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RESUMO - A tradicional dependencia exter- 
na da maioria das economias latino-ameri- 

canas e seu recente modelo de desenvolvi- 

mento tornaram-nas particularmente vul- 

ner^veis as s^riasl e inesperadas mudangas 

na economia mundial, iniciadas em 

1979-80. Mesmo os pafses com economias 

menos abertas viram-se obrigados a buscar 
adaptapoes ^ nova situagSfo mundial que 

sSo, tanto em sua natureza como em suas 

consequencias, essencialmente diferentes 

daqueias das economias industrials inter- 

dependentes. 

O autor pertence d ComissSo Econdmica das Na- 
gdes Unidas para a America Latina, Santiago do 
Chile. TradugSo de William Wright. Revisao T4c- 
nica de Leda Pau/ani. 

( ) Registram-se aqui os agradecimentos ^ as- 
sistencia eficiente e incans^vel de Marilu 
Avendano, Mabel Bullemore, Juan Carlos 
Feres e Pedro Tejo, que prepararam os 
dados e analisaram as tabulagdes. Os pon 
tos de vista manifestados neste ensaio sao 
do autor e nao necessariamente do UNI- 
CEF, 

Este artigo procura avaliar o impacto 

dessas recentes mudangas econ6 micas so- 

bre as condigoes de vida das populagdes 

do Chile, Col6mbia, Costa Rica, Panama e 

Venezuela. Fundamenta-se em dados do- 

mesticos e restringe-se aos aspectos das 

condigdes de vida familiar que sao pas- 

sfveis de observagao atrav6s das varteveis 

inclufdas nos levantamentos sobre traba- 

Iho. Analisa as mudangas ocorridas na dis- 

tribuigao de renda total, o movimento de 

diferentes grupos sdcio-economicos dentro 

da piramide de renda e as mudangas nas 

estrat£gias de subsistencia desses grupos. 

1. A Crise do Desenvolvimento da 

America Latina 

As caracterfsticas da presente recessao 

mundial j^i foram objeto de ampla an^lhe 

(ver, por exemplo. Banco Mundial, 1983). 

Seu impacto sobre a regiao da America 

Latina vem se agravando e se expandindo, 

tornando-se mais complexo em muitos 

pafses devido § deterioragao dos processes 

e mecanismos que caracterizaram seus re- 

centes modelos de desenvolvimento. 
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O CASO DA AMERICA LATIN A 

TABELA 1 

AMERICA LATINA: PRINCIPAIS INDICADORES ECONOMICOS 

Indicador 1975-78 1979 1980 1981 1982 

Taxas m6dias (% ) a.a. 
Produto nacional bruto 5.1 6.5 5,9 1.5 -0,9 
Produto nacional bruto 
per capita 2.5 3,9 3.4 -0,9 -3,2 
Receita nacional bruta real 5,0 7,2 6.6 0.8 -1,5 
Termos de troca de mercadorias 
e servipos -0,7 4,8 4.8 -5,5 -6,2 
Valor corrente de exportapao 
de mercadorias e servipos 14,3 33,7 28,7 8,0 -9,0 
Valor corrente de importapao 
de mercadorias e servipos 12,0 26,4 31,1 8.9 18,2 

Bilhdes de ddlares 
Balanpa de transapoes correntes 13,8 -19,5 -28,1 -38,8 -36,3 

Total de reservas (menos ouro) 23,7 38,5 35,4 34,1 23,1 

Dfvida externa global bruta (*) 166,6 204,3 242,5 262,9 

Percentagens de exportapao de 
mercadorias e servipos 

-34,0 Balanpa de transapoes correntes 26,8 -23,7 -26,5 -35,0 

Pagamentos Ifquidos de lucros e juro 14,9 16,5 16,9 •24,0 35,2 

(*) Nao inclui supplier credits sem garantia oficial. 

Fonte: ECLA. 

A produp^fo per capita regional, que 

cresceu ^ m6dia de 2,9% a.a. durante 

1975-79 (apenas dois pafses mostrando re- 

dupoes permanentes), continuou a aumen- 

tar na regime como um todo em 1980, 

mas em um malor numero de pafses co- 

mepou a decair. A produpao per capita 

real, para o conjunto da America Latina, 

caiu cerca de 1% em 1981 e 3,2% em 

1982. No conjunto regional, dez dos vinte 

pafses latino-americanos estavam, em 

1981, sentindo a queda de sua produpefo 

per capita real, e em 1982 as mercadorias 

e os servipos disponfveis decafram em to- 

dos os pafses, salvo em Cuba e Panama. 

Como mostra a Tabela 1, a t|ueda nas 

exportapoes da America Latina ficou pa- 

tente em 1981, afetando nao s6 os pafses 

exportadores de petrdleo como tambdm 

os demais. Esta sit u a pa o agravou-se com a 

deteriorapSo dos termos comerciais, que 

desde 1978 os pafses nao-exportadores de 

petrdleo vinham experimentando. A 

forte redupao das importapoes em 1982 

nao diminuiu, por via de regra, a lacuna 

externa causada pela redupao no volume 

de exportapao, pela queda dos termos co- 

merciais e pela vertiginosa alta dos paga- 

mentos de juros. O deficit de conta cor- 

rente da regiao como um todo, que alcan- 

para a m6dia de US$ 15 bilhdes a.a/em 

1975-79, subiu para US$ 28 bilhSes em 

1980 e US$ 39 bithdes em 1981, baixan- 

do pouco, para US$ 36 bilhdes, em 1982. 

Os pagamentos de juros, que, em 1979, 

representavam 17% do valor das exporta 

pdes (numa dfvida global bruta de cerca 

de US$ 200 bilhdes), atingiram 24% das 

exportapoes em 1980 e 35% em 1982 

(numa dfvida que ultrapassava os US$ 

260 bilhdes). 

Na atual circunstancia de racionamentc 

526 ESTUDOS ECONOMICOS 



Oscar Altimir 

de credito e problemas com a balan^a de 

pagamentos, a maior parte dos pa fses lati- 

no-americanos encontra-se encurralada nu- 

ma situapao um tanto kafkiana. For um 

lado, a renegociapao da dfvida externa im- 
plicaria um tipo de ajustamento que ieva- 

ria ao agravamento da recessSb Interna 

para alem de nCveis socialmente toler^veis, 

enquanto sua enfraquecida participaplTo 

em mercados externos inst^veis, aparente- 

mente n<fo Ihes permite gerar recursos su- 

ficientes para enfrentar um 6nus financei- 

ro sem precedentes. For outro lado, o 

prbprio fracasso em cumprir tais compro- 

missos e em gerar os recursos necess^rios 

para pagar o montante de juros da dTvida 

externa concorre negativamente para a ob- 

tenpifo de novo financiamento suplemen- 

tar, indispens^vel para formula<^o de solu* 

poes vilveis e de longo prazo. 

A presente recessao mundial revelou as 

limitapoes estruturais do desenvolvimento 

dependente que predomina na America 

Latina, as quais foram encobertas tempo- 

rariamente durante duas d^cada de merca- 

dos externos em expansao, elevapoes de 

prepos de Vclrios produtos bcisicos da re- 

giao e baixas taxas de juros internaclonais, 

aliados, nos meados da d^cada de 1970, 

ao repentino aumento de financiamento 
particular que se seguiu ci recirculapao de 

petrodblares. Reaparecem desequilfbrios 

estruturais internos e externos: a persis- 

tencia de pressoes inflacion^rias, ncfo obs- 

tante a rigorosa polftica de ajustamento; a 

disparidade entre recursos, sua distribui- 

plo e expectativas criadas pelo prbprio 

sistema de desenvolvimento; e as dificul- 

dades de se intensificar a industrializap^o 

ao mesmo tempo em que se superam os 

atrasos tecnolbgicos. 

NSo 6 certo, por conseguinte, que a 

reapSfo dos pafses latino-americanos 3 re- 

cuperapifo internacional seja proporcionai 

ao impacto recessive e que os mbltiplos 

efeitos da tendencia descendente atuem 

no sentido oposto com a mesma intensi- 

dade do PNB latino-americano, mesmo 

desconsiderando as maiores perdas do 

bem-estar (Singer, 1983) acarretadas para 

a totalidade da populapSfo latino-america- 

na. 

Ao mesmo tempo, 6 diffcil separar o 

impacto da recesscfo mundial sobre os 

nfveis de subsistencia da populapSfo dos 

efeitos produzidos pelo esgotamento dos 

mecanismos de expansao anteriormente 

em atividade, ou dos efeitos da polftica 

de ajustamento colocada em pritica sob 

condipdes externas previas e que realpou a 

crise do modelo de desenvolvimento antes 

mesmo que a recessao mundial o fizesse. 

2. A Abordagem e os Dados 

As oonsequencias duradouras da crise 

latino-americana foram predeterminadas 

por seu carter estrutural, que destaca a 

necessidade de um contfnuo controle so- 

bre as mudanpas nas condipdes de vida. 

No momento, isto pode ser feito extrain- 

do-se os indicadores relevantes das infor- 

mapdes fornecidas por estudos familiares 

periddicos, compartveis em dado espapo 

de tempo, embora suas t6cnicas de descri- 

pao, definipao e alcance n5o sejam bastan- 

te adequadas para estimar as condipdes de 

vida e suas mudanpas (Altimir e Surrouil- 

le, 1980). Espera-se que tais fimitapdes na 

observapifo de possfveis danos nos delica- 

dos tecidos sociais levem aqueles a quern 

cabe tomar decisoes e os estatfsticos a 

planejar e a investir em instrumentos mais 

apropriados para a avaliapao e ancilise dos 

nfveis de vida. 

A abordagem analftica adotada neste 

ensaio adaptou-se ^ disponibilidade de in- 

formapSfo. A base de dados escolhida 

constitui-se de estudos dom6sticos sobre 

emprego, compariveis em dado espapo de 

tempo, cujos dados estavam incorporados 

ao Banco de Dados da EC LA e, portanto, 

podiam ser processados prontamente^) 

(1) O Data Bank of Economic and Social 
Statistics (BADESTAL) da ECLA inclui 
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TABELA 2 

LEVANTAMENTOS DOM^STICOS UTILIZADOS 

Oenominapoes Ciclos usados Cobertura 
Pafses do levantamento Realizadora Para perfodo-base Para 1982 geogrdfica 

Chile Levant, de 
emprego e 
desemprego 

Universidade 
do Chile 

junho, 1982 junho Grande 
Santiago 

Colbmbia Levantamento 
dom6stico 
nacional 

DANE setembro, 1979 setembro Sete cidades 
principais 

Costa Rica Levantamento 
domfestico 
nacional 

DGEC julho, 1979 julho Nacional 

PanamS Levantamento 
de potencial 
humano 

DEC agosto, 1979 marpo (a) Area 
metropolitana 

Venezuela Levantamento DGECN segundo primeiro (b) regiao 
de amostragem semestre semestre dos Andes 
familiar de 1980 

Os pafses compreendidos sao Chile, Co- 

lombia, Costa Rica, Panama e Venezuela. 

As caracterCsticas dos estudos acham-se in- 

clufdas na Tabela 2. 

Os estudos sobre trabalho ncfo forne- 

cem as melhores informagoes para a anili- 

se das condipoes de vida, mas Scfo os uni- 

ces realizados em muitos paTses latino- 

americanos em bases periddicas e compa- 

rativas (CEPAL, 1983). Nao fornecem me- 

didas de output em termos de satisfapao 

de necessidades. Mesmo em termos de me- 

um banco de dados de levantamentos fa- 
miliares (BADEHOG), que visa a tornar 
acessfveis para pesquisa microdados ex 
traCdos dos principals levantamentos do- 
mdsticos e realizados com diferentes pro- 
pdsitos nos parses da America Latina por 
Institutes nacionais de estatTstica. O es- 
forpo especial de incorporar os mais re- 
centes levantamentos na anSlise do im- 
pacto da crise contou com a cooperapao 
do UN I CEP e a colaborapao ativa da 
maior parte dos institutes nacionais de 
estatfstica, a quern os dados foram soli- 
citadbs. Afora os dados dos palses enfo- 
cados nesta anSlise, atrasos e dificuldades 
t6cnicas impediram que fossem analisados 
a tempo os dados fornecidos pelos insti- 
tutes nacionais da Argentina, Bolivia, Me- 
xico e Peru. 

didas de input, os estudos dom^sticos ncfo 

oferecem dados que ilustrem o quadro 

como um todo; os dados sobre servipos 

sociais, tais como os analisados por Fox- 

ley e Raczynski (1983), esclarecem o efei- 

to provcivel da crise sobre os componentes 

dos nfveis de vida que estao sujeitos ao 

acesso aos servipos publicos bcisicos, ou a 

assistencia para educapSb, saude, habita- 

pao ou trabalho. Dados compar^veis e 

atualizados desse tipo, porem, nem sem- 

pre sao facilmente obtenfveis ou decifrci- 

veis. 

A escolha dos pafses foi, assim, deter- 

minada pela disponibilidade de dados de 

estudo dom6stico. Embora o conjunto 

nao seja Inteiramente representative de to- 

das as reapdes nacionais ^ crise, ele 6 

bastante diferenciado para permitir um 

discernimento quanto a direpao, a magni- 

tude e ^s caracterfsticas do impact© s6cio- 

economico da crise em diversos contextos 

economicos, polfticos e de programas de 

ap<fo^. 

(2) Para descripoes detalhadas desses progra- 
mas. ver Foxley (1982) e Ffrench-Davis 
(1983). 
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0 alcance dos estudos disponfveis limi- 

ta o escopo desta aniiise. Os relatives ck 

Coldmbia, Chile e Panama cobrem apenas 

as principals ^reas urbanas. Por outro la- 

do, o alcance nacional do exemplo vene- 

zuelano permitiu que a an^lise enfocasse 

tanto a 4rea metropolitana da capital quan- 

to a das regioes. Os dados para a Costa 

Rica tamb^m s§fo de alcance nacional. No 

caso da Costa Rica e do Panam4, os dados 

relatives £ renda cobrem apenas ordena- 

dos e sal^rios, restringindo desse modo a 

ancilise a famflias de empregados. 

Co mo consequencia dessas limitapdes 

dos dados, a estimativa do impact© da 

crise concentra-se, primordialmente,- nas 

famflias urbanas*, E proveivel, naturalmen- 

te, que as condipdes rurais tamb6m te- 

nham sido atingidas. Os pre^os internacio- 

nais da maior parte das exportapoes agrf- 

colas da regi§o baixaram entre 1979 e 

1982. Ademais, embora a produp§o agrf- 

cola de 1982 tenha sido mais elevada, em 

termos reais, que a de 1972, os prepos 

relatives voltaram-se contra a agricultura. 

Entretanto, como a marcha desses aconte- 

cimentos negatives afetou principalmente 

a agricultura comercial, seus efeitos sobre 

os segmentos' mais pobres da populapao 

rural devem, presumivelmente, ter sido 

amenizados. 

Em todos os cinco pafses, os resultados 

dos estudos correspondentes a um perfo- 

do imediatamente anterior ^ crise sao 

comparados com aqueles que foram ex- 

tra fdos dos ultimos estudos disponfveis e 

utiiizdveis. 

O espapo de tempo abrangido pela an5- 

lise ncfo d^ conta de todos, ou mesmo de 

quase todos os impactos da atual recessao 

econdmica. Por um lado, as conseqiiencias 

iniciais, e bastante significativas, do pro- 

grama interne de adaptapSio, executado 

bem antes da explosSb da crise externa 

{como ocorreu no Chile) haviam torna- 

do lugar. Por outro lado, como ja foi 

assinalado, a crise da America Latina per- 

siste. AI6m disso, h4 uma s^rie de lacunas, 

que diferem de pafs para pafs, entre a 

deteriorapSb da situap^o externa e a exe- 

cupao do programa de adaptapSo decorren- 

te, entre as mudanpas nas condipoes eco- 

n6micas e o ajustamento das famflias ^s 

estrat£gids de subsistencia, entre essas mu- 

danpas nas condipoes de vida e os seus 

efeitos sobre os indivfduos como sujeitos 

do bem-estar e como agentes sociais. 

Neste ensaio, as mudanpas na distribui- 

p5o de renda total e nos nfveis de pobreza 

s§o analisadas em primeiro lugar. Em se- 

guida, avaliam-se as mudanpas na posipao 

relativa de diferentes grupos sdcio-econo- 

micos na pirSmide de renda, enquanto 

tamb6m se levam em conta as mudanpas 

nas estrategias de subsistencia. 

3. Condipoes Externas e Ajusta- 

mentos Internos 

A crise externa atingiu duramente a 

economia do Chile e suas conseqiiencias 

sociais foram aumentadas por condipoes 

particulares e programas de ajustamento 

ao nfvel nacional. Como mostra a Tabela 

3, o PNB per capita em 1980 ultrapassou 

o nfvel de 1970, enquanto a vulnerabilida- 

de de setor externo aumentou. Em 1981 

culminou um boom tempor^rio, com ga- 

nhos no PNB per capita (especialmente no 

consumo per capita) e em salarios reais, 

acompanhados por uma queda na taxa de 

desemprego. Contudo, os termos de troca 

continuaram a se deteriorar e a queda das 

exportapoes, em face da crescente impor- 

tapao, produziu um deficit da balanpa de 

pagamentos que quase alcanpa valor total 

das exportapoes. O boom interno era cla- 

ramente financiado por uma dfvida exter- 

na crescente. O termino deste modelo de 

crescimento levou a uma profunda reces- 

sao, com o PNB per capita e o consumo 

pessoal em 1982 caindo 15,5% e 19,1%, 

com forte queda dos salarios reais e de- 
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semprego aumentando para 20% da forga 

de trabalho^^. 

A Colombia passou por uma recessao 

mais moderada. Os primeiros problemas 

em seu setor externo surgiram em 1979, 

quando uma queda dos termos comerciais 

corroeu os lucres obtidos desde 1975. O 

crescimento comegou a desacelerar em 

1980 e o PNB per capita sofreu uma 

pequena queda em 1982. A deteriorapao 

do desempenho da exportagSb e dos ter- 

mos comerciais em 1981 colocou o defi- 

cit da balanpaj de pagamentos em conta 

corrente em torno dos US$ 2 bilboes, um 

gap que apresentou quase 50% do valor 

da exportapao. Devido aos contfnuos au- 

mentos na importapao, este gap persisitiu 

em 1982, apesar da parcial recuperapao da 

exportapao e dos termos comerciais. Co- 

mo se pode observar na Tabela 3, o PNB 

per capita de 1982 ainda nao caiu para os 

nfveis de 1979, e os salaries reais retoma- 

ram sua elevapao. 

A economia costarriquenha sofreu um 

forte impacto externo. Em 1978, o dese- 

quilfbrio externo comepou a se acentuar, 

com um crescente endividamento f inancian- 

do al folga entre a importap^io elevada, a 
exportapao enfraquecida e os termos co- 

merciais reduzidos. Em 1981 comepou 

uma profunda redup^o da importapao, 

ma? a queda da exportapao e dos termos 

comerciais em 1982 produziu um deficit 

da conta corrente que alcanpou 38% do 

valor das exportapoes, com juros e lucros 

absorvendo uma proporpao ainda maior 

dos recursos obtidos via exportapao. Co- 

mo se pode ver na Tabela 3, o PNB per 

capita real caiu cerca de 17% emtre 1979 

e 1982; os sal^rios reais cafram cerca de 

34% em face de uma acelerada inflapao, 

enquanto a taxa de desemprego dobrou 

de 5 para 10% em 1982. 

(3) O desemprego total foi estimado em 26% 
da forpa de trabalho, se se considera um 
programa de emprego de compensapao 
que confere renda mensal de menos de 
US$ 30. 

O Panama ficou quase isento da onda 

da recessao internacional. Embora os ter- 

mos comerciais tenham se deteriorado, a 

expansao das exportapoes conservou a fol- 

ga externa em torno de 40% de seu valor, 

menos da metade correspondendo a paga- 

mentos de juros sobre uma dfvida externa 

control^vel. Contudo, o PNB continuou a 

crescer em torno de taxas histbricas, com 

um PNB per capita aumentando cerca de 

4,5% entre 1979 e 1982 e o consumo 

pessoal per capita em torno de algo mais. 

A economia venezuelana de exportapao 

de petrbleo complicou-se por volta de 

1978, principalmente por razoes internas. 

Uma polftica econbmica restritiva foi exe 

cutada em 1979-80. A estagnapSb corres- 

pondente do PNB, conforme se observa 

na Tabela 3, antecipou o impacto externo 

de 1982,, quando a significativa queda no 

valor das exportapbes e os pagamentos de 

juros elevados de uma consider^vel dfvida 

externa ocasionaram, pela primeira vez, 

um deficit da conta corrente na balanpa 

de pagamentos, que atingiu um quinto 

das exportapoes. Como consequencia da 

estagnapao da atividade econbmica, o PNB 

per capita caiu a uma taxa de 12,7% entre 

1978 e 1982. 

4. Distribuipao de Renda e Pobreza 

A Tabela 4 apresenta a distribuipao da 

renda familiar, per capita por grupos de de- 

cil nos pafses e nas ^reas indicadosj ambos 

para um perfodo anterior h recesscfo e 

para 1982. Estes dados nao representam 

todas as desiguaidades nos pafses envolvi- 

dos. AI6m das limitapbes j^ apontadas em 

relapao aos conceitos de renda, cobertura 

de cirea e segmentos sbcio-econbmicos (in- 

dicadas na Tabela 4 para cada distribui- 

pao), faz-se necessaria uma advertencia ge- 

ral, uma vez que, presume-se, dados de 

levantamento nao retificados subestimam 

a concentrapao de renda (Altimir, 1983). 

Entretanto, como o alcance e as tenden- 

cias de cada levantamento Scfo comparados 

no tempo, a an^lise de diferenpas nos re- 

sultados de levantamentos pode ser toma- 
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da como indicadora de mudanpas na cor- 

respondente distribuipao de renda total. 

De acordo com essas estatfsticas, modi- 

fica^Ses no conjunto da distribuipao de 

renda aparentemente nSo tiveram grande 

significado na maioria dos pafses conside- 

rados, apesar de not^veis mudangas nas 

rendas real e monetarias. Assim, a an^lise 

deveria ir alem desse quadro agregado, 

uma vez que essas mudangas podem ter 

alterado significativamente a posigao rela- 

tiva de diferentes grupos sdcio-economi- 

cos, que os indicadores conjuntos nao ex- 

primiriam. 

A fim de dar uma visao das principals 

modificagoes que tiveram lugar na posigao 

reiativa de diferentes grupos sdcio-econo- 

micos, a Tabela 5 inclui dois coeficientes, 
(R) e (B), que indicam, respectivamente, a 

percentagem de famflias de cada grupo 

sdcio-economico que se deslocou abaixo 

do segundo quintil de renda e abaixo do 

terceiro quintil de renda. Assim, R indica 

deslocamentos para fora (negativo) e para 

dentro (positive) do grupo dos 40% mais 

pobres o que, na Am6rica Latina, corres- 

ponde genericamente a uma nogao de po- 

breza reiativa. Da mesma forma, B indica 

genericamente deslocamentos acima (nega- 

tivo) ou abaixo (positive) da renda media 

de todas as famflias na distribuigao. 

De outro ponto de vista, a tendencia a 

diminuigao da pobreza; absoluta, atraves 

de um crescimento economico geral, so- 

freu um retrocesso nos pafses atingidos 

pela recessSio. Para estimar-se mudangas na 

incidencia de pobreza absoluta, devida a 

atual recessao de cada pafs, as distribui- 

goes correspondentes de famflias por renda 

familiar per capita foram isoladas por li- 

nhas de pobreza relevantes. Estas foram 

calculadas atrav6s da extrapolag^o dos pa- 

droes mfnimos de consumo estimados pa- 

ra 1970 (Altimir, 1982). Nesta extrapola- 

g§o, sup6s-se que as expectativas criadas 

pelo prdprio modelo de crescimento que 

predomina na America Latina determina- 

riam um movimento ascendente de linhas 

de pobreza absoluta, de acordo com o 

crescimento economico geral. Por conse- 

guinte, admite-se uma elasticidade de 0,25 

com relagao ao PNB per capita para extra- 

polar-se as linhas de pobreza de 1970 ate 

o final da decada, anterior ao perfodo de 

crise^j As linhas de pobreza foram man- 
tidas constantes em termos reais na nossa 

comparagffo de perfodos, como um refle- 

xo do fato de que as expectativas entra- 

nhadas no sistema de valor e no compor- 

tamento coletivo ao longo do tempo po- 

dem ser posteriormente frustradas, mas ja- 

mais corrofdas, quando h5 quedas de ren- 

das e redugSo de oportunidades. 

Em geral, isolar a distribuigao de farm 

lias conforme sua renda per capita, tal 

como 6 medida pelos levantamentos sobre 

trabalho que utilizam as linhas de pobreza 

correspondentes aos padroes mfnimos de 

consumo. leva a superestimar a incid§ncia 

de pobreza^) Entretanto, a comparagao 

temporal de tais estimativas da porcenta- 

<4) As linhas de pobreza estimadas por Alti- 
mir (1982) para a cirea correspondente 
(metropolitana, urbana ou nacional) em 
cada pafs, para 1970, foram extrapoladas 
em termos reais, aplicando uma elastici- 
dade de 0,25 a taxa m§dia de crescimen- 
to do RIB per capita — calculado regres- 
sivamente, para levar em conta apenas a 
tendencia de crescimento de meio termo 
— de 1970 at6 o primeiro ano da presen- 
te comparapao.l Estas linhas a valores de 
1970 foram posteriormente aprepadas, 
utilizando-se os fndices de pregos aos 
consumidores para todos os itens. 

(5) Primeiramente, a renda medida cobre, no 
melhor dos casos, apenas as rendas primci- 
rias recebidas em dinheiro por famflias. 
Em segundo lugar, na base da distribui- 
gao, as famflias comumente consomem 
mais do que sua renda. Em terceiro, os 
breves perfodos de referencia usados nos 
levantamentos sobre trabalho podem re- 
sultar num numero maior(de situagoes de 
baixa renda, incluindo as que sao apenas 
tempor^rias. Finalmente, descrigoes difu- 
sas desiocam para baixo toda a distribui- 
gao (para uma discussao detalhada, ver 
Altimir, 1982). 
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gem de famflias em pobreza, na hipdtese 

de que as tendencias tern a mesma diregao 

e grau similar em ambos os anos, pode 

oferecer uma id6ia bastante precisa das 

mudangas na incidencia da pobreza. E 

apenas por isso que essas medidas tenden- 

ciosas da pobreza foram inclufdas na Ta- 

bela 4, e as medidas correspondentes da 

inciddncia da pobreza por grupos s6cio- 

econbmicos foram inclufdas na Tabela 5. 

(a) Chile 

A distribuipSo de renda no Chile tern, 

sem dfivida, sofrido consideravelmente, re- 

fletindo as recentes flutuapoes economi- 

cas. A renda m&jia das famflias urbanas 

caiu em termos reais (cerca de 8% em 

Santiago, segundo os levantamentos). 

E nftida a queda na participapao da 

renda total que cabe as famflias no de- 

cil superior: de 43 para 39%. Aparente 
rhente, o deslocamento relative favore- 

ceu as camadas media-altas entre o 

sexag^simo e o nonagesimo percentil 

de distribuipao, cujas rendas reais foram 

mantidas, n^o obstante a recessao genera- 

lizada. As estatfsticas mostram apenas 

uma pequena queda na participagao dos 

40% mais pobres, tendo cafdo sua renda 

media para cerca de 10% em termos reais. 

A Tabela 5 mostra claramente que a 

queda nas rendas reais no Chile teve 

maior impacto sobre as famflias de operci- 

rios, dos que trabalham com transporte 

(tanto empregados como autonomos), dos 
comerciantes e vendedores. Famflias de 

profissionais e executives (empregados ou 

autdnomos) e de funcionirios administra- 

tivos ou das forgas armadas melhoraram 

sua posipefo relativa. 

A queda das rendas familiares no Chile 

acarretou um significative aumento na in- 

cidencia de pobreza. As estimativas para a 

Grande Santiago indicam que talvez 4% a 

mais de famflias enquadraram-se na cate- 

goria pobreza, aumentando a incidencia 

de pobreza em um tergo. Embora nao 

fagam parte da Tabela 5, os dados de 

levantamento mostram que a pobreza au- 

mentou mais (cerca de 60%) entre famf- 

lias de trabalhadores autonomos e funcio- 

ncirios de escritdrio. 

(b) Coldmbia 

O exemplo colombiano revela apenas 

uma pequena queda na participag^o dos 

40% mais pobres entre 1979 e 1982, e 

pouca mudanga na posigefo relativa de ou- 

tras camadas, com um aumento real de 

quase 15% na renda familiar m6dia^ 

Por^m, alem da estabilidade da distribui- 

gefo de renda total, ocorreram significati- 

vas mudangas na posig^o relativa de gru- 

pos s6cio-econ6micos. Famflias de oper^i- 

rios e de trabalhadores autdnomos em ser- 

vigos e indCistria melhoraram a sua posi- 

gao relativa. Por outro lado, empregado- 

res, empregados, executivos e profissionais 

autdnomos desceram um pouco na pirami- 

de de renda, enquanto famflias de funcio- 

n^irios de escritdrio mantiveram mais ou 

menos sua posigao relativa na distribuigao 

total. 

O aumento significativo das rendas fa- 

miliares e a estabilidade da distribuigao 

total da renda ocasionaram uma ulterior 

redugao na incidencia de pobreza na Co- 

ldmbia, com cerca de 8% da porcentagem 
alcangada em 1979, segundo os crit6rios 

normativos utilizados neste exercfcio. 

Contudo, nem todos os grupos sdcio-eco- 

ndmicos foram bem-sucedidos. Como se 

(6) Este aumento na renda m6dia familiar 
entre os dois levantamentos, em face de 
um aumento de cerca de 1% no PIB per 
capita e no consume pessoal conjunto 
per capita, tende de fato a refletir uma 
mais favor^vel evolugao de curto prazo 
das rendas familiares, do que das rendas 
apropriadas por outros setores institucio- 
nais, e um melhor desempenho das ren- 
das urbanas do que das rurais, uma vez 
que a explicagao alternativa de uma me- 
Ihoria na qualidade dos dados de levanta- 
mento vis-4-vis estimativas de contas na- 
cionais parece bastante artificial. 
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pod« Vir na Tabela 5# enquanto a inciden- 

da de pobreza baixava significativamente 

antre a maioria dos trabalhadores manuals 

autdnomos nas atividades industrials e de 

services, assim como entre famflias de 

fundon^rios de escritdrio, a pobreza ma is 
do que dupiioou entre famflias de oper^- 

rios e quase duplicou entre os grupos he- 

terogeneos de empregados mais habilita- 
dos (profissionais, tdcnicos etc.). 

(c) Costa Rica 

Os dados de renda para a Costa Rica 

cobrem apenas, como jS foi indicado, or- 

denados e sal£rios. For conseguinte, as dis- 

tribuigSes correspondentes na Tabela 4 

restringiram-se a famflias chefiadas por 

empregados. A renda mddia familiar real 

deste amplo grupo de populagSb caiu 37% 

em termos reais entre os levantamentos de 

1979 e 1982, enquanto as rendas medias 

de todas as famflias baixaram a uma taxa 

de cerca de 20% no mesmo perfodo, a 

julgar pela queda no consume pessoal per 
capita global (Tabela 3). No tontexto 

desta queda generalizada nos ordenados, a 

distribuipefo entre famflias de empregados 

ficou um tanto achatada, as famflias de 

alta renda perdendo relativamente mais do 

que a media, com os inferiores 40% me- 

Ihorando sua participap£o. Entretanto, a 

exclusSto de famflias de trabalhadores au- 

tdnomos, entre eles os de atividades infor- 

mais e lavradores de subsistencia concen- 

trados na base da piramide de renda, pode 

distorcer o quadro. 

A impressionante queda das rendas dos 

trabalhadores atingiu todos os grupos. 

Mas, como se pode inferir da Tabela 5^, 

afetou principalmente a posipao relativa 

de famflias de trabalhadores manuais, en- 

quanto a dos agrfcolas e dos funcion^rios 

(7) Embora as diferenyas em R e em B sejam 
negativas para todos os grupos, isto se 
deve a multos deslocamentos na composi- 
9§o de empregados por grupos, entre os 
dols perfodos. 

de escritdrio melhoraram um pouco, e as 

famflias de profissionais, executives e t6c 

nicos sofreram menos, melhorando signifi- 

cativamente sua posipSfo relativa vis-a-vis o 

resto das famflias de empregados, apesar 

da queda dristica em sua renda m&Jia. 

A queda dos ordenados reais entre os 

dois perfodOs observados aumentou de 

forma impressionante a incidencia de po- 

breza entre as famflias de trabalhadores em 

geral; ao nfvel nacional, aumentou mais 

de doisterpos. A maior parte deste au- 

mento consistiu de famflias de trabalhado- 

res agrfcolas e manuais em atividades nao- 

agrfcolas. 

(d) Panama 

As distribuipdes de renda inclufdas pa- 

ra o Panam^ na Tabela 4 tamb6m cobrem 

famflias chefiadas por empregados, regis- 

trando sua renda per capita de ordenados 

e salcirios. Durante o perfodo, as renda; 

madias de famflias de empregados sofre- 

ram uma queda moderada. Durante a cri- 

se, as famflias de empregados de alta ren- 

da melhoraram sua participapefo, enquanto 

as das camadas madias reduziram as suas e 

os inferiores 40% de famflias de emprega- 

dos mantiveram mais ou menos sua parti- 

cipapefo nos ordenados e salaries totais; os 

que se achavam nos 20% inferiores, po- 

r6m, registraram melhoras. Para al6m des- 

te quadro geral, contudo, trabalhadores 

manuais melhoraram sua posipao relativa, 

enquanto famflias de funcion^rios de es- 

critbrio deslocaram-se para baixo no qua- 

dro reiativo, como se v§ na Tabela 5. 

A melhora na base da distribuipSfo, em- 

bora pequena, causou um decr^scimo de 

cerca de um quinto na incid§ncia de po- 

breza, de que participaram muitos grupos 

de famflias de empregados. 

(e) Venezuela 

Os dados venezuelanos permitem esti- 

mar mudanpas na distribuip^o de renda 
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nSo apenas na Caracas urbana, mas tam- 

b6m na rica economia agrfcola da regiSfo 

dos Andes. 

A queda real de 15% nas rendas fami- 

liares medias em Caracas foi a com pan ha da 

por apenas uma pequena alteragao na es- 

trutura relativa da distribuipffo de renda 

total: a compara?§6 revela somente urn 

mfnimo lucro na participapao do grupo de 

quintil superior e uma perda minima na 

participap^o dos 40% inferiores. inversa- 

mente, as rendas familiares reais na drea 

dos Andes sofreu apenas uma moderada 

queda m&Jia, e a comparap£o revela uma 

considerSvel melhoria nas desigualdades de 

renda: famflias do quintil superior perde- 

ram 3,6% da renda total, a favor das ca- 

madas de renda m6dia e, especialmente, 

dos 40% inferiores, que ganharam 1,7% 

das rendas totais. 

A queda nas rendas reais implicou um 

pequeno retrocesso no processo pelo qua I 

a pobreza absoluta vinha gradualmente di- 

minuindo em Caracas, onde a incidencia 

de pobreza fora reduzida a uma pequena 

proporp^o de famflias, Embora a pobreza 

tivesse aumentado na maior parte dos gru- 

pos s6cio-econ6micos, o aumento da po- 

breza concentrava-se entre as famflias de 

empregados de escritdrio e vendedores, 

entre as chefiadas por pequenos comer- 

ciantes e operadores de transporte (na 

maioria informais) e entre os inativos. 

Esse ressurgimento desigual de pobreza 

corresponde ^s mudanpas que tiveram lu- 

gar na posipao relativa de cada grupo s6- 

cio-econ6mico. Co mo se pode ver na Ta- 

bela 5, a posipao relativa dos tres grupos 
indicados decaiu na distribuipfo de renda 

total, enquanto outros grupos de famflias 

(como os profissionais autdnomos e tdcni- 

cos, empregadores em todas as atividades 

ou profissionais e executives empregados) 

melhoraram significativamente sua posipSo 

relativa na tendencia descendente. 

A melhoria da distribuip§o de renda 

dos Andes causou uma moderada baixa na 

incidencia de pobreza, mas implicou mui- 

tos deslocamentos na posipSfo relativa de 

grupos s6cio-econ6micos. Como esti indi- 

cado na Tabela 5, famflias agrfcolas (tan- 

to produtores como empregados) melhora- 

ram significativamente suas posipdes relati- 

vas na distribuip^o de renda total da re- 

giao. O mesmo pode-se dizer de famflias 

chefiadas por trabalhadores autdnomos 

em atividades de servipos e, em menor 

grau, das chefiadas por empregados de es- 

critdrios. For outro lado, tanto os profis- 

sionais e t6cnicos empregados como os 

profissionais autdnomos desceram signifi- 

cativamente, enquanto os empregadores 

em atividades n5o-agrfcolas sofreram a 

mais dura queda na posipao relativa. 

O decrdscimo na proporp&D de famflias 

pobres envolveu quase todos os grupos 

socio-economicos, embora alguns apenas 

marginalmente. Segundo a medida substi- 

tute inclufda na Tabela 5, a minorapao da 

pobreza durante o perfodo teria alcanpado 

dimensoes notciveis entre os trabalhadores 

agrfcolas e famflias de camponeses, e en- 

tre os trabalhadores manuais nao-agrfcolas 

e autdnomos em atividades de servipo. 

5. Ajustamentos nas Estrat^gias de 

Subsistencia 

As famflias ajustam suas estrat6gias de 

subsistencia a fim de responderem £s mu- 

danpas nas oportunidades e condipdes eco- 

ndmicas, visando maximizar o bem-estar. 

Tais ajustamentos de micro-nfvel tomam 

lugar, peculiar mente, no termo medio, 

quando as condipdes econdmicas tendem 

a melhorar e as oportunidades tendem a 

aumentar. Entretanto, quando as condi- 

pdes econdmicas e a oportunidade de 

acesso aos sistemas institucionalizados de- 

terioram-se rapidamente, 6 de esperar que 

se v^ encontrar significativas mudanpas de 

curto prazo nas estrat^gias de subsistencia 

das famflias. Os dados do levantamento 

sobre trabalho oferecem os meios de exa- 

minar-se as mudanpas nas estratdgias de 

subsistencia associadas oportunidades 

de trabalho e as decisdes de participer na 
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for<?a de trabalho ou na educapao. 

A Tabela 6 resume essas mudanpas em 

termos de percentagens de famflias totais 

ou chefes de famfiias, e de outros mem- 

bros de famflia de idade ativa que "pas- 

sam" de uma situapao para outra entre o 
perfodo inicial e 1982, para todas as famf 

lias, para as famflias pobres e para famf- 

lias em cada grupo de quintil^^ 

(a) Chile 

No Chile, 8% dos chefes de famflia nao 

estavam ma is empregados, um pequeno 

nCimero (1,5%) ficando inativo e o resto 

permanecendo desempregado. Entre todos 

os membros de famflia de idade ativa, 6% 

n§o estavam mais empregados, a maior 

parte ameapada pelo desemprego. A safda 

do emprego afetou todas as camadas eco- 

nbmicas, mas atingiu dimensoes dram^ti- 

cas entre as famflias dos quintis inferiores 

(a maior parte pobres): mais de 20% dos 

chefes de famflia ficaram inativos. Sete 
por cento de todos os membros de famf- 

(8) Ao interpretar-se estes "deslocamentos", 
deve-se levar em conta que esta nao 6 
uma an^lise de corte; assim, as mudanpas 
na posipao relativa de renda familiar en- 
tre os dois perfodos poderao deslocar fa- 
mflias para um grupo de quintil diferente 
de onde estao situadas no perfodo inicial. 
Mais importante, quando se consideram 
famflias pobres nos dois perfodos, estes 
"deslocamentos" sao simples diferenpas 
na composipao das camadas pobres pela 
caracterfstica considerada e, portanto, no 
comportamento dos grupos de famflias 
que eram pobres em 1982, que podem 
ser bem maiores ou menores do que os 
grupos que eram pobres no perfodo ante- 
rior, 

(9) Note-se que as mudanpas resumidas atra- 
v6s de "deslocamentos" de chefes de fa- 
mflia e outros membros podem ser afeta- 
das por mudanpas nao-aleat6rias na iden- 
tificapao dos chefes, implicando mudan- 
pas na proporpao de donas-de-casa ou pa- 
terfamflias (independente de sua renda) 
considerados como chefes, em particular 
quando as estrat^gias de subsist^ncia es- 
tao sendo ajustadas a situapao imediata. 

lia perderam o emprego, enquanto outros 

4% desejavam participar de atividades eco- 

nomicas. Como resultado, estes desempre- 

gados, ou indivfduos que procuravam em- 

prego pela primeira vez aumentaram em 

11%. As camadas de rendas baixa e m6dia 

foram tamb^m afetadas pela perda de em- 

prego, em graus que baixavam com a ren- 

da: 8,2% entre membros de famflias do 

grupo do segundo quintil; 5,6% do tercei- 

ro quintil e 3,8% do quarto quintil. Uma 

parte desses novos desempregados deslo- 

cou-se para a inatividade, enquanto entre 

3 e 5% de todos os membros de idade 

ativa ficaram desempregados. Entre os 

chefes de famflia dessas camadas, os deslo- 

camentos foram mais ou menos semelhan- 

tes kjueles entre os outros membros, sal- 

vo no grupo de quintil m6dio, onde 8,5% 

safram do emprego, incluindo-se 3,9% que 

ficaram inativos. 

(b) Coldmbia 

0 desemprego na Coldmbia permane- 

ceu em torno de 9% da forpa do trabalho, 

mas a elevapao geral de renda durante o 

perfodo causou apenas mudanpas margi- 

nals na disposipao de participar da forpa 

de trabalho. Entretanto, como se pode ver 

na Tabela 6, houve uma significativa mu- 

danpa nas estrat^gias das famflias, uma 

vez que os chefes de famflia que perdiam 

emprego (uma media de 2% para todos os 

grupos, incluindo-se o pobre) e ficavam 

inativos eram substitufdos por outros 

membros que safam da inatividade para o 

emprego, pelo menos nos grupos m6dio e 

inferior. Entre as famflias mais pobres .(os 

20% inferiores) em particular, 4,1% de 

outros membros entraram na forpa de tra- 

balho e 3,7% deles ocuparam empregos. Da 

mesma forma, as pequenas mudanpas en- 

tre os desempregados nao envolveram tan- 

to os chefes de famflia desempregados 

(que passavam ci inatividade) como os de- 

sempregados nao-chefes de famflia. A 

maior parte do aumento da participapao 

na forpa de trabalho entre os nSfo-chefes 

de famflia foi possfvel ^s custas da instru- 

pao. 
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Famflias chefiadas por mulheres tende- 

ram a aumentar em todos os nfveis de 

distribuipao. 

(c) Costa Rica 

0 aumento do desemprego na Costa 

Rica afetou mormente os que percebiam 

ganhos suplementares em famflias chefia- 

das por empregados. Cerca de 1% de che- 

fes de famfiia em todos os quintis saiu 

do emprego para o desemprego. Entre as 

famflias pobres, al^m deste deslocamento, 

uma proponpSfol '9ua' chefes de famfiia 

saiu da inatividade, de modo que o nOme- 

ro de desempregados aumentou em 2%. 

Um not^vel ajustamento de estrat^gias 

de subsistencia de famflias de empregados 

foi a incorpora^Sfo de 3,6% de outros 

membros de idade ativa na forga de traba- 

Iho, 2% no desemprego, ou na procura de 

emprego, e 1,6% no emprego. Mas este 

movimento alcangou dimensoes devastado- 

ras entre as famflias pobres: mais de 12% 

de outros membros de idade ativa foram 

incorporados na oferta de trabalho, 3% 

ficaram desempregados,|enquanto que cer 

ca de 9% conseguiram algum tipo de tra- 

balho. Assim, no meio de oportunidades 

que predominava na Costa Rica, a queda 

nas rendas reais de famflias pobres provo- 

cou profundas mudan<pas em suas estrat6- 

gias de subsistencia, elevando significa 

tivamente a taxa de participagao do po- 

bre, tanto de chefes como de outros 

membros, ao tir^-los da inatividade e, na 

maioria dos casos, coloc^-los em empre 

gos. 

{6) Panama 

Ao nfvel do conjunto, parece ter havi- 

do relativamente poucas mudangas nas es- 

trat6gias de subsistencia, no contexto de 

um est^vel quadro de renda. Entretanto, 

como revela a Tabela 6, a proporgao de 

chefes de famfiia que, saindo do desem- 

prego, ocupou empregos, alcangou 1,4 e 

1,8% entre as famflias pobres e as do 

quintil inferior, respectivamente. 

(e) Venezuela 

O aumento do desemprego) em Caracas 

atingiu principalmente as famflias com 

rendas baixa e m&Jia. No quintil inferior, 

houve uma elevapao de 5,7% de famflias 

com pelo menos um membro desemprega- 

do em 1982. O aumento correspondente 

foi de 4,2% para famflias da camada me- 

dia e 2,6% para famflias da camada supe- 

rior. 

No grupo do quintil inferior (em que 

est^o inclufdas as famflias pobres), 2,2% 

de chefes de famfiia deixaram o emprego, 

por6m, mais 2,8% estavam desempregados, 

visto que sua taxa de participapao subiu 

um pouco. Da mesma forma, entre outros 

membros de famfiia de idade ativa na 

mesma camada, 6,1% perderam emprego, 

mas dois terpos ficaram inativos. Estes da- 

dos e a redupao de 2% no nOmero de 

estudantes podem explicar os 6% de au- 

mento de donas-de-casa entre os membros 

de idade ativa. Ao mesmo tempo, o nu- 

mero de mulheres chefes de famfiia dimi- 

nuiu significativamente. 

Como se pode ver na Tabela 6, 3,7 e 

3,8% de chefes de famfiia nos dois grupos 

de quintil seguintes deixaram o emprego. 

Quase um terpo deles ficou inativo, per- 

manecendo o resto desempregado. Entre 

os outros membros de famfiia de idade 

ativa, 7,9 e 2,5%, respectivamente, deixa- 

ram o emprego, 1,7% permaneceu desem- 

pregado e o resto ficou inativo. Isso au- 

mentou o numero de donas-de-casa e de 

estudantes. Inversamente, no quarto grupo 

de quintil, aumentou a proporpSb de che- 

fes de famfiia dispostos a participar de 

atividades econdmicas, mas a maior parte 

continuou desempregada. Entre os outros 

membros de idade ativa, houve um movi- 

mento de safda de emprego, principalmen- 

te para ficarem inativos, como donas-de- 

casa ou, na maioria dos casos, como estu- 

dantes. 

A economia da regiao dos Andes so- 

freu um menor impacto de desemprego e 
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uma queda ma is moderada nas rendas 

reais, raz£o por que as estrat^gias de sub- 

sistdncia passaram por poucas mudanpas. 

Como se pode ver na Tabela 6, a perda de 

empregos atingiu duramente as famflias 

pobres: 2,2% de chefes de famflia e 2% de 

n^o-chefes de famflia tinham emprego, au- 

mentando principalmente a inatividade. 

Chefes de famflia do quarto grupo de 

quintil tamWm enfrentaram falta de em- 
prego, mas isto foi parcialmente compen- 

sado com maior participate de outros 

membros. Deslocamentos para a inativida- 

de de 1 a 2% de membros n§o-chefes de 

famflia, nos grupos de renda media e bai- 

xa, aumentaram o numero de estudantes. 

6. O Impacto da Crise sobre a In- 

fdncia 

Os ajustamentos na subsistencia da fa- 

mflia compreendem tanto as mudanpas na 

participate dos membros de famflia na 

for pa de trabalho, quanto as mudanpas em 

seus padroes de consume, em face das 

mudanpas nas rendas reais. Lamentavel- 

mente, nao existem dados relevantes dis- 
ponfveis para a avaliato deste segundo 

padrao. Ajustamentos nas estrategias de 

subsistencia tamb6m tern lugar nas deci- 

sdes quanto instrupao das crianpas e dos 

adolescentes. Entretanto, os levantamen- 

tos nSb oferecem informat0 suficiente 

para uma an^lise neste campo. 

Os dados de base utilizados aqui para a 

avaliat0 do impacto das condipoes eco- 
ndmicas nos nfveis de vida permitem-nos 

enfocar as mudanpas na situato da crian- 

pa a partir de pelo menos duas perspecti- 

vas. 

A Tabela 7 mostra mudanpas na inci- 

dencia da pobreza e os deslocamentos re- 

lativos na distribuipao de renda entre fa- 

mflias de caracterfsticas diferentes, que 

concernem ci situat0 da crianpa no seio 

de sua famflia. 

Famflias chefiadas por mulheres — em 

geral representandol entre 15 e 20% nas 

cireas urbanas e, sistematicamente ma is 

afetadas pela pobreza — viviam em situa- 

to pior que as chefiadas por homens em 
Santiago, no Chile, mas, de certa forma, 

estavam bem mais protegidas do impacto 

economico na Costa Rica e Caracas. Por 

outro lado, nas ^reas que haviam sido 

beneficiadas por uma lenta reduto da 

pobreza, tais como a Colombia e a regiao 

dos Andes, as famflias chefiadas por mu- 

lheres achavam-se um tanto atrasadas 

quanto aos proventos. No Panama, por^m, 

acontecia! exatamente o contr^rio: a inci- 

dencia da pobreza era signifcativamente 

reduzida entre famflias dirigidas por mu- 

lheres e sua posipao relativa melhorou de 

tal maneira, que hoje sua situato & seme- 

Ihante, nos dois sentidos, a das famflias 

dirigidas por homens. 

Nesses pafses, em que a pobreza au 

mentou durante o perfodo estudado, as 

famflias com maior numero de filhos so- 

freram mais. Na Costa Rica, a incidencia 

de pobreza aumentou entre famflias de 

todos os tamanhos, em termos do numero 

de filhos, como se pode verificar na Tabe- 

la 7. Embora a incidencia de pobreza te- 

nha duplicado entre famflias com tres 

crianpas ou menos, a situato das famflias 

com quatro ou mais parece ter-se agrava- 

do em proporpoes alar mantes. 

Em Caracas, tambem houve um retro- 

cesso na minorato da pobreza; isto ocor- 

reu quase que exclusivamente entre famf- 

lias com tres ou mais filhos. Nas famflias 

com tres ou quatro filhos, entre as quais a 

pobreza havia sido reduzida a proport®5 

menores, ela explodiu para tres vezes os 

nfveis anteriores. Entre as com cinco ou 

mais filhos, cerca de 15% das quais jci se 

encontravam na pobreza, ela aumentou 

em um meio. 

Na Colombia, a minorato da pobreza 

progrediu a passo acelerado, a despeito 

das pressoes economicas deste perfodo. 

Este processo envolveu famflias de todos 

os tamanhos, mas foi relativamente mais 

intense entre as famflias com tres ou mais 
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TABELA 7 

MUDANQAS NA INCIDeNCIA DE POBREZA E DESLOCAMENTOS NA POSKpAO 
RELATIVA DE FAMILIAS DE CARACTERl'STICAS DIFERENTESi*) 

(cdntinua) 

Grupos de 
famflias 

A no-base 
Famniasem — 
cada grupo 

(%) P 

1982 Diferengas 

AP Ar 

I. Chile 
Sexo do chefe 

Masculino 
Femlnino 

83,0 
17,0 

40,1 
38,9 

40,0 
39,9 

-0.1 
1.0 

II. ColAmbia 
Sexo do chefe 

Masculino 
Feminino 

N.0 de criangas 
na famftia 

0 
1 
2 
3 
4 
5 e mais 

82,0 
18,0 

33,3 
24,9 
22.1 
11.2 
5,6 
2,9 

48,4 
50,4 

32,5 
44,3 
55,2 
68,5 
79.0 
88,0 

39,3 
41,9 

25,1 
34,9 
43,3 
59,0 
72,3 
83,8 

44,2 
47,2 

31,8 
42,5 
49,2 
60,4 
68,7 
80,2 

39,2 
41,7 

27.4 
36.8 
43,7 
54.9 
64,3 
78,1 

-4,2 
-3.2 

-0,7 
-1.8 
-6,0 
-8.1 

-10,3 
-7,8 

-0,1 
-0,2 

2,3 
1,9 
0,4 

-4,1 
-8,0 
-5.7 

III. Costa Rica 
Sexodolchefe 

Masculino 
Feminino 

N.0 de crian^as 
na famClia 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 ou mais 

89,3 
10,7 

27,6 
25,0 
22,5 
13,3 
6,5 
2.9 
2,2 

16,9 
20,4 

4,9 
9,2 

16.7 
29,5 
40,2 
58.8 
71,0 

41,4 
34,4 

17.3 
31,81 
45,0 
65,0 
71,8 
80,5 
94.4 

29,8 
26,3 

12.7 
19,2 
29.8 
45.8 
63.9 
79,9 
93,1 

40,7 
34,9 

20,0 
31.4 
42,3 
57,9 
74.5 
85,8 
96,0 

12,9 
5,9 

7,8 
10.0 
13.1 
16,3 
23,7 
21,1 
22,1 

-0.7 
0,5 

2.7 
-0,4 
-2,7 
-7,1 
2.7 
5,3 
1,6 

IV. Panamd: 
Area metropolitana 
Sexo do chefe 

Masculino 
Feminino 

N.0 de criangas 
na famflia 

0 
1 
2 
3 
4 ou mais 

82,7 
17,3 

27,2 
18,7 
20.4 
17,2 
16.5 

16,7 
29,0 

4,6 
7,3 

14.1 
25,0 
55,0 

39,3 
48,5 

13,0 
27,7 
41.5 
60,0 
81.6 

14,3 
16,9 

6,1 
17.3 
24,0 

39,4 
40,7 

34,9 
57,6 
68,8 

-2,4 
-12,1 

-1.2 
3.2 

-1,0 

0,1 
-7.8 

7,2 
16,1 
8,8 

V. Venezuela: 
irea metropolitana 
Sexo do chefe 

Masculino 80,4 
Feminino 19,6 

1,7 
4,6 

38,2 
48,2 

2.8 
4.9 

37,9 
43,6 

1.1 
0,3 

-0,3 
-4,6 
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N.0 de crianpas 
na famClia 

(conciusao) 

0 30,6 0.8 15,2 0.6 16,2 0,2 1.0 
1 21,8 1.0 30.7 1.1 29,5 0,1 -1.2 
2 22,4 1,7 45,3 2.0 46,0 0,3 0,7 
3 12,7 1,7 62,1 5.9 64,4 4,2 2,3 
4 6,6 4.7 79,6 11,5 82,7 6,8 -1,2 
5 ou mais 5.9 15,1 93,8 21.7 91,2 6,6 -2,6 

VI. Venezuela: 
regiSo dos Andes 
Sexo do chefe 

Masculine 84,4 30,2 40,0 25,3 38,8 -4,9 •1,2 
Feminine 15,6 36,2 46,5 34,9 47,6 -1,3 1.1 

N.0 de crianpas 
na famflia 

0 19,2 10,6 16,9 7.8 17.4 -2,8 0,5 
1 17,6 17,3 26,8 13,4 25,0 -3,9 -1.8 
2 17.3 24,5 35,3 21,5 34,9 -3,0 -0,4 
3 14,0 31,4 40,8 27,2 43,4 -4,2 2,6 
4 12,9 44,7 58,2 41,0 58,0 -3,7 -0,2 
5 8,2 53,4 66,4 56,4 72,2 3,0 5,8 
6 ou mais 11,0 67,1 76,5 70,4 84,2 3.3 7,7 

(P): Percentagem de famflias abaixo da faixa de pobreza. 

(R): Percentagem de famflias abaixo do quadrag6simo percentil de renda da distribuipao 

de todas as famflias. 

(*) Percentagem de famflias em cada grupo. 
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filhos. Estas, anteriormente, haviam sofri- 

do uma grande incidencia de pobreza. Em 

contraste, na regiao dos Andes de Vene- 

zuela e, ate certo ponto, no Panamci, a 

incidencia de pobreza diminuiu entre as 

famflias com quatro filhos ou menos (e 

proporcionalmente mais entre as famflias 

menores), mas aumentou entre as com 

cinco ou mais. 

A Tabela 8 indica mudanpas nas pro- 

porpdes de filhos que pertencem a dife- 

rentes tipos de famflias em pobreza abso- 

luta ou abaixo do padrSfo de pobreza rela- 

tive do quarto quintil de renda. 

Co mo se pode, observar, comparando-se 

a incidencia del pobreza entre crianpas na 

Tabela Sea incidencia de pobreza entre 

famflias na Tabela 4, as proporpoes de 

crianpas pequenas e crianpas na idade es- 

colar em pobreza sao significativamente 

maiores do que as de famflias em todos 

os pafses enfocados. Isto e uma conse- 

quencia do grande numero de crianpas en- 

tre famflias pobres. Os dados mostram 

tamb6m que a incidencia de pobreza e 

bem maior entre crianpas pertencentes aos 

10 ou 15% de famflias chefiadas por mu- 

Iheres. Ademais, quando disponfveis, os 

dados relevantes mostram a incidencia de 

pobreza entre crianpas pertencentes a fa- 

mflias em que o chefe e analfabeto ou 

tern apenas a instrupao prim^ria como 

sendo superior a incidencia m§dia para 

todas as famflias. 

0 Chile ncfo 6 excepao a esse padrao. O 

aumento da incidencia de pobreza entre 

1981 e 1982 agravou a situapSb das crian- 

pas, causando um aumento semelhante nas 

proporpoes de crianpas em pobreza. 

Em Caracas, o aumento da incidencia 

de pobreza afetou crianpas pequenas e 

crianpas na idade escolar de quase todos 

os tipos de famflias. Em contraste, na 

regiao dos Andes, crianpas pequenas fo- 

ram beneficiadas pela redupao da pobreza. 

A minorapcfo da pobreza avanpou na 

Colombia durante o perfodo, beneficiando 

tanto crianpas pequenas como crianpas na 

idade escolar em todos os tipos de famf- 

iia, mas afetando de maneira significativa 

as que se achavam numa situap^o mais 

desvantajosa, isto 6, as crianpas de famf- 

lias cujos chefes tinham baixo nfvel de 

instrupSb. 

Um padrao semelhante surge no caso 

do Panam^, onde crianpas de famflias che 

fiadas por mulheres ou por adultos com 

instrupSfo prim^ria encontraram circuns- 

tdncias mais propfcias para safrem da po- 

breza. 

7. Conclusao 

a. A crise latino-americana parece ter 

tido, atd o presente, um impacto mais 

generalizado sobre as condipoes de vida 

das populapoes urbanas. As populapoes ru- 

rais em 4reas dependentes das safras de 

exportapao sem duvida alguma sofreram 

um impacto mais forte quando o mercado 

extern© ou as condipoes de produpao para 

essas safras comeparam a deteriorar-se. En- 

tretanto, algumas populapoes rurais, em 

cireas agrfcolas relativamente prbsperas e 

diversificadas, puderam suportar melhor 

do que as populapoes urbanas o perfodo 

de recessao, como indicam os dados para 

a regiao dos Andes, na Venezuela. 

b. Os pobres e as camadas inferiores 

da piramide social foram severamente 

atingidos nos pafses em que a recessao se 

fez sentir com mais intensidade. As cama 

das madias, por6m, tamb6m sentiram seus 
efeitos 

c. Na ausencia de uma reforma signifi- 
cativa de distribuipao de renda, a elevapao 

ou a queda das rendas familiares reais a 

curto prazo envolve a redupao ou o au- 

mento na incidencia da pobreza absoluta. 

Assim, a queda das rendas familiares em 

Santiago, Caracas e Costa Rica ocasionou 

uma significativa elevapSo na proporpao 

de famflias em estado de pobreza. Em 
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contraste, nao obstante a atividade estag- 

nada na Coldmbia, um aumento nas ren- 

das familiares permitiu que fosse dado um 

passo adiante na minoraipao da pobreza. 

Entre as famflias panamenhas de emprega- 

dos e nas famflias dos Andes, porem, a 

queda moderada nasrendas realsfoi mais do 

que contrabalanpada por melhorias na ba- 

se da piramide de renda. Como conse- 

quencia, o process© de minorapao da po- 

breza nao foi alterado. 

d. A distribuigao conjunta de renda 

familiar por tamanho nao parece consti- 

tuir uma medida sensfvel das mudanpas 

que tomam lugar na posipao relativa de 

diferentes grupos de famflia. Em alguns 

exemplos (Colopnbia e Panamcl), em que 

as rendas familiares reais continuaram a 

aumentar ou a cair apenas moderadamen- 

te, o padrao de distribui^ao conjunta de 

rendas urbanas mostrou-se relativamente 

estclvel, Ao contr^rio, a queda geral nas 

rendas reais no Chile parece ter sido 

acompanhada por uma rdpida erosao das 

posipoes dos grupos superiores, consegui- 

das no boom anterior; entretanto, o pa- 

drao da distribui<pao de 1982 6 semelhante 

ao que prevaleceu em 1980. Por outro 

lado, na Costa Rica a relativa melhoria 

concentrou-se em geral entre empregados 

e pode ter sido contrabalanipada por uma 

mudan(pa na distribuipao do autonomo, 

dentro do contexto geral de relativa esta- 

bilidade na distribuigao total, a despeito 

das rcipidas quedas das rendas reais. Na 

Costa Rica, como na regiao dos Andes da 

Venezuela, as melhorias na distribuip^o 

urbana-rural conjunta se devem em parte 

ao relativamente melhor desempenho das 

famflias agrfcolas. Isto tamb6m sublinha a 

possibilidade de que a distribui(pao conjun- 

ta das rendas urbanas seja mais est^vel do 

que se acredita atualmente. 

e. Existe um grande contraste entre as 

situapdes nacionais, mas a questao de 

quais grupos s6cio-eoon6micos vivem mal 

e quais grupos vivem melhor aparentemen- 

te liga-se mais com a posipao institucional 

e oportunidades, e ainda com a orientapao 

social da polftica economica, do que com 

a direpiio e o grau do impact© imediato 

da recessao. Na Colombia, onde as rendas 

se elevaram, assim como no Panam^ e na 

Venezuela, onde as rendas reais cafram, 

famflias chefiadas por oper^rios e mesmo 

por trabaihadores manuais autdnomos (in- 

cluindo-se aqueles de atividades informais) 

melhoraram sua posipao relativa na distri- 

buipcfo total da renda; famflias de empre- 

gados de escritdrios mantiveram mais ou 

menos a sua posipcfo; os grupos em me- 

lhor situapSfo (empregadores, profissionais 

autdnomos e mesmo empregados profis- 

sionais, t6cnicos e executivos) retrocede- 

ram relativamente na distribuip^o total. 

Por outro lado, aconteceu o oposto no 

Chile e na Costa Rica: estes grupos melho- 

raram sua posipao relativa num contexto 

de rendas em geral em deteriorapao. O 

contraste entre as mudanpas ocorridas nes- 
ses dois pafses e aquelas de Caracas, onde 

tamb^m houve uma grande queda de ren- 

das reais, quanto a este aspecto, e revela- 

dor. 

f. A anilise comparativa realizada su- 

gere que, quando os interesses com o 

bem-estar s<fo prioritcirios na orientapao 

do programa social e econdmico, e quan- 

do existem participapao representativa e 

oportunidades institucionalizadas, as famf- 

lias como um todo e os que se acham em 

situap^o de desvantagem em particular re- 

cebem uma protepao mais eficaz contra os 

impactos econdmicos imediatos. A refle 

xao sobre a situapao na Colombia, Pana 

mci e Venezuela durante o perfodo crfti- 

oo ressalta a possibilidade em cada estS- 

^io de "amortecer" os impactos sucessivos 
procedentes do exterior ao nfvel da ativi 

dade econdmica interna, das rendas fami- 

liares, das camadas populares e dos po 

bres. Por outro lado, o caso costarrlque- 

nho ilustra esses exemplos, em que a pro- 

fundidade da crise solapa tais defesas em 

nome de austeras polfticas de ajustamen- 

to. 

9* As estrategias de subsistencia nao 

ESTUDOS ECON6MICOS 551 



O CASO DA AMERICA LATIN A 

parecem mudar drasticamente em termos 

imediatos. Talvez as dimensoes das mu- 

danpas nas estrategias das famftias chilenas 

e cx)starriquenhas restrinjam a magnitude 

de suas estrategias de ajustamento de cur- 

to prazo. 

h. Em geral, a queda das rendas reais 

e o aumento de desemprego envolveram, 

de um lado, o deslocamento de chefes de 

famflia do emprego para o desemprego, 

mas tambem, em aiguns casos, para a ina- 

tividade. For outro lado, este padrao rece- 

beu o complemento, no Chile e na Costa 

Rica, de elevapdes nas taxas de participa- 

p§fo de outros membros de famflia, mes- 

mo resultando num aumento do numero 

de desempregados. Inversamente, na Vene- 

zuela, os principals deslocamentos foram 

do emprego para a inatividade, baixando 

as taxas de participapao de chefes de fa- 

mflia e de outros membros. Na situapao 

da Colombia, de aumento de rendas fami- 

liares, os ajustamentos tambem levaram a 

uma diminuipao da participapao de chefes 

de famflia em atividades economicas, mas, 

nesse caso, encontrando a oposipao de um 

aumento nas taxas de participapao de ou- 

tros membros, em geral para o desempre- 

go. 

i. Os ajustamentos nas estrategias de 

subsistencia das camadas urbanas pobres 

em cada pafs, com respeito h sua partici- 

papao na forpa de trabalho e aos desloca- 

mentos para o desemprego, correspondem, 

aproximadamente, aos padroes gerais ante- 

riormente delineados, diferindo das famf- 

iias da camada media apenas nas propor- 

poes implicadas. 

j. Em face do aumento do desempre- 

go, o acesso £ instrupao parece ser uma 

alternativa v^lida para membros de famflia 

de idade ativa nas camadas media e me- 

dia-aita, se as oportunidades oferecidas pe- 

la estrutura institucional a transfer ma nu- 

ma estrategia vtevel, como e o caso na 

Venezuela. Isto, porem, nao parece ser a 

alternativa para as camadas urbanas po- 

bres. 

k. O agravamento da pobreza afetou 

as famflias com um grande numero dt 

filhos, entre as quais, no infcio, a inciden 

cia de pobreza era maior. For outro lado, 

na Colombia, onde a pobreza diminuiu, 

esses grupos de famflias em condipoes des- 

vantajosas receberam grande protepao. A 

situapao de famflias com um nOmero 

grande de filhos parece ter se agravado no 

Paname e tambem nos Andes, no contex- 

to de redupoes na incidencia geral de po- 

breza. Isso sugere a hipdtese de que estes 

tipos de famflia constituam um "nucleo 

de resistencia" de pobreza, onde a situa- 

pao oferece dificuldades maiores do que 

nos outros tipos de famflias. 

1. A proporpSfo de crianpas pequenas e 

crianpas na idade escolar em pobreza e 

sempre maior do que a proporpao de fa- 

mflias pobres; existem tambem mais crian- 

pas na pobreza entre as que pertencem a 

famflias cujos chefes s§b mulheres ou 

adultos com pouca instrupao. Nos exem- 

plos em que a pobreza aumentou, as 

crianpas de todas as idades e pertencentes 

a todos os tipos de famflia parecem ter 

sido afetadas. Entretanto, he razao para 

suspeitar-se de que, em tais situapoes, as 

crianpas pequenas sofreram mais do que 

indicaram as proporpoes relacionadas: em 

algumas das famflias em circunstancias 

mais desvantajosas, quando diante de uma 

situapao economica mais austera e da ne- 

cessidade de ajustar drasticamente as es- 

trategias de subsistencia, pode haver uma 

tendencia para a deteriorapffo dos cuida- 

dos para com as crianpas e uma discrimi- 

nap<k) acentuada contra crianpas pequenas 

na distribuipefo interna de recursos. Inver- 

samente, nos exemplos em que a minora- 

pao da pobreza progrediu, como na Co- 

lombia, Panamci e nos Andes, as propor- 

poes de crianpas pequenas na pobreza re- 

duziram-se relativamente mais do que as 

proporpoes de famflias pobres, ilustrando 

quanto 6 crucial a redupab da pobreza 

para o destino da crianpa. 
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