 

portamento demogrdfico de uma minoria rica, 

poderia causar impacto negativo sobre a dis- 

tribuigao da renda, o que e, exatamente, o 

contrario do que preve a perspectiva normal- 

mente adotada. 

Este raclocmio serve para ressaltar um 

importante ponto vulneravel, presente na 

maioria dos trabalhos que tratam da relagao 

entre crescimento populacional e distribui- 

gao da renda. As analises sobre a questao, 

tanto teoricas quanto empfricas, em geral, 

nao adotam um enfoque desagregado da re- 

lagao recfproca entre o crescimento economi- 

co e o comportamento demografico dos dife- 

rentes subgrupos populacionais. Mais espe- 

cificamente, ha um quesito empfrico central, 
que permanece irrespondido, a saber: ate que 

ponto os nfveis de fecundidade e mortalidade, 

correspondentes a determinados estratos sd- 

cio-economicos, dao origem a diferentes taxas 
de crescimento natural e quais sao suas im- 

plicagoes, no que se refere a distribuigao da 
renda.(i)? 

Dados e Metodos 

Para responder a questao colocada aci- 
ma, foram utilizadas, nesta analise, as tabula- 

goes especiais do censo de 1970, com a fl- 

nalidade de estimar as taxas de fecundida- 

(1) A analise seguinte focaliza um aspecto 
central, embora frequentemente negligen- 
clado, qual seja, o da relagao entre o cres- 
cimento populacional e o desenvolvimento 
economico. De inicio, deve-se observar 
que as t^cnicas aqul adotadas estao sujei- 
tas a Ifmltagoes proprias dos metodos de- 
mograflcos disponfvels. No texto e nas 
notas de rodapd, sao especificadas as im- 
plicagoes dos varies pressupostos t^cnicos, 
nos quais as conclusoes se baseiam. Le- 
vando-se em conta tais limitagoes, os acha- 
dos revelam estimativas nao dispomveis an- 
teriormente, derivadas de parametros nao 
hipoteticos das taxas diferenciais de cres- 
cimento demografico por estratos de ren- 
da. Ademais, as projegoes, alcangadas 
com base nesses valores, ilustram aspec- 
tos importantes da relagao entre cresci- 
mento populacional e distribuigao de ren- 
da. Apesar disso, talvez a analise e as 
reconhecidas limitagoes nela contidas pos- 
sam contribuir para posteriores desenvol- 
vimentos teoricos e metodoldgicos, neces- 
saries a um tratamento mais completo des- 
sas questoes. 
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de e mortalidade por mvel de renda fami- 

liar. Esses parametros fornecem a base de 

determinagao da taxa de crescimento po- 

pulacional especifica de cada classe de 

renda. Para estimar os efeitos potenciais 

das taxas diferenciais de crescimento natu- 

ral sobre o perfil da distribuigao da renda. 

foram feitas projegoes para o ano 2000, pa- 

ra cada categoria de ganhos familiares. A 

analise e. necessariamente, urn exercicio 

logico por natureza, e nao uma tentativa de 

previsao de eventos reais, que possam vir a 

acontecer no final do seculo. Nao obstante, 

esses achados, baseados em valores nao 

hipoteticos das principals variaveis, gera- 

ram estimativas ineditas das taxas de cres- 

cimento populacional por estratos socio- 

economicos e, esses dados, por sua vez, 

fornecem a base para a discussao do im- 

pacto das taxas diferenciais de crescimento 
demografico sobre a concentragao da renda 

e, inversamente, para a discussao do efelto 
causado pela mudanga na distribuigao da 

renda sobre o comportamento demografico 

dos subgrupos populacionais. 

As tabulagoes especiais do censo for- 

necem informagoes por nivel de renda fa- 

miliar, sobre o numero de filhos tidos por 

cada mulher, o numero de nascimentos 

durante os 12 meses precedentes a entre- 

vista, bem como o numero de filhos so- 

breviventes a mesma epoca, por idade da 

mae. Utilizando tecnicas desenvolvidas 

por William Brass (1968), a distribuigao da 

fecundidade e determinada pelo numero de 

filhos tidos nos ultimos 12 meses (fj, ao 

passo que o nivel de fecundidade e repre- 

sentado pelo numero de filhos nascidos 

de mulheres com idade entre 20 a 29 anos 

(PJ. Com o pressuposto de que o nume- 

ro de filhos nascidos de mulheres de de- 

terminada idade deva igualar-se a soma da 

fecundidade por idade dessas mulheres em 

todas as idade previas (Fj), Brass desen- 

volveu um processo (baseado na relagao 

Pj/Fi) de derivagao de um fator de ponde- 

ragao que, aplicado as taxas de fecundidade 

por idade de todas as idades, gera estima- 

tivas precisas do nivel de fecundidade de 

uma populagaoC2). 

As estimativas das taxas de mortalida- 

de derivam-se da proporgao de sobreviven- 

tes entre os filhos nascidos de mulheres 

de idade variando entre 20 a 24, 25 a 29 e 

30 a 34 anos. Esses valores, multiplicados 

por um fator de corregao, produzem esti- 

mativas de probabilidade de morte em ida- 

des exatas de 2, 3 e 5 anos (Brass, 1969). 

Tais medidas de mortalidade infanto-juve- 
nil correspondem a fungao X^O da tabela de 

sobrevivencia; neste caso, 2(i0, S^O e 510. 
Para facilitar comparagoes intergrupais, po- 

de-se combinar as tres probabilidades de 
sobrevivencia em uma medida sintetica de 

mortalidade. Com este proposito, os valores 
210, 310 e 5i0 foram convertidos em estima- 
tivas do numero medio de anos de vida es- 
parada ao nascer (o valor e0 da tabela 

de sobrevivencia)^). 

(2) As estimativas dos niveis de fecundidade 
por renda familiar sao derivadas por meio 
da utilizagao do numero de nascimentos 
ocorridos no ano anterior (f.), para defi- 
nir-se o padrao etario de fecundidade das 
mulheres de 15-49 anos de idade. Esti- 
ma-se o mvel de fecundidade atraves do 
ajustamento do padrao etario, por meio 
da relagao P/F^, onde Pi e o numero 
medio de filhos tidos por mulheres de 
20-29 anos e F., a soma das taxas de fe- 
cundidade especfficas para mulheres de 
15-29 anos. Desse modo, o nivel de fe- 
cundidade em cada classe de renda e 
determinado pelo comportamento da fe- 
cundidade de mulheres mais jovens. Es- 
se procedimento minimiza a relagao, po- 
tencialmente confusa, entre fecundidade e 
e renda familiar, quando filhos mais ve- 
Ihos (nascidos de mulheres mais velhas) 
ingressarem na forga de trabalho. Quan- 
do sao apresentadas por renda familiar, 
as taxas de fecundidade representam o 
nivel de fecundidade implicita na expe- 
riencia reprodutiva das mulheres de 20 a 
29 anos de idade, pertencentes a farm- 
lias com um dado nivel de ganhos mone- 
tarios em 1970 (vide Carvalho, 1976). 

(3) As probalidades de morte nas idades de 
2, 3 e 5 anos podem ser consideradas In- 
dicador minimo dos niveis de mortali- 
dade infanto-juvenil recente (vide Nagoes 
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Com relagao a unidade de analise, os 

estudos de distribuigao da renda (Kuznets, 

1955; 1976; 1978), de fecundidade (Becker, 

Unidas, 1969; Carvalho e Wood. 1978). 
Elas sao mais precisas e refletem me- 
Ihor os nfveis de mortalidade durante o 
penodo 1960-1970, uma vez que se ba- 
seiam em informagoes sobre os filhos, 
em grande parte, nascidos na d^cada an- 
terior ao censo. Os tres valores de X'lO 
sao convertidos em estimativas de expec- 
tativa de vida por transformagao logital, 
utllizando-se, como modelo, a tabela de so- 
brevivencia elaborada para o Mexico (Arria- 
ga, 1968, p. 206-7). Isto firma-se no pres- 
suposto de que o padrao de mortalidade 
mexicano de 1960 se aproxima do padrao 
reiativo ao da populagao total do Brasil e 
ao dos varies subgrupos. O primeiro pres- 
suposto justifica-se, com base em estudos 
comparatives anteriores (Carvalho, 1973) e 
o ultimo certifica-se a luz da notavel estabi- 
lidade dos padroes de mortalidade entre gru- 
pos populacionais geograficamente relacio- 
nados (vide Coale e Demeny, 1966). Mas, 
mesmo que o padrao mexicano diferisse do 
brasileiro, os achados deste estudo nao 
estariam totalmente invalidados, uma vez 
que o foco primordial recai sobre as dife- 
rengas relativas entre os grupos e nao so- 
bre os niveis absolutos de mortalidade. 
Sao necessarios certos cuidados, quando 
as taxas de mortalidade sao apresentadas 
por renda familiar. As estimativas de ex- 
pectativa de vida devem ser interpretadas 
tendo-se em mente o seguinte: as estimati- 
vas representam a expectativa de vida me- 
dia ao nascer no periodo de 1960-1970, que 
corresponde a experiencia de mortalidade 
dos filhos nascidos de mulheres que ti- 
nham de 20 a 34 anos de idade em 1970, 
encontradas em domicflios com certa ren- 
da monetaria naquele ano. 

Por fim, os metodos de Brass de estima- 
gao dos nfveis de fecundidade e mortalida- 
de baseiam-se no pressuposto de taxas de 
ocorrencias vitais constantes. Este pres- 
suposto mostra-se menos problematico no 
caso da fecundidade no Brasil, a qual, ate 
1970, permanecia razoavelmente estavel. 
Por outro lado, sabe-se que a mortalidade 
havia decafdo nas decadas anteriores ao 
censo de 1970 (vide Carvalho e Wood, 1978). 
Uma vez que o metodo de Brass baseia-se 
em urn perfodo retrospectivo, ha a propa- 
bilidade de que os nfveis de mortalidade 
tenham sido superestimados. Entretanto, 
o principal objetivo deste trabalho e proce- 
der a uma analise comparativa das taxas 
de crescimento natural, por meio de cate- 
gorias de renda familiar. Uma vez que a taxa 
de crescimento, em uma populagao fecha- 
da, § a diferenga entre nascimentos e mor- 

1976) e mortalidade (Carvalho e Wood, 

1978) oferecem argumentos teoricos e em- 

pfricos convincentes para que seja foca- 

lizada, aqui, a famflia, em vez do indivfduo. 

Os estudos sobre a magnitude da distri- 

buigao da renda que utilizam entidades 

menores, tais como pessoas, superestimam 

o grau de desigualdade, em razao da pre- 

senga de pessoas que podem nao estar 

engajadas em atividades remuneradas, co 

mo, por exemplo, mulheres casadas, os 

multos jovens e os velhos. Tais indivfduos 

sao tratados, com maior propriedade, como 

membros de uma famflia, que e o locus 
das decisoes relativas a geragao e dispo- 

sigao da renda pelos membros economica- 

mente ativos e dependentes da unidade 

(Kuznets, 1976, p. 7). Sendo um conceito 

de grande significagao para a analise tan- 
to dos processos demograficos, quanto da 

distribuigao da renda, a renda familiar, por- 

tanto, neste estudo, fornece a base para 

a divisao da populagao total do Brasil em 

estratos socio-economicosO). 

tes, a superestimagao do nfvel de mortali- 
dade faz surgir, como consequencia, um 
vies conservador, nesta analise, das taxas 
de crescimento populacional. 

(4) Ha varias limitagoes importantes, relaciona- 
das ao uso da renda familiar como um 
criterio de definigao de subgrupos popula- 
cionais: a) a medida da renda, derivada 
do censo, baseia-se, unicamente, na renda 
monetaria. Nao inclui, portanto, outras 
fontes nao monetarias que integram toda a 
renda familiar: b) ha uma importante distin- 
gao entre a distribuigao da renda entre fa- 
mflias e a distribuigao da renda familiar 
entre os indivfduos. As famflias maiores 
tendem a mostrar rendas maiores, em vir- 
tude do maior numero de ganhadores, po- 
rem rendas menores por membro da famf- 
lia. Como resultado disso, no que se refere 
a distribuigao da renda familiar, a identida- 
de dos pobres tende a mascarar-se, em vir- 
tude da inclusao da maior parte dos po- 
bres nas famflias maiores com renda total 
maior. Fosse a analise baseada em cate- 
gorias de renda familiar per capita (o que 
nao e possfvel com o conjunto de dados 
disponfveis), o diferencial de fecundidade 
e mortalidade bem como o grau de desi- 
gualdade da renda seriam maiores (vide 
Potter, 1978). Portanto, os diferenciais 
evidenciados neste estudo constituem, pro- 
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Jose A. M. de Carvalho & C. Wood 

Distribuigao da Renda e 

Crescimento Populacional 

A tabela 1 apresenta as estimativas de 

fecundidade e mortalidade, por mvel de 

renda familiar. Pode-se entender a taxa de 

fecundidade total, dada na coluna 2, como 

o numero de filhos que, em media, uma 

mulher teria, se sua experiencia reprodu- 

tiva fosse a mesma experiencia das mu- 

Iheres do corte transversal a epoca da ob- 

servagao. O valor e mais alto entre as mu- 

Iheres do grupo mais pobre (7,6) e cai com 

o aumento da renda, ate atingir urn baixo 

numero de 3,3 filhos, por mulher, em fa- 

mflias que ganham acima de CrS 500,00 

por mes. Portanto, as mulheres dos gru- 

pos mais pobres tern mais do dobro do 

numero medio de filhos nascidos, compa- 

rativamente as que pertencem a mais alta 

categoria de renda. Tal padrao coaduna-se 

com a expectativa de que o tamanho da fa- 

milia varia, inversamente, com o status 

socio-economico. 

A coluna 3 mostra as estimativas do 

numero medio de anos de expectativa de 

vida ao nascer. A expectativa de vida, pa- 
ra o Brasil como um todo, e de 53,4 anos(5). 
Quando as estimativas de mortalidade sao 
decompostas por mvel de ganhos familiares, 

os resultados indicam uma relagao direta en- 
tre expectativa de vida e renda. As fami- 
lias do grupo mais rico gozam de uma dura- 

gao media de vida de 62 anos, isto e, expec- 
tativa de vida 12 anos mais longa que o se- 
tor mais pobre da populagao (49,9 anos). 

vavelmente, estimativas moderadas, se 
comparadas as analises baseadas em me- 
didas mais refinadas de ganhos familiares 
per capita. 

(5) As estimativas de expectativa de vida do 
periodo 1960-1970 sao um tanto diferentes 
de outros achados publicados ateriormente 
(por ex., Carvalho, 1974). Atribui-se tal 
ocorrencia a dois fatores: a) as estimati- 
vas anteriores baseavam-se em dados pre- 
liminares e nao nas tabulagoes finais do 
censo; b) as tabulagoes especiais do censo 
de 1970, desagregadas por renda familiar, 
utilizadas neste estudo, excluem indivf- 
duos que nao declararam qualquer renda 
monetaria ou os que nao se tenham decla- 

PR0JEQ5ES POPULACIONAIS 

PARA O ANO 2000 

A taxa de fecundidade total (coluna 2) e 

o mvel de expectativa de vida ao nascer (co- 

luna 3) sao utilizados para projetar o tama- 

nho da populagao de 1970, para cada inter- 

valo de renda familiar (coluna 4) no ano 2000 

(coluna 6) C6). Se os mveis correntes de 
fecundidade e mortalidade permanecerem 

constantes, a populagao total do Brasil cres- 

cera a uma taxa media anual de cerca de 
2,7% (coluna 8). Tal fato sugere que, no fi- 

nal do seculo, a populagao total sera supe- 

rior ao dobro da populagao de 1970(7). Po- 

rado membros de uma familia. Os indivfduos 
pertencentes a ambas as categorias corres- 
pondiam em 1970 a 2% da populagao to- 
tal do Brasil. 

(6) As projegoes populacionais para o ano 2000 
foram feitas a parti r do Computational 
Methods for Population Projections with 
Particular Reference to Development Plan- 
ning, publicado pelo Population Council (vi- 
de Shorter, 1978). As tabulagoes especiais 
do censo de 1970 incluiam dados sobre a 
populagao total, por nivel de renda familiar, 
mas forneciam os dados por idade apenas 
relatives a faxa etaria de 15-49 anos. Des- 
se modo, e desconhecida a distribuigao 
etaria da populagao mais jovem (0-14) e 
mais velha (49+). Portanto, as proje- 
goes basearam-se nas distribuigoes etarias 
estaveis, correspondentes aos niveis de fe- 
cundidade e mortalidade especificos de 
cada uma das quatro categorias mais im- 
portantes de renda familiar. A comparagao 
entre as distribuigoes estaveis da poula- 
gao de 15-49 anos de idade e as distri- 
tribuigoes reais para a mesma faixa etaria 
revela diferengas minimas entre ambas 
(menos de 1% a cada intervalo de cinco 
anos), exceto na categoria mais alta de 
renda, na qual o modelo estavel mostrou 
tendencia a subestimar a proporgao da po- 
populagao de idades mais jovens. 

(7) Estima-se que a populagao total do Bra- 
sil em 1970 tenha sido de 93 milhoes de 
habitantes. O numero aqui utilizado e bas- 
tante inferior, uma vez que exclui pessoas 
que nao eram membros de uma familia 
ou que nao tenham declarado qualquer ren- 
da. Por conseguinte, a analise ressalta as 
alteragoes das proporgdes relativas da po- 
pulagao por renda famliar, em vez de alte- 
ragoes de tamanho absolute dos subgrupos 
populacionas. 
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rem, a combinagao dos mveis de fecundida- 
de e mortalidade, especfficas de cada cate- 

goria de renda familiar, resultara em taxas 
muito diferentes de crescimento natural, re- 

lativas aos subgrupos populacionais. Tal co- 
mo mostra a coluna 8, a taxa crescimento 

anual e de 3,2% para o grupo mais pobre, 
e de 1,1% para as familias pertencentes ao 

intervalo de renda mais aita. Consideran- 
do-se o tempo necessario para que o nume- 
ro dos que compoem o setor de renda mais 
alto seja dobrado, isto e, 63 anos, a popula- 
gao mais pobre tera, neste mesmo periodo, 

quase que triplicado seu tamanho (coluna 9). 

O metodo de projegao utilizado pressu- 

poe que os niveis de fecundidade e morta- 
lidade de cada subgrupo populacional, em 
1970, permanegam constantes nos proximos 
trinta anos. Em segundo lugar, pressupoe 
que as mulheres pertencentes a urn dado in- 

tervalo de renda familiar, a epoca da entre- 

vista, bem como seus filhos nascidos, per- 
manegam na mesma categoria, sujeitos as 

correspondentes taxas de ocorrencias vi- 
tais. Em outras palavras, o modelo de 

crescimento pressupoe parametros demo- 
graficos fixos e mobilidade social zero. 

Como tal, o exercicio da tabela 1 represen- 
ta uma projegao da populagao, baseada nos 

parametros observados no corte transver- 
sal de 1970 em vez de uma previsao dos 

eventos do final do seculoW. 

Os valores constantes da tabela 1 des- 
pertam interesse, principalmente, por se- 
rem hipoteticos. Refletem as taxas de cres- 

cimento natural, implfcitas nos niveis de fe- 

cundidade e mortalidade de 1970, caso as 
taxas de ocorrencias vitais permanegam 

inalteradas. Para fins de analise, os resul- 
tados das projegoes servem como refe- 
rencia para a investigagao sobre os efeitos 
de pressupostos mais complexos (tabela 3, 
a ser analisada). Tambem, ilustram varies 

(8) Essas projegoes baseiam-se em taxas de 
crescimento natural, associadas aos niveis 
de fecundidade e mortalidade. A tabela 
3 incorpora pressupostos mais complexos 
nas projegoes (fecundidade e mortalidade 
declinantes e mobilidade social). 

aspectos da relagao entre o crescimento 
populacional, pobreza e distribuigao da 
renda. 

Antes da pormenorizagao dos achados pro- 

porcionados pela tabela 1, e importante ob- 

servar que ha duas maneiras pelas quais os 

dados podem ser intepretados: uma delas 

concentra-se sobre as mudangas ocorridas 
no tamanho absoluto da populagao em cada 

estrato de renda; a outra, baseada em uma 

medida resumida de distribuigao da renda, 

centraliza-se nas mudangas ocorridas na po- 
breza relativa. Estes dois enfoques apli- 

cam-se a diferentes questoes. Isto e evi- 
dente, pelo fato de que a diferenga relativa 
entre os ricos e os pobres, como reflete o 

valor do coeficiente de Gini, pode aumentar 

ou diminuir, embora isso signifique pouco 
no que se refere as mudangas nas propor- 

goes de populagao dispostas entre as cate- 
gorias de renda familiar. Na analise que 
segue, o significado desta distingao torna-se 
claro. 

As projegoes populacionais apresenta- 
das na tabela 1 mostram o impacto das ta- 

xas diferenciais de crescimento natural so- 
bre a distribuigao proporcional da populagao 

por renda familiar. A mudanga pode ser ob- 

servada pela comparagao da distribuigao per- 
centual da populagao de 1970 com a da po- 

pulagao do ano 2000. Em 1970, quase 63% 

da populagao eram de familias com ganhos 

mensais totais de CrS 300,00, ou menos, e 
22,1% eram do grupo de renda mais alta. 

As projegoes para o final do seculo indicam 
que a proporgao dos dois intervalos mais 

baixos aumenta para quase tres quartos da 

populagao (73%), ao passo que o percentual 
da categoria mais alta de renda cai para 
13% da populagao total, isto e, uma queda 
de 9,1 pontos percentuais, revelando mudan- 
ga substancial na composigao economica da 

populagao brasileira. Ceteris paribus, o 

aumento da proporgao da populagao pobre 

devera representar o efeito de uma alta taxa 
de crescimento natural entre os grupos de 

baixa renda. Embora nada haja de surpre- 

endente nesta conclusao, os achados forne- 
cem, nao obstante, estimativas empiricas da 
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magnitude do efeito das taxas diferenciais 

de crescimento populacional, implicitas nas 

taxas de fecundidade e mortalidade especifi- 

cas por categoria de renda relativas a 1970. 

A analise das mudangas do grau de con- 

centragao da renda baseia-se no coeficiente 
de Gini, mdlce este que varia de 0 (igualda- 

de total) a 1 (maxima concentragao). Esta 

analise requerer um pressuposto adicional 

que deve ser, necessariamente, explicitado. 

De modo especifico, os coeficientes de Gi- 

ni constantes da tabela 1, bem como os da 

tabela 3, foram calculados com base no pres- 

suposto de que a renda per capita em cada 

estrato de renda familiar permanega cons- 

tante entre 1970 e 2000. 

Tal pressuposto decorre do objetivo do 
presente estudo. Como foi dito anteriormen- 

te, nao se pretende, aqui, que as projegoes 

para o ano 2000 fornegam previsao dos even- 
tos do final do seculo; o objetivo e, antes 

de tudo, gerar estimativas da magnitude das 
taxas de crescimento natural dos subgrupos 
populacionais e investigar o efeito puramen- 
te demografico das taxas diferenciais de 
crescimento populacional sobre a distri- 

buigao da populagao por faixa de renda. 
Deste modo, nao e considerada a provavel 

ocorrencia de efeitos secundarios, presentes 

na vida real, tais como: acrescimos ou de- 

crescimos nos salaries em razao da .escas- 
sez ou excesso de mao-de-obra que poderia 
advir do ritmo mais rapido ou mais lento de 

crescimento populacional por classes sociais; 

impacto causado por taxas mais baixas ou 

mais altas de investimentos sociais basicos, 

cujos beneffcios poderiam ser diferencial- 
mente distribuidos entre os subgrupos po- 

pulacionais, ou, finalmente, mudangas havi- 
das na. renda media, resultantes das poupan- 

gas e investimentos. O crescimento da ren- 

da total entre 1970 e 2000, e as mudangas 

da distribuigao dessa renda que resultassem 

de tais fatores, assim como de outros que 

fossem citados, representam, sem duvida, 

importantes questoes. Porem, a incorpora- 
gao, neste estudo, de pressupostos relatives 

a mudangas ©corridas nessas dimensoes fu- 

giria ao escopo do mesmo — o estudo do 

problema da distribuigao da renda a partir 

da otica demografica. 

O efeito das taxas diferenciais de cresci- 

mento populacional sobre a concentragao da 

renda no Brasil evidencia-se pelas alteragoes 

do coeficiente de Gini entre 1970 e 2000, 

apresentadas na ultima linha da tabela 1. A 

queda de 0,4986 para 0,4885 no indice in eta; a 

uma distribuigao mais igualitaria no final ao 
seculo. Isto parece paradoxal, em razao do 

aumento da proporgao da populagao nas ca- 

tegorias de renda mais baixa. Entretanto, o 

mdice e inferior no ano 2000, em razao da 

queda relativamente grande do tamanho da 

populagao do estrato de renda mais alta. A 

queda da proporgao dos que ganham acima 
de CrS 500,00 de 22,1% para 13% resulta 

numa distribuigao mais igualitaria da renda 
no final do penodo de projegao. Como foi 

observado antes, a redugao das desigualda- 
des relativas nao implica uma proporgao me- 
nor da populagao total no grupo de renda 
mais baixa. Desse modo, o coeficiente de Gi- 
ni e inferior no ano 2000, o que indica uma 

redugao da concentragao da renda. Entretan- 
to, a renda familiar media, per capita, cai em 

24%, isto e, de CrS 82,23 para CrS 62,36 
face a maior proporgao de populagao nos es- 
tratos de renda mais baixa. Se a renda total 

tivesse aumentado para fins da projegao, a 

renda familiar media per capita da popula- 

gao como um todo teria aumentado, porem 
o coeficiente de Gini permaneceria inalte- 
rado, ja que o aumento seria, proporcional- 

mente, o mesmo em todas as categorias de 
renda familiar. 

Os m^todos utilizados na tabela 1 podem 
ser empregados para intervalos menores de 

renda familiar (tabela 2). Embora as esti- 
mativas das taxas de fecundidade e morta- 

lidade sejam menos estaveis, em razao do 

menor numero de casos(9), uma visao mais 

desagregada revela padrdes importantes 

que nao seriam percebidos se a andlise se 

baseasse, unicamente, em intervalos maio- 
res. 

(9) As estimativas de expectativa de vida das 
categorias superiores de renda familiar 
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£ de particular importancia a taxa de fe- 

cundidade total estlmada de 7,4 filhos por 

mulher, no grupo mais pobre (CrS 1 a CrS 50), 

comparada ao numero medio de filhos, ligeira- 
mente mais alto, por mulher da categoria mais 

proxima de renda familiar (Cr$51 a CrS 100). 

Muito provavelmente, o aumento da fecundi- 

dade, associado a maiores recursos econo- 

micos, e atribuido a subfecundidade e a 

mortes fetais que possam afligir as mulhe- 
res dos estratos mais pobres. O padrao 

curvilineo da mudanga de fecundidade re- 

flete-se nas taxas anuais de crescimento 

populacional que aumentam de 3 para 3,2% 
e, entao, decaem nos mveis superiores de 

renda. 

Um panorama mais detalhado da estru- 

tura do crescimento populacional reflete, 

tambem, uma amplitude maior de taxas 
anuais de crescimento. Com excegao do 

grupo mais pobre, o padrao observado re- 
vela uma queda gradual e, aproximadamente, 
linear ate cerca de CrS 500,00 de renda fa- 
miliar mensal, seguida de uma queda abrup- 

ta da taxa de crescimento, para 0,3% da 

populagao de familias com ganhos superio- 
res a CrS 2.000,00. Com uma taxa de cres- 

cimento proxima a zero, o tempo de dupli- 

cagao do grupo mais alto de renda equivale 

a 231 anos, perfodo dez vezes mais longo 

do que o exigido para a duplicagao da popu- 

lagao mais pobreC10). 

parecem instaveis. Por exemplo, e impro- 
vavel que o grupo de renda mais alta se 
caracterize por uma expectativa de vida 
mais baixa de que as familias que ganham 
de CrS 1.501,00 a CrS 2.000,00 por mes. 

(10) A taxa de fecundidade total do mais alto 
estrato de renda (2000+) e de 2,0, isto e, 
abaixo da de substituigao, embora a proje- 
gao indique uma taxa de crescimento li- 
geiramente positiva (0,3). Isto se deve a 
distribuigao etaria da populagao nessa cate- 
goria de renda, a qual se deriva da distri- 
buigao da populagao estavel definida pe- 
las fungoes de fecundidade e mortalidade, 
correspondentes ao grupo de renda de 
500+ (vide nota de rodape 6). A taxa in- 
trinseca de crescimento, associada a taxa 
de fecundidade total de 2,0 e a expectativa 
de vida de 63,9 anos, e negativa (-0,4). 

MOBILIDADE SOCIAL E ALTERAgOES 

NAS TAXAS DE OCORRENCIAS VITAIS 

A mobilidade social ascendente pode ate- 
nuar o impacto das taxas diferenciais de 

crescimento populacional sobre a distribui- 

gao da renda. O movimento de individuos de 
um nivel de renda mais baixo para um mais 

alto altera, diretamente, a proporgao de pes- 

soas presentes em cada categoria de renda 

A mobilidade, tambem, causa um efeito in- 

direto sobre a distribuigao da renda na me- 

dida em que os individuos que se movimen- 
tam entre'as categorias tornam-se sujeitos 

as taxas de crescimento natural, correspon- 

dentes aos estratos aos quais se destinam. 

A mobilidade ascendente implica uma popu- 
lagao pobre menor, com altas taxas de cres- 
cimento demografico e uma maior populagao 

de renda mais alta, com baixas taxas de 

crescimento. Portanto, a mobilidade ascen- 
dente contribui para uma distribuigao mais 
equitativa da renda por meio de seu eteito 

direto sobre as proporgoes populacionais 
presentes em cada grupo de renda e por 
meio de seu efeito indireto sobre o ritmo 
de crescimento demografico em cada estra- 
to de rendaCD 

(11) £ complexa a relagao entre mobilidade so- 
cial e distribuigao da renda. Se a mobili- 
dade social caracteriza todas as familias, 
de maneira equitativa, em uma populagao, 
a distribuigao da renda familiar, que e me- 
dida relativa, permanece inalterada pela 
agao do efeito causada pela movimentagao 
de numeros iguais de familias de uma cate- 
goria de renda para a proxima. Porem a 
medida que os casais em movimento as- 
sumem as taxas de ocorrencias vitais da 
categoria de destine, a mobilidade, mesmo 
no caso limitado observado acima, altera a 
proporgao da populagao sujeita a taxas di- 
ferentes de crescimento natural e, ceteris 
paribus, causa efeito indireto sobre a futu- 
ra distribuigao da renda. Para que se pos- 
sa determinar se a mobilidade atenua ou 
exacerba o impacto causado pelas taxas 
de crescimento dos subgrupos sobre a dis- 
tribuigao da renda familiar, fica-se na de- 
pendencia de saber que proporgao de qual 
grupo, ate que ponto e em que diregao se 
move. Como se observa adiante, por 
exemplo, o deslocamento do grupo de ren- 
da mais baixa para o imediatamente su- 
perior implica a sujeigao de uma propor- 
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TABELA 3 

PROJEQOES POPULACIONAIS PARA O ANO 2000 

INCLUINDO MOB1LIDADE SOCIAL E ALTERAQOES 

DAS TAXAS DE OCORReNCIAS VITAIS 

Estratos de Renda 

1-150 151-300 301-500 500+ 

Populagao Renda Familiar Per Capita 

18,55 41,97 74,99 237,61 

(1) (2) (3) (4) Total 

A. Populagao 1970* 

Total (1) 29.113 24.057 13.098 18.773 85.041 
Percentual (2) 34,2 28,3 15,4 22,1 99,9 

Coeficiente de 
Gini (3) 0,4986 

B. Populagao 2000: fecundidade e mortalidade constantes e sem mobilidade* 
Total (4) 82.025 63.346 28.078 25.855 199.304 
Percentual (5) 41,2 31,8 14,1 13,0 100,1 
Taxa de Cres- V 

cimento (6) 2.2 3.0 2.4 1.1 2.7 

Coeficiente de 
Gini (7) 0,4885 

C. Populagao 2000: fecundidade e mortalidade constantes e mobilidade ascendente 
Total (8) 67.268 65.867 32.631 29.297 195.063 
Percentual (9) 34,5 33,8 16,7 15,0 100,0 
Taxa de Cresci- 
mento (10) 2,8 3,1 2.8 1.4 2,6 
Coeficiente de 
Gini (11) 0,4830 

D. Populagao 2000: fecundidade e mortalidade constantes e sem mobilidade 
Total (12) 76.524 52.572 21.323 22.494 172.913 
Percentual (13) 44,3 30,4 12,3 13,0 100,0 
Taxa de Cresci- 
mento (14) 3,0 2.5 1.6 0,6 2.3 
Coeficiente de 
Gini (15) 0,4984 

E. Populagao 2000: fecundidade e mortalidade constantes e mobilidade ascendente 

Total (16) 64,220 53.513 24.950 27.228 169.911 
Percentual (17) 37,8 31,5 14,7 16,0 100,0 
Taxa de Crescl- 

mento (18) 2.6 2.5 1.9 1.1 2.2 
Coeficiente de 

Gini (19) 0,4966 

* Fonte: Tabela 1 
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Tanto o efeito das mudangas das taxas de 

ocorrencias vitais como a mobilidade social 

ascendente "intergeragoes" sao simulados 

na tabela 3. O tamanho da populagao e a 

proporgao de pessoas em cada estrato de 

renda em 1970 sao apresentados no painel 

A dessa tabela. Tal distribuigao servira co- 

mo ponto de referencia para analise dos re- 

sultados das projegoes subsequentes. O 

panel B, por exemplo, mostra o efeito da 

projegao da populagao para o ano 2000, man- 

tendo-se constantes a fecundidade e a mor- 

talidade, sem prever qualquer mobilidade en- 
tre os nlveis de renda. Os resultados, tal 

como foram analisados anteriormente, evi- 

denciam maior proporgao de populagao 
no estrato mais pobre e uma queda no 

numero relativo de pessoas do estrato mais 
alto (vide linhas 2 e 5). 

O painel C Simula a mobilidade social as- 

cendente. Os resultados foram obtldos a 
partlr do pressuposto de que 20% dos fi- 

Ihos nascldos de pals pertencentes a uma 

dada categoria de renda (i) ascendem a um 
nfvel de renda mais proximo (j1), ao In- 

gressarem na forga de trabalho (falxa de 

15-24 anos). A mobilidade fol inserida em 
tres pontos, ao longo do penodo da proje- 

gao, Isto e, 1970, 1980 e 1990. Comparatlva- 
mente ao painel B, isto e, fecundidade e 

mortalidade constantes e sem mobilidade, a 
mobilidade ascendente reduz a proporgao po- 

pulacional do grupo de renda mais baixa em 

gao maior de populagao de baixa renda a 
uma taxa ligeiramente mais alta de cresci- 
mento natural. £ possivel simular outros 
efeitos, tais como o impacto da mobilidade 
descendente. Tais questdes, no entanto, 
desviariam o objetivo b^sico desta parte do 
trabalho. Nao se procura aqui incorporar 
estimativas correntes de taxas de mobili- 
dade, ou mesmo testar o modelo teorico 
de estratificagao no Brasil. As projegoes 
apresentadas baseiam-se em montante pre- 
sumido que representa a mobilidade as- 
cendente intergeragdes, com a finalidade 
de mostrar o mecanismo pelo qual a mo- 
bilidade influencia as relagdes existentes 
entre as taxas de crescimento demogr^fi- 
co dos subgrupos e a distribuigSo da 
renda. 

e 9), A proporgao da populagao nos niveis 

intermediaries de renda (coluna 2 e 3) per- 

manece, aproximadamente, a mesma, uma 

vez que estes estratos tanto liberam quan- 

to recebem individuos em movimento. O 

percentual dos grupos de renda mais alta 

aumenta em 2 pontos no ano 2000. O espe- 
rado efeito positive da mobilidade ascenden- 

te sobre o perfil da distribuigao e indicado 

pela queda do coeficiente de Gini, isto 6, de 

0,4885 (painel B) para 0,4830 (painel C). A 

renda per capita cresceria em 10%, isto e, 
de OS 62,36 para Cr$ 68,80, para a popula- 

gao como um todo. 

0 painel D Simula os efeitos de uma que 
da da fecundidade e da mortalidade, sob 

condigoes de mobilidade social zero. Pres- 

supoe que as taxas de fecundidade e mor- 

talidade dos estratos de renda i caiam, line- 
armente, aos mveis correspondentes a 

1 _|_i, em 1958, e a i 2, em 2000. Relativa- 

mente aos estratos mais altos de renda, 

pressupoe uma taxa de fecundidade total de 

2,2 (nivel de substituigao) e uma expectati- 
va de vida de 65,5 anos (a mais alta da ta- 
bela 2) em 1985, permanecendo constante 
dai para frente. Os resultados do painel D 

indicam que uma queda da fecundidade e da 

mortalidade, ao ritmo e magnitude supostos 
nessa simulagao, nao atinge uma igualda- 

de de renda maior. De fato, o coeficiente 
de Gini e maior que os resultados da pro- 

jegao alcangada em condigoes de fecundida- 
de e mortalidade constantes (painel B), bem 

como os resultados alcangados com base 
em fecundidade e mortalidade constantes e 

mobilidade social ascedente (painel C). En- 
tretanto, como foi enfatizado anteriormente, 

as alteragoes no mdice de concentragao da 
renda nao devem ser confundidas com alte- 

ragoes na proporgao dos mais pobres na 

populagao. Desse modo, a complexa intera- 
gao entre os niveis de fecundidade e mor- 

talidade em mutagao e as taxas de cres- 

cimento populacional por estratos de renda, 

simulada no painel D, resulta num coeficien- 

te de Gini (0,4984) quase identic© a distribui- 
gao original de 1970 (0,4986). Isso nao 

deve ocultar a posslbilidade de que as hi- 
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poteticas alteragoes das taxas de ocorren- 
cias vitals reduzam, de fato, o tamanho ab- 

solute) da populagao total no ano 2000 e 

que resultem em numero substancialmente 
menor de pessoas na categoria de renda 

mais balxa em comparagao a projegao alcan- 

gada com base em fecundidade e mortalida- 
de constantes (vide linhas 3 e 9). 

O impacto conjunto de uma alteragao das 
taxas de ocorrencias vitals e da mobilidade 
social ascendente e mostrado no palnel E. 
Sao posslveis muitas observagoes, a partir 
da comparagao destes resultados, com os 
dos quatro palneis da tabela 3. Entretanto, 
a mals importante provem da comparagao 

do palnel E com a distribuigao populacional 
por renda em 1970 (palnel A). A despeito 
da mobilidade "Intergeragoes" e da queda 

substancial da fecundidade durante o perio- 
do de projegao, a renda per capita da popu- 

lagao como um todo cai em 16%, isto e, de 

CrS 82,23 para Cr$ 69,32. O coeficlente de 
Gini de 0,4966 no ano 2000, comparado ao 
de 0,4986, em 1970, indica, apenas, uma li- 
geira desconcentragao da renda ao final do 
seculo. 

Distribuigao da Renda e 

Crescimento Populacional 

Na segao anterior foi focalizado o Impacto 
das taxas diferenclais de crescimento popu- 

lacional sobre os estratos soclo-economicos 
na futura distribuigao da renda. Porem, na 
medida em que os mvels de fecundidade e 

mortalldade se mostram sensfveis as con- 

digoes economicas, segue-se, tambem, que 
uma mudanga no montante da renda dos sub- 
grupos populacionais afetara as taxas de 

crescimento dos subgrupos. Posta dessa 
maneira, a logica anteriormente adotada e 

revertida e o ponto central, agora, e o 
impacto da distribuigao da renda sobre o 

padrao de crescimento populacional. 

Analises feitas sobre a distribuigao da ren- 
da no Brasil mostram que as altas taxas de 
crescimento anual do PNB, registradas nos 

anos 60, associavam-se ao aumento da con- 
centragao de renda naquela decada. Embora 

as estimativas feitas sobre o grau da mu- 

danga ocorrida variem segundo o metodo e 

os dados utilizados, um bom numero de es- 

tudos (Bacha, 1979; Duarte, 1971; Fishlow, 
1972; Hoffman, 1975; Langoni, 1973) conclui 

que o coeficiente de Gini, relative ao Brasil, 

ja entre os mais altos da America Latina na 
decada dos 50 (ECLA, 1971), aumentou, con- 

sideravelmente, durante o penodo da recente 

expansao economica. De acordo com o censo 
demografico de 1970, a relagao entre as ren- 

das medias dos 20% mais bem remunera- 
dos e dos 40% mais mal remunerados da 
forga de trabalho era de cerca de 9 para 1, 
em 1960, e 12 para 1, em 1970 (Pfeffermann 

& Webb, 1979). 

Esta tendencia fica evidente numa com- 
paragao dos dados sobre a distribuigao da 
renda relatives a populagao economicamente 
ativa de dez anos de idade ou mais em 
1960 e 1970 apresentados na tabela 4. A 

proporgao da renda recebida pela metade 
mais pobre da populagao caiu em 4 pontos 

percentuais. O percentual da renda dos gru- 
pos intermediaries caiu ligeiramente ao pas- 
so que os que pertencem ao decil mais 
alto aumentaram sua participagao na renda 
total em cerca de 10 pontos percentuais. 

Antes de tirar conclusoes, do ponto de 

vista demografico, acerca destes dados, e 

importante observar que o grau de concen- 

tracao da renda e uma medida relativa. Por- 
tanto, a pobreza relativa pode aumentar, ao 

mesmo tempo em que melhora o padrao de 
vida absolute dos pobres ou vice-versa. En- 
tretanto, com respeito ao padrao demogra- 
fico, a questao crucial e o mvel de renda 

absoluta, uma vez que as taxas de fecundi- 
dade e mortalidade dos pobres devem, pri- 
mordialmente, mostrar-se sensfveis as mu- 
dangas no padrao de vida reaK12). Nesta 

perspectiva, os numeros constantes da 
ultima coluna da tabela 4 sao relevantes 
para esta analise. Os dados indicam que, 
entre 1960 e 1970, a renda real media dos 

(12) Vide a resposta de Birdsall (1977) a Repetto 
(1977), para uma discussao instrutiva sobre 
este ponto. 
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50% mais pobres da populagao aumentou 

apenas em 1%, ao passo que os pertencentes 
aos 3 decis mais altos obtiveram ganhos con- 

sideraveis. 

Revela-se complexa a especulaQao acerca 

do impacto desta tendencla sobre o compor- 
tamento demografico da populagao brasileira. 

Uma vez que a taxa de crescimento popula- 
cional e uma fungao da diferenga entre nas- 

cimentos e dbitos, o aumento da renda cau- 
sa dois efeitos que levam a duas diregoes 

opostas: uma queda do nfvel da fecundidade, 
em condigoes de mortalidade constante, Im- 

plica uma taxa de crescimento mais baixa, ao 
passo que a redugao da mortalidade, man- 
tendo-se constante a fecundidade, tern como 

efeito o aumento da taxa de crescimento po- 
pulacional. Uma vez que tanto os niveis de 
fecundidade quanto os de mortalidade alte- 
ram-se simultaneamente, o efeito da renda 
sobre a taxa de aumento demografico mos- 
tra-se ambiguo. 

A previsao do impacto da mudanga causa- 
da pela renda € complicada, ainda mais, por 

efeitos complexes. Isto 6, a medida que 
cresce a renda, as v^rias classes exibem res- 
postas marginals diferentes, no que se 
refere ao comportamento da mortalidade e 
da fecundidade. Enquanto a relagao renda- 

fecundidade e inversa em grande parte dos 
intervalos de renda. os achados analisados 

na segao anterior sugerem que, em niveis 

muito baixos de renda, o oposto pode ser 

verdade. Se a desnutrigao e as doengas 
deprimem a fertilidade dos muito pobres, a 

melhoria do padrao de vida provocaria au- 

mento de sua fecundidade. As estimativas 

apresentadas na tabela 2, por exemplo, su- 
gerem que politicas redistributivas que vies- 

sem a aumentar a renda familiar do nivel de 
Cr$ 1,00 a Cr$ 50,00 para o de Cr$ 51,00 a 
Cr$ 100,00 poderiam resultar em um ligeiro 

aumento da taxa de fecundidade total, isto 
de 7,4 para 7,6. Entretanto, aumentos de 
renda subseqiientes poderiam resultar 

numa redugao da fecundidade, embora com 

retornos decrescentes para os aumentos 

de renda nos intervalos superiores. 

Portanto, no que se refere Ss diferentes 

classes de renda, a relagao entre mudan- 

gas na renda e na fecundidade nao seria 

uniforme, nem em magnitude nem em di- 
regao. 

Os efeitos da renda sobre a mortalidade 

sao, tamb^m, presumivelmente complexes, 

em razao das diferengas das causas de 

morte predominantes nas classes de renda. 
De acordo com uma anatogia grafica de 

Bourgeois-Pichat (citada em Nagoes Uni- 

das, 1973, p. 26-27), a mortalidade com- 

poe-se de causas de morte que diferem, 

entre si, na resistencia ao controle, assim 

como as camadas de uma formagao rocho- 

sa diferem, entre si, em sua resistencia a 
erosao. As camadas de causas "moles", 

devidas a doengas infecciosas e parasiti- 

cas, sao eliminadas em primeiro lugar, 
mas, a medida que cai a mortalidade, sua 
estrutura "se enrijece", pois as causas de 

morte menos susceptiveis a tratamento 
(por exemplo, doengas cardio-vasculares) 
assumem importancia proporcionalmente 
maior. Uma vez que os grupos mais po- 

bres sao assediados, primordialmente, por 
causas de morte "moles" pequenos au- 
mentos da renda real e medidas de saude 

publica de baixo custo em comunidades 
(tais como esgotos, agua corrente etc.) 
alcangam redugoes consideraveis no nivel 

de mortalidade. Na medida em que se 
mantem sob controle as doengas infeccio- 

sas, as melhorias adicionais passam a de- 
pender de servigos medico-hospitalares e 

acesso a medicina curativa dirigidos para 

o individuo, ambos mais dispendiosos. 
Desta maneira, no que se refere & queda 

da mortalidade. os investimentos em saude 
publica e os pequenos aumentos da renda 

real mostram-se susceptiveis de causar 
maior impacto entre os pobres. 

A complexidade dos efeitos da renda 
sobre a fecundidade e a mortalidade tor 
na dificil determinar o efeito potencial das 
recentes mudangas havidas na distribuigao 
da renda no Brasil sobre as taxas de cres- 

cimento populacional dos subgrupos. A 

incorporagao desses fatores a previsdes 
populacionais exigiria o conhecimento de 
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alteragoes futuras da renda real per clas- 

ses de renda, das elasticidade-renda rela- 

tivas da fecundidade e mortalidade per es- 

tratos socials e do tempo necessario para 

a ocorrencia das varias respostas demo- 

graficas. Se, por um lado, os dados dis- 

pomveis sao insuficientes para satisfazer 

tais exigencias, por outro tornam possi- 

veis algumas conclusoes generlcas. 

Se os beneficios do crescimento econo- 

mico continuarem a afluir desproporcional- 

mente para uma pequena elite, enquanto a 

populagao de baixa renda obtem, apenas, 
pequenos ganhos de renda real, tal como 

ficou evidenciado no periodo de 1960-1970, 

o efeito sera, provavelmente, a ampliagao 

dos diferenciais de fecundidade e morta- 

lidade por estratos socio-economicosC13^ 

Alem disso, em razao das diferengas das 
elasticidade-renda da fecundidade e da 

mortalidade, e provavel que esta tendencia 

esteja ligada a diferengas maiores nas ta- 

xas de crescimento dos subgrupos. Os 
dados da tabela 2 sugerem que a fecundi- 

dade relaciona-se, positivamente, aos au- 

mentos da renda nos estratos mais pobres, 

e mostra-se relativamente insensivel as 

alteragoes posteriores, ate o ponto em que 

os ganhos familiares alcancem perto de 

CrS 500,00 mensais. Por outro lado, a ex- 
pectativa de vida mostra-se mais sensivel 

a renda nos intervales mais baixos de ga- 
nhos familiares. 

Este padrao coaduna-se com os resulta- 

dos a que chegou o estudo de Lluch (1979), 

(13) No que se refere a esta conclusao, deve 
ser colocada a seguinte ressalva: ha, sem 
duvida, valores abaixo dos quais nao cai- 
rao os m'veis de fecundidade e mortalida- 
de entre os ricos. Uma vez alcangados 
esses valores limites entre os grupos mais 
afluentes, qualquer queda da taxa de cres- 
cimento natural registrada nos grupos mais 
pobres resultara na tendencia a redugao 
dos diferenciais de renda na taxa de cres- 
cimento demografico. No entanto, a de- 
terminagao desses valores limites, bem 
como o tempo em que poderiam ser alcan- 
gados. constituem. ainda, questdes em 
aberto. 

que conclui estar o aumento de 10% da 

participagao na renda dos 40% mais mal 

remunerados da forga de trabalho no Brasil 

associado a queda da mortalidade infantil, 

situada entre 11 e 12%, embora tambem a 

queda de apenas 3,5% do nivel de fecun- 

didade. Por conseguinte, os pequenos au- 

mentos da renda real dos pobres estao, 

provavelmente, mais relacionados a uma 
queda relativamente grande da mortalidade 

em relagao a fecundidade, a qual pode, de 

fato, aumentar. O resultado sera um au- 

mento da taxa de crescimento populacio- 

nal. Ao mesmo tempo, aumentos consi- 

deraveis da renda real entre os mais ricos 
podem causar redugoes substanciais da fe- 

cundidade em relagao a mortalidade e, 
portanto, resultar em um decrescimo da 
taxa de crescimento populacional. As ta- 
xas diferenciais de crescimento populacio- 

nal por estratos sociais sao, portanto, sus 

ceptiveis de tornar-se ainda maiores, se 

prevalecerem as tendencias atuais da dis- 
tribuigao da renda. 

Este estudo analisa o comportamento de- 

mografico dos subgrupos populacionais no 
Brasil, em 1970, exibindo taxas de fecun- 

didade e mortalidade por estratos de ren- 
da familiar. Esses valores permitem que 
se chegue a estimativas da taxa de cresci- 

mento natural por estrato de renda. As 
taxas de crescimento dos subgrupos po- 

pulacionais, por sua vez, fornecem a base 
de analise das relagoes reciprocas entre o 

crescimento populacional e a distribuigao 
de renda. 

As estimativas de fecundidade e morta- 

lidade por nivel de renda familiar mostram 
que os pobres tern um numero de filhos 

superior, em mais duas vezes, ao dos ri- 

cos. De modo semelhante, as taxas de 

mortalidade do grupo de baixa renda sao 

substancialmente superiores as do estra- 
to de alta renda. Projegoes feitas para o 

ano 2000 indicam que, a despeito de a alta 

mortalidade entre os pobres contrabalan- 

gar, ate certo ponto, sua alta fecundidade, 

a taxa de crescimento natural entre os gru- 

pos de baixa renda e mais alta do que a 
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dos grupos de alta renda. Enquanto o 

numero de pessoas na mais baixa categoria 
de renda dobra em 23,1 anos, o da catego- 

ria mais alta dobra em 231 anos. A con- 

seqiiencia desse padrao de crescimento e o 
aumento da proporgao de pessoas nas cate- 
gorias de baixa renda. Estas projegoes, ba- 

seadas no pressuposto de taxas constantes 
de ocorrencias vitais, sao exercfcios ilus- 

trativos da interagao entre fecundidade e 
mortalidade e taxas de crescimento natural 
e distribuigao da renda. 

As projegoes populacionais que simulam a 

mobilidade social ascendente e a queda da 
taxa de ocorrencia vitais nao alteram a 

conclusao de que a populagao pobre cresce 
a urn ritmo bem mais rapido do que a taxa 

de crescimento natural dos ricos. Este pa- 

drao de crescimento demografico resulta 
numa queda de 16% da renda familiar per 
capita da populagao como um todo, em ra- 

zao do aumento da proporgao de pessoas 
nos estratos de renda mais baixa. Alem 
disso, a despeito da mobilidade ascendente 
e da queda da fecundidade e da mortalida- 

de, mudangas no coeficiente de Gini, de 
1970 ate o ano 2000, indicam apenas uma 
leve desconcentragao da renda no final do 
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seculo. A analise do comportamento demo 

grafico dos subgrupos populacionais ques- 

tiona o pressuposto de que taxas mais bai- 

xas de crescimento populacional agregado 
contribuem, necessariamente, para a redu- 

gao do tamanho da populagao pobre e para 
uma distribuigao mais equitativa da renda. 

Por fim, estudos de elasticidade-renda 

das ocorrencias vitais sugerem que, compa- 

rativamente a fecundidade, a mortalidade 6 

relativamente mais sensivel aos aumentos 
da renda no estratos de renda mais baixa. 

Portanto, pequenos aumentos da renda real 
dos pobres podem refletir uma queda da 

mortalidade relativamente maior que a da 
fecundidade, a qual pode, ate mesmo, aumen- 
tar, resultando, desse modo, no aumento da 

taxa de crescimento populacional entre os 

pobres. Entretanto, os aumentos da renda 

dos ricos podem resultar no efeito contrario. 
uma vez que a elasticidade-renda da fecun- 

didade e maior que a da mortalidade a ni- 

veis mais altos de renda. Esses achados 
sugerem que as taxas diferenciais de cres- 

cimento populacional por estrato de renda 

podem tornar-se ainda maiores, caso conti- 
nuem as tendencias atuais da distribuigao 
de renda. 
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