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RESUMO 

O presente artigo realiza um balango das mudan^as da pobreza e da desigualdade de renda brasileiras durante 

a decada de 90. Em particular, qualificamos os efeitos do Piano Real sobre o mvel de bem-estar social. As 

principais contribui^oes metodologicas do artigo estao relacionadas a aferi^ao de alguns aspectos dinamicos 

da distribui^ao de renda a partir de informagoes longitudinais. Uma primeira contribui^ao consiste na aplica^ao 

do conceito de dominancia estocastica a analise das distribui9oes das varia^oes da renda familiar per capita. 

Este procedimento nos permite relaxar a hipotese de anonimato (ou, alternativamente, de que nao ha inversoes 

de ranking) na compara^ao entre distribui^oes de renda pre e pos-estabilizai^ao. O artigo avalia tambem, a 

partir de informa9oes longitudinais de renda, os efeitos de mudan9as da variabilidade temporal da renda sobre 

o mvel de bem-estar social e a mensura9ao da desigualdade de renda. 

Palavras-chave: pobreza, distribui9ao de renda, estabiliza9ao. 

ABSTRACT 

This paper describes the evolution of poverty and inequality in Brazil during the 1990s. In particular, it 

qualifies the effects of the Real plan on social welfare. The main methodological contributions of the paper 

refers to the use of longitudinal information. First, we present a dynamic comparison of changes of income 

distribution that allow us to relax the hypothesis of anonimity (or alternatively a constant ranking). Second, 

the fall of inequality of current monthly income during the post stabilization period overestimates the fall 

of inequality of permanent income. The difference between these two inequality measures can be explained 

in terms of the fall of the temporal variability of individual income. As its name suggests one key implication 

of a successful stabilization program is to make actual earnings more stable. 

Key words: poverty, income distribution, stabilization. 

§ Do IPEA. 

t Assistente de Pesquisa no IPEA. 

Recebido em novembro de 1998. Aceito em mar90 de 1999. 



384 ECONOMIA APLICADA, V. 3, N. 3, 1999 

1 Introdu^ao 

Em publicagao anterior apresentamos alguns efeitos positivos do Piano Real sobre a 

pobreza e a desigualdade de renda.(Neri e Considera, 1996) Nesse artigo qualificamos a 

natureza destas transformagoes mediante avalia^ao da extensao da regressividade na 

incidencia do imposto inflacionario e do papel de redutor de pobreza do salario minimo 

em um ambiente de pregos estaveis. Previamente, foi necessario precisar questoes relativas 

ao deflacionamento das rendas no periodo de transi^ao inflacionaria do Real. A realizagao 

de um balango das mudangas recentes do nivel de bem-estar social que incorporasse 

informagoes atualizadas para toda a decada de 90 motiva-nos a volta ao tema. 

Inicialmente, e interessante esclarecer algumas vantagens dos resultados atuais em 

relagao aos anteriores: dispoe-se agora de um penodo maior de tempo de estabilidade da 

moeda, que permite testar a durabilidade de seus efeitos. Por outro lado, a disponibilidade 

de informagdes mensais construidas a partir da Pesquisa Mensal do Emprego (PME) nos 

permite trabalhar com medias anuais, o que evita problemas de mudangas de sazonalidade 

e uma analise detalhada da dinamica do processo. 

As principais restrigoes da PME estao na abrangencia geografica e na abrangencia do 

conceito de renda utilizado: trabalhamos apenas com a renda proveniente do trabalho nas 

seis principais regides metropolitanas brasileiras. Em fungao destas limitagdes 

estenderemos a nossa analise tomando como base a Pesquisa Nacional de Amostra a 

Domicflios (PNAD). A primeira tarefa do presente trabalho consiste em mapear a pobreza 

a partir de caractensticas do chefe do domicilio, isto e, genero, idade, escolaridade, cor, 

setor de atividade, regiao e densidade populacional. 

O passo seguinte consiste na descrigao das mudangas da pobreza, da desigualdade e do 

nivel de renda ocorridas ao longo da decada de 90. Essa analise sera calcada em medias 

anuais de indicadores sociais baseados em renda do trabalho gerados a partir da PME. 

As principais contribuigoes metodologicas do artigo estao relacionadas a aferigao de 

alguns aspectos dinamicos da distribuigao de renda a partir de informagoes longitudinais. 

Uma primeira contribuigao consiste na aplicagao do conceito de dominancia estocastica a 

analise das distribuigdes das variagdes da renda familiar per capita. Este procedimento 

nos permite relaxar a hipotese de anonimato (ou, altemativamente, de que nao ha inversoes 

de ranking) na comparagao entre distribuigoes de renda. 

O artigo avalia tambem, a partir de informagoes longitudinais de renda, os efeitos de 

mudangas da variabilidade temporal da renda sobre o bem-estar social e a mensuragao da 

desigualdade de renda. 
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O artigo esta organizado de forma a conferir autonomia a cada se^ao, que pode ser lida 

de forma independente das outras segoes: a segao 2 traga urn perfil da pobreza a partir de 

atributos dos chefes do domicflio. A segao seguinte descreve a evolugao de indices de 

pobreza ano a ano ao longo da decada de 90. A segao 4 analisa alguns aspectos dinamicos 

da distribuigao de renda a partir de dados longitudinais. A ultima segao apresenta as 

principais conclusoes. 

2 Um perfil dos pobreza brasileira com base na PNAD 

A nossa opgao sera trabalhar com os indices de pobreza pertencentes a classe proposta 

por Foster, Greer e Thorbecke (1984), utilizando graus de aversao a pobreza iguais a 0, 1 e 

2. A formula abaixo apresenta o indice FGT: 

P = -i 
n 1=1 

/ 
Z-Y: 

\ 

onde: 

n = mimero de indivfduos na populagao, 

q = numero de indivfduos abaixo da linha de pobreza 

Z = linha de pobreza 

Y.renda do indivfduo i 

a = grau de aversao a pobreza 

Note que se a e igual a 0, a expressao acima toma-se a proporgao de pobres (head-count 

ratio), isto 6, P0 = q/n. Neste caso nao se capta a intensidade da pobreza. Se o grau de 

aversao ao risco (a) e 1, a formula do mdice FGT, dada pela expressao acima, toma-se: 

n Z 

P1 e um aperfeigoamento de P0 desde que este consegue distinguir o indivfduo muito 

pobre do nao tao pobre. O fato e que P1 e conhecido como o hiato de pobreza, que 

corresponde ao valor medio da distancia dos pobres em rela^ao a linha de pobreza. O 

inconveniente de P1 e nao considerar os efeitos na mudanga da distribuicjao entre os pobres 

se o valor esperado da renda deste grupo nao e afetado. P2 resolve este problema 
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atribuindo mais peso para os muito pobres na medida de pobreza agregada calculada. 

Este ultimo indice corresponde a distancia media quadratica dos pobres com respeito a 

linha de pobreza. 

A medida que caminhamos dos indices P0 ao P2, estamos atribuindo um maior peso 

aos individuos mais pobres da populagao, o que reflete uma mudanga de jufzo de valor. 

No mdice P0 referente a propor^ao dos pobres todos os individuos situados abaixo da 

linha de pobreza entram com pesos identicos. No caso de P1 e P2, os individuos sao 

ponderados de forma proporcional, respectivamente, a distancia e ao quadrado da 

distancia, de suas rendas per capita em relagao a linha de pobreza. 

Em termos do criterio de separa§ao entre as populagoes pobres e nao pobres, a nossa 

opgao sera trabalhar com duas linhas de pobreza, a fim de testar a robustez das conclusoes 

tiradas a partir de cada um dos tres indices de pobreza citados anteriormente. A linha de 

pobreza mais alta corresponde a cerca de 135 reais per capita para Sao Paulo a partir de 

maio de 1996. As linhas de pobreza das outras regioes metropolitanas foram ajustadas de 

acordo com o custo de vida local segundo as estimativas de Rocha (1993). A linha de pobreza 

mais baixa corresponde a um tergo do valor da linha de pobreza mais alta para cada regiao. 

A metodologia adotada procura fomecer uma fotografia desagregada do statu quo da 

pobreza brasileira. A Tabela 1 apresenta um perfil de pobreza em 1995 segundo as 

caracteristicas principals do chefe de domicflio (isto e, genero, idade, escolaridade, cor, 

setor de atividade, posi9ao na ocupagao, densidade populacional, e regiao). 

Cada um dos tres indices de pobreza discutidos acima, P0, P1 e P2, foram calculados de 

acordo com as tres linhas de pobreza correspondentes a 0,5, 1 e 1,5 do valor proposto por 

Rocha (1993). A analise do comportamento dessas nove medidas de pobreza sera centrada 

na proporgao de pobres de acordo com a linha de pobreza proposta por Rocha (isto e, 

segunda coluna da Tabela 1, a seguir). 

A proporgao de pobres total (P0) em 1995 era 28%. Conforme se esperava, observamos 

que o grupo de pobres sao chefiados por mulheres (33%), jovens [15 a 45 anos (43%)], 

analfabetos (43%), indigenas e negros (53% e 38%, respectivamente), moradores da area 

rural (34%), das regioes Norte e Nordeste do Brasil (44% e 43%, respectivamente), 

trabalhadores da agricultura (40%) e constru^ao civil (27%), desempregados (74%) e 

empregados sem carteira assinada (40%). 

A Tabela 2 apresenta a contribuigao de cada uma dessas celulas para os indices de 

pobreza agregada. 



Neri, M.; Considera, C.; Pinto, A.: A evolugao da pobreza e a desigualdade brasileiras 387 

Tabela 1 

Perfil da Pobreza Brasileira -1995 

Universe: Todos os Chefes de Domicflio - Linha de Pobreza Rocha (1993) 

Chefe do Indicador de Pobreza po P0 po Pi Pi Pi P2 P2 P2 Populagao 
Domicflio Linha de Pobreza 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 Total 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Total 11.05 27.68 42.71 5.73 12.45 20.10 4.42 8.07 12.78 100.00 

Sexo Homens 9.96 26.53 41.58 4.79 11.40 19.01 3.52 7.09 11.75 82.79 
Mulheres 16.33 33.22 48.14 10.27 17.47 25.34 8.75 12.81 17.76 17.21 

Idade menos de 15 31.55 36.99 41.90 28.79 31.40 34.50 28.21 29.63 31.55 0.02 
15 a 25 22.67 42.95 58.67 16.66 24.71 33.63 15.25 19.49 25.08 5.73 
25 a 45 13.04 31.71 47.25 6.62 14.49 22.89 5.00 9.38 14.74 51.24 
45 a 60 8.87 23.88 38.25 4.00 10.02 17.08 2.79 6.08 10.36 27.87 
mais de 60 3.93 15.25 29.49 1.73 5.32 11.05 1.29 2.95 5.93 15.13 

Escolaridade 0 anos 17.35 43.06 62.13 7.88 19.18 30.55 5.41 11.84 19.36 21.04 
0 a 4 anos 14.46 36.16 54.17 6.95 16.19 26.00 5.08 10.20 16.47 21.56 
4 a 8 anos 9.59 25,09 41.06 5.26 10.96 18.36 4.29 7.23 11.48 31.13 
8 a 12 anos 5.70 14.10 24.74 3.91 6.71 10.85 3.48 4.86 7.08 19.51 
mais de 12 anos 2.79 3.85 5.11 2.60 2.94 3.48 2.55 2.72 3.00 6.76 

Cor Indigena 23.82 53.17 66.82 12.94 27.64 39.08 9.53 18.23 27.00 0.11 
Branca 6.74 18.07 30.36 3.88 7.89 13.31 3.23 5.26 8.30 53.03 
Preta 16.01 38.82 57.11 7.83 17.68 27.96 5.76 11.29 17.94 46.31 
Amarela 7.36 10.86 15.70 5.31 7.24 9.12 4.85 5.99 7.23 0.54 
Ignorada 6.99 26.63 33.53 2.27 8.74 15.04 0.74 3.93 8.60 0.02 

Setor de Atividade Agricultura 16.63 39.81 57.01 7.60 17.99 28.35 5.14 11.20 18.12 24.69 
Industria 6.11 21.25 36.23 2.39 7.83 14.76 1.52 4.26 8.28 15.89 
Constru^ao 7.28 27.36 46.39 2.70 9.75 18.84 1.78 5.17 10.40 9.96 
Setor Publico 4.61 15.80 27.62 1.61 5,85 11.19 0.89 3.09 6.19 10.18 
Comercio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Servi^o 6.78 21.38 35.92 2.48 8.17 15.02 1.54 4.49 8.55 39.28 

Posi^ao na Ocupa^ao Desempregado 54.95 74.02 82.25 42.27 53.43 61.76 38.57 46.14 52.82 3.18 
Inativo 14.25 28.42 42.52 10.00 15.45 22.22 8.97 11.90 15.88 17.17 
Empreg. com carteira 4.40 19.74 36.66 1.42 6.36 13.58 0.84 3.11 7.01 27.16 
Empreg. sem carteira 13.20 40.09 59.81 4.30 15.57 27.33 2.22 8.30 15.90 15.43 
Conta-Propria 12.33 30.75 46.02 5.20 13.40 21.78 3.29 8.05 13.54 31.12 
Empregador 2.41 5.37 10.68 1.66 2.73 4.46 1.51 2.03 2.89 5.95 
Publica 4.52 15.44 27.45 1.64 5.81 11.12 0.97 3.10 6.15 10.04 
Nao - Remunerados 24.32 38.20 50.98 19.51 25.61 32.18 18.11 21.60 25.79 2.27 

Densidade Populacional Rural 13.84 33.70 49.98 7.40 15.61 24.51 5.65 10.23 15.89 21.10 
Urbano 9.94 25.36 39.95 5.06 11.36 18.60 3.87 7.26 11.69 49.25 
Metropolitano 10.92 27.24 42.11 5.65 12.00 19.45 4.46 7.88 12.38 29.65 

Regiao Norte 19.90 44.23 61.54 8.69 20.67 31.59 5.95 12.96 20.57 4.47 
Nordeste 18.25 43.12 61.25 9.05 20.32 31.34 6.57 13.01 20.43 29.56 
Sudeste 7.62 20.94 35.70 4.25 8.94 15.31 3.50 5.87 9.43 43.39 
Sul 4,97 13.49 23.18 2.95 5.80 9.94 2.55 3.92 6.16 15.16 
Centro 9.56 24.61 38.39 5.04 10.19 17.15 4.11 6.82 10.76 7.41 

Fonte: PNAD - IBGE. 
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Tabela 2 
a 

Decomposi^ao dos Indices de Pobreza por Caracteristica dos 

Chefes de Domicflio - Brasil 1995 

Universo: Todos os Chefes de Domicflio - Linha de Pobreza Rocha (1993) 

Popular ao 

Chefe do Domicflio po P1 P2 Total pO P1 P2 

Sexo 
Homens 26.53 11.40 7.09 82.79 79.35 75.84 72.69 

Mulheres 33.22 17.47 12.81 17.21 20.65 24.16 27.32 

Idade 
menos de 15 36.99 31.40 29.63 0.02 0.03 0.06 0.09 
15 a 25 42.95 24.71 19.49 5.73 8.89 11.38 13.84 
25 a 45 31.71 14.49 9.38 51.24 58.70 59.66 59.55 
45 a 60 23.88 10.02 6.08 27.87 24.04 22.43 21.00 
mais de 60 15.25 5.32 2.95 15.13 8.33 6.47 5.53 

Escolaridade 
0 anos 43.06 19.18 11.84 21.04 32.74 32.43 30.86 
0 a 4 anos 36.16 16.19 10.20 21.56 28.17 28.05 27.25 
4 a 8 anos 25.09 10.96 7.23 31.13 28.21 27.40 27.88 
8 a 12 anos 14.10 6.71 4.86 19.51 9.94 10.52 11.75 
mais de 12 anos 3.85 2.94 2.72 6.76 0.94 1.60 2.27 

Cor 
Indigena 53.17 27.64 18.23 0.11 0.22 0.25 0.26 
Branca 18.07 7.89 5.26 53.03 34.62 33.63 34.58 
Preta 38.82 17.68 11.29 46.31 64.94 65.80 64.76 
Amarela 10.86 7.24 5.99 0.54 0.21 0.31 0.40 
Ignorada 26.63 8.74 3.93 0.02 0.01 0.01 0.01 

Setor de Atividade 
Agricultura 39.81 17.99 11.20 24.69 35.51 35.68 34.27 
Industria 21.25 7.83 4.26 15.89 12.20 10.00 8.39 
Constru^ao 27.36 9.75 5.17 9.96 9.85 7.81 6.38 
Setor Publico 15.80 5.85 3.09 10.18 5.81 4.79 3.90 
Servi^o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Outros 21.38 8.17 4.49 39.28 30.33 25.80 21.86 

Posi^ao na Ocupa^ao 
Desempregado 74.02 53.43 46.14 3.18 8.50 13.64 18.16 
Inativo 28.42 15.45 11.90 17.17 17.64 21.32 25.32 
Empreg. com carteira 19.74 6.36 3.11 27.16 19.37 13.87 10.46 
Empreg. sem carteira 40.09 15.57 8.30 15.43 22.35 19.30 15.87 
Conta-Propria 30.75 13.40 8.05 31.12 34.57 33.50 31.02 
Empregador 5.37 2.73 2.03 5.95 1.15 1.30 1.49 
Publica 15.44 5.81 3.10 10.04 5.60 4.68 3.86 
Nao - Remunerados 38.20 25.61 21.60 2.27 3.13 4.66 6.07 

Densidade Populacional 
Rural 33.70 15.61 10.23 21.10 25.70 26.47 26.74 
Urbano 25.36 11.36 7.26 49.25 45.12 44.94 44.32 
Metropolitano 27.24 12.00 7.88 29.65 29.18 28.59 28.94 

Regiao 
Norte 44.23 20.67 12.96 4.47 7.14 7.42 7.18 
Nordeste 43.12 20.32 13.01 29.56 46.06 48.26 47.66 
Sudeste 20.94 8.94 5.87 43.39 32.82 31.18 31.53 
Sul 13.49 5.80 3.92 15.16 7.39 7.07 7.37 
Centro 24.61 10.19 6.82 7.41 6.59 6.07 6.27 

Fonte: PNAD- IBGE. 
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3 A evolu^ao da pobreza na decada de 90 

A PNAD apresenta diversas vantagens em relagao a PME para a analise de pobreza, 

como a sua abrangencia geografica e a abrangencia dos conceitos de renda pesquisados. A 

PNAD pesquisa, em nivel da quase totalidade do territorio nacional, alem dos rendimentos 

do trabalho, elementos como pensdes, alugueis e, em menor medida, a renda financeira. 

Infelizmente, a PNAD nao foi a campo em 1991 e 1994, o que nos impede de captar, 

respectivamente, os efeitos iniciais do Govemo Collor e do Piano Real sobre a pobreza. 

Por outro lado, a disponibilidade de informa96es mensais construidas a partir da 

Pesquisa Mensal do Emprego (PME) permite-nos trabalhar com medias anuais, o que evita 

problemas de mudan^as de sazonalidade alem de permitir uma analise detalhada da 

dinamica do processo. A principal restri^ao da PME esta na abrangencia do conceito de 

renda utilizado: trabalhamos apenas com a renda proveniente do trabalho. Por outro lado, 

como a nossa unidade basica de analise e a renda domiciliar per capita (isto e, a soma das 

rendas de todas as pessoas da famflia dividida pelo numero de membros da familia), os 

nossos resultados refletem as mudan^as ocorridas tanto no desemprego como no trabalho 

precario. 

O indice de proporgao de pobres sera utilizado aqui como uma forma reduzida de 

representar algumas extensoes e qualifica^oes sobre a evolu^ao recente da distribuigao de 

renda. Em primeiro lugar, como a analise se restringe a renda do trabalho, deixamos de 

considerar o efeito da estabiliza^o sobre as perdas incorridas entre os momentos de 

recebimento e de gasto dos salaries. Estimativas conservadoras deste efeito apontam para 

um ganho de renda nas camadas mais pobres da popula^ao desprovidas de mecanismos 

defensivos contra a incidencia do imposto inflacionario de cerca de 10% no momento da 

estabiliza^ao. Este efeito geraria uma redugao adicional da proporgao de pobres em cerca 

de 6% em relagao as estimativas de pobreza apresentadas na Tabela 1. Tendo em vista que 

as camadas mais abastadas da populagao possuiam um sofisticado sistema de fuga da 

moeda, as estimativas de melhora da desigualdade de renda no penodo pos-Real, 

anteriormente citadas, tambem estariam subestimadas- 

Os indicadores de pobreza da Tabela 3 evidenciam um continuo aumento da proporgao 

de pobres entre 1990 e 1994, seguido de uma melhora nos dois ultimos anos. Entre 1995 e 

1996, a propor^ao de pobres passa de aproximadamente um tergo para um quarto da 

popula^ao. Em particular, observamos uma queda de 2,7 pontos porcentuais do numero de 

pobres metropolitanos em 1996, que foi parcialmente revertida em 1997 depois da 

"chegada" da crise asiatica ao Pais. 
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A Tabela 3 apresenta a evolugao de medias anuais de indices de pobreza no Brasil 

metropolitano. Ela combina as tres medidas de pobreza calculadas para as duas linhas de 

pobreza mencionadas acima, perfazendo um total de seis indicadores. Observamos um 

aumento substantivo dos seis indicadores de pobreza cariocas entre 1990 e 1992 a despeito 

da redm^ao da desigualdade observada no periodo. Durante este penodo observamos a 

maior recessao da historia brasileira estatisticamente documentada, como a Tabela 2 

ilustrou. 

No periodo compreendido entre 1992 e 1994, os diversos indices de pobreza apresentam 

uma tendencia a um aumento moderado como resultado da intera^o entre um aumento 

brutal da desigualdade combinado com um processo de crescimento da renda per capita 

moderado. A partir de 1994 observamos uma melhora substantiva na pobreza como 

resultado do forte crescimento economico e do movimento de redistribuigao de renda 

observados. A semelhanga dos indices de desigualdade, a recuperagao observada na 

proponjao de pobres foi suficiente para compensar a deterioragao observada a partir do 

comedo desta decada. No que tange aos indicadores que captam a intensidade da pobreza, 

P1 e P2, a melhora observada nos dois ultimos anos nao foi suficiente para compensar a 

deterioragao observada desde o comedo da decada. 

Entretanto, cabe mais uma vez ressaltar que o movimento de aliviamento da pobreza 

observado a partir de 1994 foi insuficiente para recompor os niveis de pobreza observados 

no comec^o da decada de 90. 

Tabela 3 

A Evoliujao de Diversos Indicadores de Pobreza no Brasil Metropolitano 

(ndice de Pobreza 

Linha de Pobreza 

po Pi P2 

Baixa Alta Baixa Alta Baixa Alta 

1990 0.226134 0.583775 0.136729 0.327229 0.112117 0.234312 

1991 0.255293 0.647951 0.151281 0.368967 0.122986 0.264101 

1992 0.322147 0.715981 0.190838 0.432598 0.152695 0.318847 

1993 0.323156 0.704514 0.197397 0.430433 0.161765 0.320828 

1994 0.33432 0.695603 0.203482 0.432666 0.164926 0.325701 

1995 0.278233 0.637876 0.176421 0.378824 0.148003 0.281450 

1996 0.251494 0.609555 0.163621 0.353081 0.139919 0.260430 

1997 0.254337 0.608296 0.170934 0.356551 0.148194 0.265740 

Fonte: PME / IBGE. 
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4 A evolu^ao recente do mvel e da desigualdade de renda 

A primeira linha da Tabela 4 resume a evolugao durante a decada de 1990 da 

desigualdade da renda medida pela propo^ao da renda apropriada pelos 20% mais ricos e 

pelos 50% mais pobres: apos aumentar consistentemente desde 1960, a desigualdade 

registra forte declinio em 1990 e 1991, e eleva-se em 1992, 1993 e 1994 como fruto da 

aceleragao inflacionaria observada. Com o advento da estabiliza^ao, a desigualdade volta 

a declinar em 1995. Em 1996, observamos a manutengao do statu quo da desigualdade de 

renda. A despeito desta melhora recente, a renda do trabalho brasileira apresenta-se ainda 

mais concentrada hoje do que em 1993. O ano de 1997 apresentava uma tendencia a 

reconcentragao de renda, que foi potencializada pela "chegada" da crise asiatica ao Pais e 

ao conseqiiente aumento da taxa de desemprego observada. Note-se que estamos 

trabalhando com conceito de renda domiciliar per capita, portanto, incorporamos a analise 

tanto os efeitos do desemprego como trabalho precario. 

Tabela 4 

Evolu^ao da Desigualdade, do Crescimento e da Pobreza 1990/97 (em %) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Parcela da Renda dos 50% Mais Pobres 12.75 13.63 13.13 12.50 11.28 12.22 12.26 11.95 11.26 

Parcela da Renda dos 20% Mais Ricos 62.86 60.88 61.13 62.14 64.66 62.60 62.48 62.75 63.87 

Indice de Gini 0.443 0.431 0.423 0.443 0.459 0.450 0.444 0.441 0.458 

Crescimento do PIB Per capita a -5.9 -1.3 -2.4 2.6 4.4 2.8 1.7 2.3 0.2 
Proporgao de Pobres 22.6 25.5 32.2 32.1 33.4 27.8 25.1 25.4 27.4 

Fonte: PME - IBGE. 

a Elabora^ao IPEA-DIPES. Serie ajustada pelo novo sistema de Contas nacionais (dezembro, 1997) do IBGE. 

A desigualdade de renda e, entretanto, apenas um dos determinantes do nfvel de bem- 

estar social. A ela devemos adicionar informagoes sobre o ritmo de crescimento da 

economia. O Grafico 1 complementa a analise por meio da evolugao da taxa de crescimento 

anual da renda per capita de diferentes decimos da distribui^ao de renda nos periodos dos 

ultimos tres presidentes da repiiblica: Fernando Collor (mar/90 a out/92), Itamar Franco 

(out/92 a jan/95) e Fernando Henrique Cardoso (jan/95 a mar/98). 
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Grafico 1 

Taxa de Crescimento Anual da Renda Domiciliar/Vr Capita por Decimo 
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Fonte: PME - IBGE. 

Obs.: o primeiro decimo apresenta renda sempre nula. 

No primeiro penodo, correspondente ao Govemo Collor, observamos uma especie de 

milagre economico dos anos 60 as avessas - perda para todos os decimos da distribuicjao - 

de forma que, a despeito da mencionada melhora da desigualdade de renda, podemos 

inequivocamente afirmar que houve uma deteriora^ao do nivel de bem-estar social. 

No periodo compreendido entre 1992 a 1994, correspondente ao govemo Itamar Franco, 

observamos o carater concentrador de renda que a alta infla^ao e capaz de ter. Apesar do 

crescimento economico observado nestes anos, as camadas mais pobres da populagao 

experimentaram redugoes de renda absolutas. A medida que caminhamos da cauda inferior para 

a cauda superior da distribuigao de renda, observamos incrementos do nivel de renda familiar 

paulatinamente maiores, o que parece indicar a capacidade das camadas mais abastadas da 

populagao de se defenderem da alta inflagao e se apropriarem dos frutos do processo de 

crescimento economico mesmo que a variavel renda reflita apenas a renda do trabalho. 

O periodo compreendido de 1994 a 1996, equivalente as mudangas observadas nos tres 

primeiros anos do govemo Fernando Henrique Cardoso, reverteu a diregao do processo 

cumulativo de concentragao de renda ate entao observado: os decimos mais baixos da 

distribuigao de renda que experimentaram as maiores quedas de renda no periodo de 

infla^ao ascendente passam a apresentar os maiores ganhos de renda, e a medida que 

caminhamos em diregao a cauda superior da distribuigao os incrementos de renda vao 

paulatinamente se reduzindo. Como todos os decimos da distribui^ao apresentam ganhos 
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absolutos de renda, podemos afirmar que houve uma melhora inequivoca do bem-estar 

social. 

Os dois ultimos anos registram uma fase mais ou menos inedita da historia 

estatisticamente documentada brasileira, pois observamos um processo de crescimento 

economico com redistribui§ao de renda. Este penodo se comporta como a imagem do 

espelho da decada "perdida" de 80, quando perdemos nas duas frentes. Estas observa^oes 

nos remetem ao debate sobre distribuicjao de renda ocorridas nos anos 70: a conjuga^ao 

de um processo de crescimento economico com concentra^ao de renda que caracterizou 

o chamado milagre economico brasileiro gerou controversias sobre a evolu9ao do nivel 

de bem-estar social. 

Essa questao foi recentemente revistada no ja classico texto de Barros e Mendonga 

(1995). O artigo demonstra, utilizando o conceito de dominancia estocastica, que apesar 

do movimento antagonico do nivel e da desigualdade de renda durante a fase do milagre 

houve uma melhora do bem-estar social. Em outras palavras, como o nivel absolute de 

renda subiu em todos os decimos da distribui^ao, pode-se afirmar que houve ganho de 

bem-estar. 

No caso do periodo pos-Real, como vimos, tanto criterios mais tenues, como o de 

melhora absoluta de renda de todos os decimos da distribuigao de renda (condigao de 

dominancia estocastica), quanto condigdes mais restritivas, como a simultaneidade de 

aumento da renda per capita e de redugao da desigualdade de renda,1 permite-nos afirmar 

que ocorreu uma melhora inequivoca do nivel de bem-estar social no penodo. Entretanto, a 

melhora dos indicadores sociais comega a apresentar uma reversao apos o episodic da 

"chegada da crise asiatica ao Pafs" em outubro de 1997. retomando a tendencia de piora 

anterior. 

5 Compara^oes dinamicas de distribui^ao de renda 

A PME nos permite acompanhar a trajetoria da renda de uma mesma famflia por curtos 

intervalos de tempo.2 Este carater longitudinal permite-nos analisar de forma desagregada 

1 Em termos nacionais, o melhor que se pode fazer e comparar os resultados das ultimas duas PNAOs (1993 e 1995). Em 

primeiro lugar, a desigualdade se reduziu de 1993 para 1995: os indices de Theil e de Gini cafram de 0,88 e 0,65 para 0,84 

e 0,64, respectivamente. 

2 O processo de gera^ao da base de dados longitudinais aqui utilizado bem como a avaliagao de vieses de seletividade e 
erros de mensura^ao de renda sao empreendidos em Neri (1996). 
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as mudangas de renda de um mesmo individuo entre dois pontos no tempo. Nesse contexto, 

a ampliagao do criterio de melhora de Pareto pode ser aplicada diretamente sem lan^armos 

mao de hipoteses com anonimato ou de nao-ocorrencia de inversoes de ranking. 

A opgao adotada aqui foi plotar a distribuigao cumulativa das mudangas de renda 

domiciliar per capita real da populagao pobre e da populagao nao pobre. Mais 

especificamente, plotamos a razao entre rendas domiciliares per capita reais (isto e, um 

mais a taxa de variagao das rendas)3 observadas em setembro de 1995 e setembro de 

1994, conforme o Grafico 2. Este grafico evidencia que a distribuigao das varia9oes de 

renda real dos pobres domina estocasticamente em primeira ordem a distribuifao 

correspondente a dos nao pobres, ou seja, qualquer percentil da distribuigao de variantes 

da renda real dos pobres e sempre superior ao correspondente percentil da distribuigao de 

variantes da renda real dos nao pobres.4 

Grafico 2 

Distribui^ao Cumulativa - Fator de Varia^ao da Renda Domiciliar 

Per Capita entre Setembro de 94 e Setembro de 95 
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Fonte: PME - As Seis Principals Regioes Metropolitanas. 

3 A aplica^ao de taxas de varia^ao ou logaritmos obriga-nos a restringir a amostra aos indivfduos com renda positiva. Essa 
limita^ao e particularmente problematicana PME, pois o primeiro decil de renda.per capita apresenta renda nula. 

4 Vale anotar que a distribui^ao cumulativa do Grafico 2 esta com o eixo invertido em relagao a representa9ao usual de 

fun^oes distributivas cumulativas. 
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Um outro resultado basico do Grafico 2 e que enquanto 80% das famflias pobres 

obtiveram aumentos de renda real no periodo posterior ao langamento do Piano Real (isto 

e, a razao de rendas superior a unidade), esta cifra cai para 55% no caso das famflias nao 

pobres. Esta estatfstica pode ser interpretada como a distancia em termos de proporgao de 

famflias em relagao a ocorrencia de uma melhora de Pareto da distribuigao de renda em 

setembro de 1995 em relagao a setembro de 1994, ou seja, estamos medindo diretamente 

quantos indivfduos faltam para atingirmos a situacjao, ate certo ponto utopica, de que todos 

os membros de um determinado grupo melhoraram. Note-se que a natureza longitudinal dos 

dados de renda utilizados nos permite relaxar a hipotese de anonimato (ou, 

altemativamente, de que nao ha inversoes de ranking) na comparagao entre distribuigoes 

de renda.5 

Um problema intrfnseco das medidas de mobilidade de renda e que elas sao afetadas 

por erros de mensuragao de renda com media zero. Ao contrario de medidas como a media 

ou mediana, no caso de medidas de mobilidade realiza^oes de erros de medida com sinais 

opostos em geral nao se cancelam. Somente quando o coeficiente de correlagao dos erros 

de reportagem individuais ao longo do tempo e unitario (ou seja, os erros sao permanentes), 

as medidas de mobilidade nao sao afetadas. Dado que erros de reportagem de renda sao, 

em geral, dominados por componentes transitorios, a medida de mobilidade de renda tende, 

em geral, a estar superestimada. Em outras palavras, erros de mensuragao de renda sao 

geralmente seguidos por corregoes do valor da renda do perfodo seguinte. 

E importante notar que no caso de erros de medida transitorios a taxa de varia9ao da 

renda se move na diregao oposta do erro de medida no perfodo subseqilente: indivfduos 

com subestimativas de renda tenderiam a reportar altas taxas de variagao de renda no 

periodo seguinte, e vice-versa. No caso da nossa aplicagao especffica, como o criterio de 

sele§ao de grupos pobres e nao pobres tambem depende do quesito renda, esse problema 

pode nao so superestimar a medida de mobilidade como pode tambem introduzir um vies 

na taxa de variagao da renda. As famflias cujos indivfduos reportassem rendas 

subestimadas num dado momento tenderiam a apresentar altas taxas de variagao de renda 

no periodo seguinte. Similarmente, indivfduos que reportassem rendas superestimadas 

tenderiam a apresentar baixas taxas de variagao de renda no periodo subseqilente. Dessa 

forma, o uso de medidas de classificagao de grupos correlacionadas com o erro de 

mensura^ao de renda tende a criar um vies de seletividade, onde o grupo classificado 

como pobre contem uma parcela desproporcional de indivfduos com rendas subestimadas 

(i.e., "falsos pobres" ) em relagao a populagao total, enquanto o grupo classificado como 

nao pobre tenderia a apresentar uma parcela desproporcional de indivfduos com rendas 

superestimadas. 

5 Shorrocks (1983) e Barros e Mendon^a (1995) oferecem boas discussoes sobre o conceito de dominancia cstocaslica. 
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A fim de eliminar esse possivel vies para cima das taxas de varia9ao de renda dos pobres 

(e vice-versa) e necessario utilizar uma aproxima9ao para familias pobres que seja 

independente dos erros de reportagem da renda. Seguindo a vasta evidencia empirica 

brasileira sobre o papel da educa9ao formal na determina9ao da distribui9ao de renda, a 

nossa op9ao foi utilizar a variavel escolaridade do chefe do domicilio como divisor de aguas 

(i.e., variavel instrumental para renda) entre os segmentos pobre e nao pobre da popula9ao. 

O Grafico 3 replica o Grafico 2, exceto que o criterio de separaqao da populaqao pobre 

da populaqao nao pobre deixa de ser o fato de a renda per capita estar acima ou nao da 

linha de pobreza, e passa a ser o fato de o nivel de escolaridade do chefe da familia estar 

acima ou nao de seis anos de estudo. O resultado deste novo criterio de classificaqao e 

que a distancia media entre as distribuiqoes de taxas de variaqao de renda dos pobres e 

dos nao pobres diminui no Grafico 3 em relaqao ao Grafico 2, o que pode indicar a 

relevancia do vies citado acima. Entretanto, apesar da maior proximidade entre as 

distribuiqoes, qualquer percentil da distribui9ao das taxas de variaqao de renda das 

familias mais pobres (isto e, aproximadas pelo nivel de escolaridade do chefe) nunca esta 

abaixo do correspondente percentil da distribui9ao das familias nao pobres. Em outras 

palavras, o resultado de dominancia estocastica de primeira ordem da distribuiqao dos 

aumentos de renda dos individuos situados na cauda inferior da distribuiqao em relaqao a 

dos demais se mantem. 

Grafico 3 

Distribui9ao Cumulativa - Fator de Varia9ao da Renda Domiciliar 

Per Capita entre Setembro de 94 e Setembro de 95 

4 5 

4 0 

3 0 

2 0 

1 5 

10 

0 5 

Baixa Educagao ^ Alta Educagao 

Fonte: PME - As Seis Principais Rcgioes Metropolitanas. 
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6 Variabilidade temporal e desigualdade de renda 

Ganhos de bem-estar social podem ser obtidos pelas vias do crescimento economico e 

pela transferencia de recursos em diregao as camadas mais pobres da popula^ao. 

Transferencias de renda entre diferentes individuos sao desejaveis no Brasil, dados o 

altissimo grau de desigualdade e o razoavel nivel de renda per capita observados. A 

existencia de imperfei^oes no mercado de capitals (inclusos os segmentos de credito, de 

seguro e os ativos reals e financeiros), abre tambem a possibilidade de ganhos de bem- 

estar social por meio da redistribuigao do consumo de cada individuo entre diferentes 

instantes do tempo e estados da natureza. O objetivo dessa segao e analisar a importancia 

desses tres componentes na evolugao recente do bem-estar social no Brasil. 

A tradugao da distribuigao de renda do trabalho em medidas de bem-estar social 

envolve, necessariamente, a imposicjao de hipoteses quanto ao funcionamento do mercado 

de capitals pois, em ultima instancia, os agentes extraem bem-estar do consumo realizado e 

nao das rendas recebidas. A operagao do mercado de capitals permite a suavizagao do 

efeito de flutuagoes da renda sobre o consumo. Num contexto de mercados completes, o 

conceito de renda relevante corresponderia a uma media da renda esperada durante o 

horizonte de planejamento dos agentes. Por sua vez, a existencia de falhas nos mercados 

de capitals implica a utilizagao de uma janela de mensuragao de renda mais restrita. Tudo 

se passa como se as falhas do mercado de capitals truncassem o horizonte de atuagao dos 

agentes. 

Dados longitudinals de ate quatro meses consecutivos podem ser obtidos a partir da 

PME. A analise da evolugao recente da distribuigao da renda familiar per capita sera feita 

por meio de tres componentes, a saber: a) media de quatro meses do log da renda; b) 

variancia transversal da media de quatro meses do log da renda; c) media da variancia 

temporal do log da renda de cada famflia em tomo da respectiva media de quatro meses do 

log da renda.6 

6.1 Analise da media 

A analise da media de renda familiar per capita auferida ao longo de quatro meses nos 

permite eliminar a sazonalidade das series mensais apresentadas nas medidas de pobreza e 

6 Barros e Mendon^a (1994) encontraram uma diferen^a de cerca de 10% entre os Indices de Theil da renda de um e de 
quatro meses dos chefes de domicflio para a regiao metropolitana de Sao Paulo em setembro de 1987. 
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de desigualdade. A medida que trabalhamos com medias moveis de 12 meses dos tres 

indicadores propostos acima, a media do log da renda nao e afetada, de maneira 

significativa, pelas diferentes janelas de mensuragao da renda de cada familia possiveis de 

serem utilizadas. Em outras palavras, como a sazonalidade da serie e suprimida, a media 

do log da renda de quatro meses se situa em nfveis bem proximos da media do log da renda 

computada mes a mes. O Grafico 4 revela que a evolucjao da media movel de 12 meses da 

media do log da renda de quatro meses apresenta tres momentos distintos: a) queda de 

renda ate o final do Govemo Collor (outubro de 1992); b) crescimento moderado da renda 

media ate o langamento do Piano Real (julho de 1994); c) forte crescimento da renda ate 

dezembro de 1995. 

Grafico 4 

Media do LOG da Renda Domiciliar Capita de 4 Meses 
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Fonte PME: Sao Paulo. 

6.2 Analise de variancia 

Os outros dois indicadores mencionados, referentes a variancia transversal da media do 

log das rendas de quatro meses e a variancia temporal do log da renda familiar per capita 

ao longo dos quatro meses, sao medidas de desigualdade complementares entre si 

Analogamente a uma analise de decomposi^ao ANOVA, a soma desses dois componentes 

perfazem a variancia total do log das rendas observadas durante cada periodo de quatro 
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meses. Colocando de outra forma, a variancia transversal do log da renda para um conjunto 

de quatro meses, quando os dados de renda de uma mesma familia sao tratadas de forma 

independente, pode ser decomposto num termo de dispersao do log da renda de cada familia 

em relagao a media de quatro meses e num termo de dispersao transversal da media do log 

das rendas de quatro meses. 

Os Graficos 5 a 7 ilustram a evolucjao, ao longo do tempo, de cada um dos componentes 

da desigualdade e da soma deles. A evolu^ao da media movel de doze meses da variancia 

transversal do log da renda media de quatro meses (Grafico 5) revela tres fases distintas: 

a) crescimento bastante moderado ate agosto de 1993; b) crescimento explosive ate o 

langamento do Piano Real (julho de 1994), quando o efeito da desigualdade de renda 

observada apos o referido piano passa a dominar o aumento da desigualdade observado na 

epoca de inflagao ascendente; c) queda moderada ate o final da serie (abril de 1996). No 

que tange a variabilidade temporal da renda (Grafico 6), observamos duas fases distintas: 

a) crescimento continuo ate o lan^amento do Piano Real (julho de 1994); b) queda 

acentuada ate o final da serie (Janeiro de 1996). Entre junho de 1994 a abril de 1996 a 

variancia temporal do log das rendas ao longo de quatro meses consecutivos cai cerca de 

40%. 

Grafico 5 

Variancia Transversal do LOG da Renda (rdpc) de 4 Meses 
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Grafico 6 

Variabilidade Temporal do LOG da Renda DomiciliarPer Capita 
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Fonte PME: Sao Paulo. 

A soma dos dois componentes de desigualdade apresenta uma evolugao semelhante a 

apresentada pela desigualdade da renda media mostrada no Grafico 5, com uma redugao 

superior no perfodo posterior ao Real. A semelhanga dessas duas series decorre da 

importancia relativa da desigualdade de renda transversal (i.e., entre individuos) em relagao 

a desigualdade de renda total (i.e., entre individuos e ao longo do tempo). A maior queda 

dessa ultima medida no penodo pos-Real e puxada pela queda de 40% na medida de 

dispersao temporal das rendas. Em particular, a participagao da desigualdade de rendas 

medias (ou seja, entre individuos na desigualdade total) sobe 3,5%. Este resultado evidencia 

uma superestimativa na queda recente observada na desigualdade stricto sensu da renda do 

trabalho, segundo as principals pesquisas domiciliares brasileiras (e.g., PNAD, PME, etc.). 

O grau de interesse sobre cada uma das medidas de dispersao colocadas acima vai 

depender da extensao das falhas observadas no mercado de capitals. Sob mercados de 

capitals perfeitos, o unico conceito de desigualdade relevante seria a dispersao transversal 

das rendas medias de quatro meses, pois as famflias seriam capazes de suavizar o consumo 

ao longo do tempo. Neste cenario a melhora da desigualdade e de bem-estar proporcionada 

pelo Piano Real estaria superestimada pelas medidas de dispersao transversal das rendas 

tomadas mes a mes, pois estanamos erroneamente imputando na medida de desigualdade a 

brutal queda observada na medida de variabilidade temporal das rendas. 

No outro caso polar, se assumirmos a ausencia de mercados de capitals as duas medidas 

vao desempenhar um papel importante, pois o bem-estar das familia vai estar inversamente 
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relacionado com a variabilidade temporal das rendas. Neste cenario, o uso de dados mensais 

de renda tornados isoladamente seria uma medida mais precisa. Tudo se passa como se a 

famflia fosse obrigada a consumir, periodo a periodo, toda a renda auferida.7 

Note-se que a diferenga existente entre esses dois componentes de dispersao das rendas 

nao e apenas semantica. E fundamental diferenciar esses dois componentes no desenho de 

politicas sociais. A redu^ao da desigualdade entre individuos requer, necessariamente, 

transferencia de renda entre pessoas ou familias, como, por exemplo, o programa de renda 

minima, o salario minimo ou um sistema de tributa^ao progressivo. Por outro lado, para 

minorar os efeitos da variabilidade temporal de renda precisamos dar acesso a melhores 

mecanismos de transferencia de recursos ao longo do tempo (i.e., ativos financeiros, ativos 

reais, emprestimos, seguros, etc.) ou combater diretamente esse componente de incerteza 

de renda como, por exemplo, por meio do seguro-desemprego. 

Em suma, a analise desenvolvida nessa subsegao revela que a melhora verificada nas 

medidas de bem-estar social observadas a partir do langamento do Piano Real nao se 

restringiu ao binomio media/desigualdade de renda. Observamos, em particular, uma queda 

de aproximadamente 40% na variancia temporal do log das rendas familiares auferidas ao 

longo de quatro meses consecutivos. Desenvolvemos ao longo dessa subsegao um 

arcabougo simples para incorporar a analise de bem-estar o efeito dessa mudan^a na 

variabilidade temporal das rendas. A principal ligao dessa analise e que a extensao da 

redugao da desigualdade transversal da renda observada vai depender do grau de 

sofistica^ao e de difusao dos instrumentos financeiros disponiveis na economia brasileira. 

7 Variabilidade temporal e desigualdade de renda 

Dados mensais de rendas de ate quatro meses consecutivos, obtidos a partir da Pesquisa 

Mensal do Emprego (PME), podem ser agregados por diferentes intervalos de tempo na 

obtengao de medidas de bem-estar social. 

Barros et alii (1993) revelaram uma alta variabilidade das rendas na cauda inferior da 

distribuigao. A cada mes cerca de 15% das familias estao saindo ou entrando na condigao 

de pobreza. Cerca de 40% dos estados de pobreza duram um mes e 60% duram mais de 

dois meses. Esses dados nao permitem analisar o efeito da transigao Piano Real sobre a 

variabilidade de renda, pois eles se referem a uma media para todo o periodo 1982/1992. 

7 O mercado de capitals tambem influencia na escolha de fatores de desconto utilizados nos calculos das rendas. Este 

elemento ganha importancia no Brasil dados a instabilidade inflacionaria e o acesso diferenciado ao mercado de capitals 

(verNeri, 1995). 
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O Grafico 7 apresenta a media movel de 12 meses da variancia do log da renda per 

capita para dois grupos de individuos. A semelhan^a das series de variabilidade de renda 

para a populagao como um todo, apresentada no Grafico 5, as series de variabilidade de 

renda real para esses dois grupos de renda apresentam um formato de U-invertido, que 

atinge o apice na epoca de langamento do Piano Real. O grupo de baixa renda apresenta, 

durante todo o periodo sob analise, um risco de renda nao inferior ao observado para o 

grupo de alta renda. A razao entre a media da nossa medida de variabilidade de renda para 

os dois grupos de renda cai de 14,3% no periodo de alta infla§ao (de Janeiro de 1992 a 

junho de 1994) para 7,9% no periodo de baixa infla^ao (de julho de 1994 a maio de 1996). 

Este resultado indica que a variabilidade de renda caiu mais para os individuos mais 

pobres da populagao. Entretanto, como argumentamos na se9ao 8, a existencia de um 

possivel vies de seletividade sugere cuidados na analise de estatisticas de mobilidade de 

renda cujo criterio de classifica9ao se baseia diretamente num corte de renda. 

Grafico 7 

Variabilidade Temporal - Alta Renda versus Baixa Renda 
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O Grafico 8 replica o Grafico 7. mas o criterio de separaijao dos grupos de alta renda e 

instrumentalizado pela mediana dos anos de estudo dos chefes de domicflio. Os 

movimentos das series do Grafico 8 apresentam uma maior conformidade entre si e com a 

serie da populaijao como um todo. A razao entre a media da nossa medida de variabilidade 

de renda para os dois grupos de renda sobe de 7,6 % no periodo de alta inflagao (de Janeiro 

de 1992 a junho de 1994) para 9,3 % no periodo de baixa inflagao (de julho de 1994 a 

maio de 1996). Tal resultado indica que as camadas mais ricas foram mais beneficiadas 

pela maior estabilidade de renda proporcionada pela maior estabilidade dos preqos, o que 
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contradiz a analise baseada em cortes diretos por nivel de renda. Entretanto, o ponto 

fundamental que nao deve ser perdido de vista e que o Piano Real trouxe consigo uma 

menor variabilidade de renda para todas as camadas da populagao. 

Como vimos, rendas mais instaveis elevam a importancia do mercado de capitais na 

determinagao do bem-estar social. Portanto, para analisar os benesses da estabilizacjao 

devemos levar em conta como individuos de diferentes mveis de renda lidavam com as 

suas respectivas variabilidades de renda. 

Grafico 8 

Variabilidade Temporal - Alta Educa^ao Versus Baixa Educa^ao 
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8 Conclusoes 

O primeiro passo deste trabalho consistiu em tragar um perfil da pobreza em 1995 

utilizando dados da Pesquisa Nacional de Domicflios (PNAD) de 1995. O objetivo final 

deste exercicio foi mapear a incidencia da pobreza de acordo com as caracteristicas do 

chefe de domicilio (isto e, idade, escolaridade, cor, setor de atividade, regiao e densidade 

populacional). 

O passo seguinte consistiu na descri§ao das mudangas da pobreza, da desigualdade e do 

nivel de renda ocorridas ao longo da decada de 90. Tal analise apoiou-se em medias 

anuais de indicadores sociais baseados em renda do trabalho gerados a partir da Pesquisa 

Mensal do Emprego (PME). Analisou-se a evolugao do crescimento, da desigualdade e da 

pobreza na experiencia brasileira recente. A analise empirica centrou-se no conceito de 

renda familiar per capita do trabalho por incorporar e sintetizar uma serie de elementos 

como desemprego e o grau de precariedade das relagoes de trabalho vigentes na economia. 

A analise da variagao da renda domiciliar per capita por decimo de renda revelou que as 

camadas mais pobres da populagao experimentaram as maiores redugoes de renda nos 12 

meses de inflagao ascendente que antecederam o langamento do Piano Real. A medida que 

caminhamos da cauda inferior para a cauda superior da distribui^ao de renda, observamos 

incrementos do nivel de renda familiar crescentes. Neste periodo, o segundo decimo da 

distribuigao apresentou quedas de renda real da ordem de 25%, enquanto o ultimo decil 

apresentou incrementos de renda da ordem de 10%. 

A introdu9ao do Piano Real reverteu a dire^ao do processo cumulativo de concentragao 

de renda ate entao observado: entre setembro de 1994 e setembro de 1995, os decimos 

mais baixos da distribuigao de renda que experimentavam as maiores quedas de renda no 

periodo de infla^ao ascendente passam a apresentar os maiores ganhos de renda. O segundo 

decimo da distribui^o apresenta ganhos de renda de 30%, e a medida que caminhamos em 

diregao a cauda superior da distribui9ao os incrementos vao se reduzindo ate atingir 8% 

para o decimo da distribui9ao. A analise dos periodos anterior e posterior ao lan9amento 

do Real revela o carater concentrador de renda que o processo inflacionario parece 

exercer. 

Os diversos indicadores de pobreza analisados apresentam uma melhora mais 

expressiva que os indicadores de desigualdade no periodo pos-Real, a medida que o piano 

foi seguido de forte crescimento economico. No periodo compreendido entre junho de 

1994 e setembro de 1995 o numero de pobres cai entre 12% e 31% dependendo do valor 

da linha de pobreza assumido e do computo ou nao das perdas associadas a incidencia do 
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efeito imposto inflacionario. Cabe ainda ressaltar que uma significativa queda da pobreza 

observada neste periodo (e.g., 60% de acordo com o head-count ratio (P0) usando a linha 

de pobreza mais baixa) foi contemporanea aos aumentos reais conferidos ao salario 

minimo em setembro de 1994 e maio de 1995. 

Analisamos em detalhe alguns aspectos dinamicos do bem-estar social a partir da 

dimensao longitudinal fomecida pela PME. Em primeiro lugar, a segao 6 aplicou o conceito 

de dominancia estocastica a analise das distribui^oes das variagoes da renda familiar per 

capita. Este procedimento nos permitiu relaxar a hipotese de anonimato (ou, 

altemativamente, que nao ha inversao de ranking) na aplicagao do conceito de melhora de 

Pareto na comparagao entre distribuigoes de renda. A analise do periodo posterior ao Real 

revelou que cada percentil da distribuigao das variagoes de renda dos mais pobres esteve 

sempre acima do correspondente percentil da distribuigao das variagoes de renda do 

segmento nao pobre da populagao. 

A segao 7 desenvolveu um arcabougo simples para incorporar a analise de bem-estar o 

efeito da variabilidade temporal das rendas condicionado as imperfeigdes do mercado de 

capitals. Dada a ocorrencia de uma queda de aproximadamente 40% na nossa medida de 

variabilidade temporal da renda no periodo pos-Real, a melhora observada na 

desigualdade vai depender, de forma substantiva, do grau de sofisticagao e de difusao dos 

mercados de capitals brasileiros. Em particular, a participagao da desigualdade de rendas 

medias (ou seja, entre individuos) na desigualdade total sobe 3,5%. Este resultado 

evidencia uma superestimava na queda recente observada na desigualdade stricto sensu da 

renda do trabalho, segundo as principals pesquisas domiciliares brasileiras (PNAD, PME 

etc.). 

Finalmente, a segao 8 avaliou como variabilidade da renda por nivel de renda foi afetada 

pela estabilizagao e como a queda da variabilidade de renda causou impacto sobre o bem- 

estar desses diferentes grupos. A analise revelou que apesar da variabilidade de renda ter 

caido mais para individuos de alta renda, a escassez de instrumentos financeiros para 

individuos situados na cauda inferior da distribuigao parece indicar que os maiores 

beneficios da estabilidade se reverteram para esse grupo. 
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