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RESUMO 

Utilizando dados* sobre a distribuicao da renda entre pessoas economicamente ativas com rendimento confirma- 

se que entre 1970 e 1980 houve substancial redugao da desigualdade interestadual no Brasil, como ja fora 

constatado com base em dados sobre o PIB per capita nos estados. Verifica-se, entretanto, que o crescimento 

da desigualdade da distribuicao da renda entre pessoas economicamente ativas dentro dos estados nessa 

decada mais do que compensou a diminuicao da desigualdade interestadual. Em 1980 a desigualdade interestadual 

representa menos de 10% da desigualdade total para a classe de medidas de desigualdade aditivamente 

decompomveis que inclui as medidas de desigualdade de Theil. Considerando a populacao economicamente 

ativa em 22 Unidades da Federacao, verifica-se que a participacao da desigualdade interestadual na desigualdade 

total e bastante estavel no perfodo 1984-1993. Em 1995 essa participacao aumenta um pouco, tornando-se igual 

a 7,39% para o 7de Theil e igual a 9,29% para oLde Theil. 

Palavras-chave: desigualdade interestadual, distribuicao da renda, desigualdade entre pessoas economicamente 

ativas, decomposicao da desigualdade. 

ABSTRACT 

Using data on income distribution among economically active persons it is shown that from 1970 to 1980 there 

was a substantial decrease in the interstate inequality in Brazil, ratifying results obtained from data on per 

capita product of the states. However, the increase in the intra-state inequality more than compensated the 

decrease in interstate inequality. In 1980 the interestate inequality accounts for less than 10% of total inequality 

among economically active persons for the class of additively decomposable inequality measures that includes 

Theil's measures. Considering the economically active population of 22 Federal Units, it is shown that the share 

of interstate inequality in total inequality is fairly stable in the period 1984-93. In 1995 this share increases, 

becoming equal to 7,39% for Theil's Tand equal to 9,29% tor Theil s L. 

Key Words: interstate inequality, income distribution, inequality among economically active persons, decom- 

position of inequality. 

* Apendice: rendimentos medios dos estratos de rendimento nos Censos Demograficos de 1960, 1970 e 1980 
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1 Introdu^ao 

Recentemente foram publicados varios trabalhos sobre a convergencia das rendasper capita 

dos estados brasileiros: Rodrigues (1993), Azzoni (1994), Ferreira e Diniz (1995), Ferreira e 

Ellery Jr. (1996) e Ferreira (1996a, 1996b). Esses trabalhos mostram que ocorreu uma mtida 

rediKjao da desigualdade interestadual quando se compara 1970 com 1980 ou qualquer ano 

posterior. Sabemos, entretanto, que no mesmo periodo nao ocorreu redugao na desigualdade da 

distribui^ao da renda no Pais. Quando se considera a distribuiqao da renda entre pessoas 

economicamente ativas no Brasil, a desigualdade em 1980 e, certamente, superior a de 1970. Os 

objetivos deste trabalho sao analisar como a redugao da desigualdade interestadual se coaduna 

com o crescimento da desigualdade entre pessoas e avaliar a importancia relativa da desigualdade 

interestadual na desigualdade da distribuiqao da renda no Brasil. 

2 Medidas de desigualdade aditivamente decompomveis 

Para avaliar a participapao das desigualdades entre e dentro dos estados na desigualdade da 

distribuifjao da renda no Brasil, vamos utilizar as medidas de desigualdade aditivamente 

decompomveis, isto e, medidas que podem ser decompostas em uma parcela referente as diferengas 

de rendas medias entre estados e uma parcela referente a desigualdade dentro dos estados. 

No final da decada de 70 e imcio da decada de 80, varios trabalhos1 apontam para uma 

medida geralde desigualdade que pode ser expressa da seguinte maneira: 

(1) 

ou 

n 

(2) 

1 Ver Cowel (1997 e 1980), Shorrocks (1980) e Cowell e Kuga (1981 a e 1981 b). Nos trabalhos de Cowell, a formula geral 

e apresentada considerando um parametro (3 = - e e no artigo de Shorrocks (1980) considera-se um parametro 

c = P + 1 = 1 - e 
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onde xi e a renda daz-esima pessoa (i = |Li e a renda media,y.= xj {n |lI) e a participagao 

da /-esima pessoa na renda total ee e um parametro. 

Quando 8 = -1 obtemos 5 = C2 / 2, onde Ceo coeficiente de variagao das rendas (C = a / |l). 

Utilizando a regra de UHopital pode-se verificar que 

A expressao (3) e a primeira medida de desigualdade de Theil, ou Tde Theil, e a expressao (4) 

e a segunda medida de desigualdade de Theil, ou L de Theil2 

Esses resultados mostram que a medida5inclui, como casos particulares, o Tde Theil, oL de 

Theil e uma transformaqao do coeficiente de variagao. Pode-se verificar tambem que a famflia de 

medidas de desigualdade de Atkinson (1970) e uma transformagao monotonicamente crescente 

de S para 8 > 0. 

Para apresentar as formulas referentes a decomposigao da medida de desigualdade .S vamos 

considerar uma populagao com Apessoas e renda media |a que esta dividida em/: gmpos (conforme 

regioes ou estados, por exemplo). Seja nk o numero de pessoas no/z-esimo grupo e seja |li/; a 

respectiva renda media, com /z= 1Sendo xlu a renda da z-esima pessoa do /z-esimo grupo, 

a medida generalizada de desigualdade para toda a populagao, de acordo com (1), e 

(3) 

e 

(4) 

5 e(l-e) 1 WT T U , 

/ \1-E 
1 ^ V V f 1 

(5) 

A, medida da desigualdade dentro do /i-esimo grupo e 

2 A defini^ao e decomposi^ao dessas duas medidas dc desigualdade e apresentada em Theil (1967) 
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Sl' e(l-e) 

1 

hJ j 
(6) 

Pode-se demonstrar que a medida da desigualdade entre grupos e 

(7) 

e que 

/ \l-£ 
Xnh d/; 

wlf s' h W J 
(8) 

Esse resultado mostra que a medida da desigualdade para toda a populagao pode ser 

decomposta em duas partes: uma relativa a desigualdadegrupos e outra que e uma soma 

ponderada das medidas de desigualdade Jm/ro dos grupos. Dizemos, entao, que se trata de uma 

medida de desigualdade aditivamente decompomvel. 

Consideremos uma situagao hipotetica em que os k grupos sao iguais entre si. Entao |i/; = |1 

para todo h, = 0 e todos os Sh sao iguais entre si. Nesse caso, de acordo com (8), temos 

S - 5/7, isto e, a medida da desigualdade na populagao e igual a medida da desigualdade dentro 

de qualquer grupo. Isso mostra que a simples duplicagao (triplica^ao, quadruplica9ao etc) de 

uma distribuipao nao altera o valor de^. 

Pode-se provar que 5 (incluindo, como casos especiais, as duas medidas de desigualdade de 

Theil) constitui a classe das medidas de desigualdade aditivamente decompomveis que sao funqoes 

homogeneas de grau zero das rendas individuais e nao sao afetadas por uma duplicapao (triplicapao 

etc) da distribuipao (ver Shorrocks, 1980). 

Quando £ = 0, a medida 5 e o Tde Theil e a expressao (8) fica: 
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onde Te corresponde a desigualdade entre grupos e 7), e a medida da desigualdade dentro do 

/z-esimo grupo. Note-se que 

nh ^ _ 

N\x " 

e a participa^ao do/z-esimo grupo na renda total. 

Quando e = j a medida.S e oL de Theil e a expressao (8) fica 

onde Le e a segunda medida de desigualdade de Theil referente a desigualdade entre grupos e 

Lhcorresponde a desigualdade dentro do//-esimo grupo. Note-se que nh / N e a proporcao 

da populate que pertence ao/z-esimo grupo. 

O fatores de ponderacao dos Sh,no ultimo termo de (8), tern soma igual a 1, fazendo com que 

esse termo seja umamediaponderada dos 5,,, apenas quando e = 0 ou e = p Assim, as duas 

medidas de desigualdade de Theil sao as unicas integrantes dessa classe de medidas aditivamente 

decompomveis para as quais a parcela referente a desigualdade dentro dos grupos e uma media 

ponderada das medidas de desigualdade dentro dos grupos3 

3 A desigualdade entre estados conforme valor do Produto Interno Brutoper 

capita 

Os valores doL de Theil para a desigualdade entre rendasper capita nos estados brasileiros, 

no perfodo 1950-1985, sao apresentados por Ferreira (1996a) e estao reproduzidos na tabela 1 

Para manter uniforme o niimero de unidades ao longo de todo o perfodo analisado ele agregou 

Amazonas, Rondonia e Acre em uma unidade, agregou Para com Amapa, Guanabara com Rio de 

Janeiro, Mato Grosso do Sul com Mato Grosso e Tocantis com Goias, obtendo, para todos os 

anos, um conjunto de 20 unidades. Utilizando os mesmos dados, calculamos tambem o fndice T 

de Theil, cujos valores sao apresentados na tabela 1. 

3 Como mostrou Bourguignon (1979). 
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Verifica-se que as duas medidas sempre variam no mesmo sentido de 1950 a 1985. A 

desigualdade interestadual diminui entre 1950 e 1960, mas em 1970 volta ao nivel de 1950. De 

1970 a 1985, ocorre urn claro processo de redu^ao da desigualdade interestadual. Uma boa 

discussao dos fatos socio-economicos associados a esse processo pode ser encontrada em Ferreira 

eDiniz(1995). 

Tabela 1 

Valor das medidas de Theil {TtL) para a desigualdade entre rendasper capita de 

20 unidades geograficas do Brasil (estados e agrupamentos de 

Unidades da Federagao) - 1950/1985 

Ano T de Theil L de Theil 

1950 0,2054 0,2181 

1960 0,1592 0,1679 

1970 0,2007 0,2161 

1975 0,1802 0,2019 

1980 0,1432 0,1637 

1985 0,1109 0,1265 

Fonte: Ferreira (1996a) para os valores do L de Theil 

Ferreira (1996b) apresenta as medidas de Theil para a desigualdade interestadual no periodo 

1970-1992, considerando, agora, a divisao do Pals em 25 unidades (obtidas a partir das atuais 

Unidades da Federagao agregando Mato Grosso do Sul com Mato Grosso e Tocantis com 

Goias). Seus resultados sao reproduzidos na tabela 2. 

Verifica-se que a partir de 1985 a desigualdade interestadual se mantem em um patamar 

nitidamente mais baixo do que o observado em 1970 e 1975. 

Comparando os valores referentes aos anos comuns nas tabelas 1 e 2 verifica-se que a divisao 

do Pals em 20 ou 25 unidades tern influencia muito pequena sobre os resultados. Isso ocorre 

porque a agregaqao adicional utilizada na tabela 1 envolve Unidades da Federagao com pequena 

importancia demografica e economica. 
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Tabela 2 

Valor das medidas de Theil (Te L) para a desigualdade entre rendas per capita 

de 25 unidades geograficas do Brasil - 1970/1992 

Ano Tde Theil L de Theil 

1970 0,200 0,216 

1975 0,180 0,203 

1980 0,143 0,164 

1985 0,111 0,127 

1986 0,105 0,119 

1987 0,109 0,122 

1988 0,111 0,124 

1989 0,109 0,121 

1990 0,109 0,120 

1991 0,108 0,118 

1992 0,109 0,122 

Fonte: Ferreira (1996b) 

4 Desigualdade interestadual na distribuiQao da renda entre pessoas 

economicamente ativas no Brasil 

Nesta segao vamos avaliar a importancia relativa da desigualdade interestadual na desigualdade 

da distribui^ao da renda entre pessoas economicamente ativas com rendimento4 

Vamos iniciar a analise utilizando os dados publicados dos Censos Demograficos de 1960, 

1970 e 1980. Esses dados consistem no numero de pessoas economicamente ativas em certo 

numero de estratos de rendimento mensal. Os rendimentos medios de cada estrato utilizados no 

calculo das medidas de desigualdade sao apresentados no Apendice. Para obter as medidas de 

desigualdade em cada Unidade da Federagao considerou-se a desigualdade entre os estratos e 

tambem estimativas da desigualdade dentro de cada estrato. No caso dos estratos com limite 

superior finito, essa estimativa foi obtida admitindo que a distribuigao da renda dentro do estrato 

tern funcjao de densidade linear. Para o estrato mais rico, sem limite superior finito, admitiu-se que 

4 A inclusao das pessoas economicamente ativas sem rendimento nos obrigaria a abandonar o uso doL de Theil, cujo valor 
tende a infinito quando a renda de uma pessoa lende a zero. 
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a renda pessoal tem distribuigao de Pareto com dois parametros (Hoffmann, 1984 e 1991). Para 

que o numero de Unidades daFederagao se tornasse o mesmo nos tres anos analisados, agregou- 

se Guanabara com Rio de Janeiro em 1960 e Mato Grosso do Sul com Mato Grosso em 1980. 

A tabela 3 mostra, para 1960, 1970 e 1980, o valor das medidas de desigualdade de Theil 

para a distribuigao da renda entre pessoas economicamente ativas com rendimento, no Brasil, e 

sua decomposi^ao em parcelas referentes a desigualdade 25 Unidades da Federagao (UF) 

e dentro das UF. 

Tabela 3 

Distribuicjao da renda entre pessoas economicamente ativas com rendimento, no Brasil, 

considerando a divisao do Pais em 25 Unidades da Fedei^ao1 (UF), em 1960, 1970 e 1980. 

Decomposifao das duas medidas de desigualdade de Theil {Te L) nas parcelas referentes a 

desigualdade as 25 UF t dentro das UF 

Estatfstica 1960 1970 1980 

T entre 0,0732 0,0813 0,0515 

T dentro 0,4801 0,6485 0,7581 

T total 0,5533 0,7298 0,8097 

% entre 13,2 11,1 6,4 

L entre 0,0772 0,0851 0,0561 

L dentro 0,3669 0,4775 0,5843 

L total 0,4441 0,5626 0,6405 

% entre 17,4 15,1 8,8 

1 Sao utilizados dados basicos dos Censos Demograficos de 1960, 1970 e 1980, considerando as 
25 UF existentes em 1970. Em 1960 foram agregados os dados de Rio de Janeiro e Guanabara 
e em 1980 foram agregados os dados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. 

Da mesma maneira que nas tabelas 16 2, quando analisamos os dados de PIB per capita nos 

estados, verifica-se, na tabela 3, que a desigualdade entre as UF aumenta de 1960 a 1970 e 

diminui substancialmente em 1980. A desigualdade entre as rendas pessoais dentro das UF cresce 

bastante nos dois decenios, fazendo com que tanto o valor deL como o de Fpara a desigualdade 

global cres^am sistematicamente de 1960 a 1980. Entre 1960 e 1970, embora a medida da 

desigualdade entre as UF cres9a (tanto para a medida Tcomo para a medida L), o intense 

crescimento da desigualdade global faz com que a participagao do componente interestadual 

diminua (de 13,2% para 11,1% no caso do F e de 17,4% para 15,1% no caso do Essa 

participagao diminui mais intensamente entre 1970e 1980. 
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Os dados utilizados para calcular as medidas de desigualdade apresentadas na tabela 3 tambem 

permitem calcular o indice de Gini. Para a distribuigao da renda entre as pessoas economicamente 

ativas com rendimento, esse indice e 0,5043 em 1960,0,5613 em 1970 e 0,5922 em 1980. O 

indice de Gini referente a desigualdade entre as 25 UF e, respectivamente, 0,2158,0,2244 e 

0,1756, correspondendo a 42,8%, 40,0% e 29,7% da desigualdade global. Cabe assinalar que 

o indice de Gini nao e uma medida de desigualdade aditivamente decomponivel. Na decomposigao 

do indice de Gini, e necessario distinguir tres componentes: urn referente a desigualdade entre 

grupos, um referente a desigualdade dentro dos grupos e ainda um componente associado com a 

superposigao dos varios grupos (ver Pyatt, 1976). 

Comparando as tabelas 1,2 e 3 verifica-se que a medida da desigualdade entre as UF e bem 

menor quando se usam os rendimentos declarados nos Censos Demograficos do que quando se 

usam os valores do PIB per capita. Isso decorre, essencialmente, da tendencia de subdeclaragao 

dos rendimentos mais elevados nos Censos (e tambem na PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicilios, cujos dados sao analisados adiante). 

Lluch (1982) obteve, para 87 areas do Brasil, duas medidas de renda: uma do Censo 

Demografico de 1970 e outra das Contas Nacionais. Denominou dchiato de renda a diferenga 

percentual entre essas duas medidas de renda, tomando por base a medida obtida das Contas 

Nacionais. Ele verificou que o hiato era somente de 4% para os 26% da populagao que vivia nas 

areas mais pobres e representava, em contraste, 42% para os 31 % da populagao que vivia nas 

areas mais ricas, enquanto para os restantes 43% da populagao o hiato era de aproximadamente 

27%. De acordo com Lluch (1982), esses resultados indicam que "as cifras de renda monetdria 

relacionadas no Censo pod em reflet ir adequadamente a renda da populagdo pobre, mas 

subestimam a renda dos ricos e tambem, em conseqiiencia, o gran de desigualdade" 

Utilizando a renda declarada no Censo Demografico de 1980 e dados de PIB per capita no 

mesmo ano para 26 Unidades da Federagao, foi possivel constatar que a relagao entre essas 

variaveis tende a diminuir a medida que aumenta o PIB per capita (Hoffmann, 1988). Tudo 

indica que isso se deve, basicamente, ao fato de que o percentual de subdeclaragao dos rendimentos 

tende a ser tanto maior quanto maior for o valor dos rendimentos auferidos pela pessoa. 

Como a subdeclaragao das rendas elevadas leva a uma subestima^ao tanto da desigualdade 

entre as UF como da desigualdade dentro das UF, podemos admitir que os valores da participagao 

do componente interestadual na desigualdade global apresentados na tabela 3 permitem avaliar 

corretamente a importancia relativa desse componente. 
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Para verificar como a participagao da desigualdade entre as UF varia com o parametro £, 

calculamos os valores de^ e Se para varios valores desse parametro. Para isso, utilizamos dados 

individuals de uma amostra de 0,8% do Censo Demografico de 1980, considerando a divisao do 

Pais em 26 Unidades de Federa^ao. Note-se que o uso de dados individuals evita a necessidade 

de estimar a desigualdade dentro dos estratos. A tabela 4 mostra os resultados obtidos para 

valores de 8 de -1 a 2, variando de 0,5 em 0,5. 

Tabela 4 

Participagao da desigualdade entre 26 Unidades da Federa^ao na medida5 da distribuigao 

da renda entre pessoas economicamente ativas com rendimento, 

no Brasil, em 1980, para diversos valores do parametro 8 

e S Participa9ao 

(total) (entre UF) % de Seem S 

-1 2,9218 0,0483 1,65 

-0,5 1,1831 0,0494 4,18 

0 0,7582 0,0510 6,73 

0,5 0,6308 0,0533 8,45 

1 0,6318 0,0563 8,90 

1,5 0,7566 0,0601 7,94 

2 1,1558 0,0651 5,63 

Observa-se, na tabela 4, que a desigualdade entre as 26 Unidades da Federagao corresponde 

a apenas 1,65% da desigualdade global entre pessoas economicamente ativas no Brasil, em 

1980, parae = -1 (quando a medida^ e uma transformagao do coeficiente de variagao). Essa 

participa9ao cresce para 8,9% quandoe = 1 e diminui para valores mais altos do parametroe. 

Calculos adicionais com outros valores dee indicam que essa participagao atinge um valor maximo 

(inferior a 9%) para 8 proximo de 0,9. Podemos concluir que, para a classe de medidas de 

desigualdade aditivamente decompomveis S, a desigualdade entre Unidades da Federagao 

corresponde a menos de 10% da desigualdade global entre pessoas economicamente ativas com 

rendimento no Pais. 
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Vamos examinar, em seguida, um peiiodo mais recente, utilizando os dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicilios (PNAD) para 1984 a 1990, 1992, 1993 e 1995. Esses dados 

consistem no numero de pessoas economicamente ativas em 8 estratos de rendimento mensal 

cujos limites inferiores, em salarios minimos, sao 0, l/z, 1,2,3,5,10 e 20. Os 7 primeiros estratos 

sao abeitos a esquerda e fechados a direita. O ultimo estrato nao tern limite superior, incluindo as 

pessoas cujo rendimento supera 20 salarios minimos. Para todos os anos mencionados, o IBGE 

publicou tambem o valor do rendimento medio para cada estrato. Para estimar a desigualdade 

dentro dos estratos e interpolar percentis admitiu-se que a distribuigao de renda, dentro de cada 

estrato, tern fungao de densidade linear ou e a distribui^ao de Pareto com dois parametros 

(Hoffmann, 1984 e 1991). Cabe ressaltar que as PNAD nao abrangem a populagao rural da 

antiga Regiao Norte (Rondonia, Acre, Amazonas, Roraima, Para e Amapa). 

Serao consideradas apenas as 22 Unidades da Federagao mencionadas na tabela 5, pois as 

publica^oes das PNAD de 1984 a 1990 apresentam dados especificos apenas para essas 

Unidades. Note-se que as Unidades excluidas tern pequena importancia demografica ou 

economica. Em 1995, a populagao economicamente ativa (PEA) das 22 Unidades consideradas 

correspondia a 99% da PEA do Brasil investigada pela PNAD. 

Antes de analisar a evolugao da distribui^ao da renda entre as pessoas economicamente ativas 

de 1984 a 1995, vamos examinar mais pormenorizadamente as informagbes referentes a 1995. 

De acordo com a PNAD, havia no Pais 60144 milhares de pessoas economicamente ativas com 

rendimento (excluindo a area rural da antiga Regiao Norte), com rendimento medio de R$ 453 e 

rendimento mediano de R$ 217. E interessante lembrar que o mes de referencia dessa PNAD e 

setembro de 1995, quando o salario minimo era R$ 100. Com base nos dados sobre a distribuigao 

da renda da PEA, obtivemos um indice de Gini igual a 0,589, um Tde Theil igual a 0,749 e umL 

de Theil igual a 0,637 A tabela 5 mostra os valores dessas tres medidas de desigualdade e dos 

rendimentos medios e medianos para cada uma das 22 Unidades da Federagao. 

As medidas de tendencia central da distribuigao da renda entre pessoas economicamente 

ativas sao mais baixas no Maranhao, com rendimento medio e mediano iguais a R$ 196 e R$ 95, 

respectivamente. No outro extreme, temos o Distrito Federal, onde essas medidas sao mais de 

quatro vezes maiores: media igual a R$ 802 e mediana igual a R$ 418. A desigualdade e maior no 

Nordeste, onde ha varies estados com fndice de Gini igual ou superior a 0,59, Tmaior do que 

0,77 e/ou L maior do que 0,62. As medidas de desigualdade mais baixas sao as de Santa Catarina: 

indice de Gini igual a 0,527. Tigual a 0,595 eL igual a 0,491. 
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Tabela 5 

Distribui^ao da renda entre pessoas economicamente ativas com rendimento, de acordo 

com a PNAD de 1995, em 22 Unidades do Brasil: numero de pessoas, 

rendimentos medio e mediano, indice de Gini, T de Theil eL de Theil 

Unidade N0 de pessoas 

(1000) 

Rendimento (R$) 

Gini T L Medio Mediano 

AM1 623 440 230 0,557 0,705 0,539 

PA1 1047 362 180 0,579 0,736 0,596 

MA 1797 196 95 0,591 0,747 0,655 

PI 918 212 99 0,580 0,743 0,638 

OE 2409 258 115 0,603 0,842 0,667 

RN 950 278 129 0,590 0,779 0,630 

PB 1181 283 129 0,610 0,855 0,688 

FE 2518 287 149 0,567 0,729 0,566 

AL 904 305 122 0,621 0,912 0,685 

SE 537 270 135 0,574 0,690 0,596 

BA 4332 270 132 0,580 0,837 0,593 

MG 6779 391 184 0,587 0,766 0,614 

ES 1105 421 194 0,582 0,717 0,603 

RJ 5586 534 274 0,568 0,690 0,571 

SP 14324 647 367 0,541 0,631 0,520 

PR 3643 465 236 0,577 0,717 0,599 

SC 2086 514 289 0,527 0,595 0,491 

RS 4232 490 261 0,566 0,697 0,574 

MS 789 412 196 0,571 0,691 0,576 

MT 895 414 220 0,544 0,625 0,513 

GO2 2162 347 175 0,575 0,759 0,586 

DE 723 802 418 0,575 0,669 0,613 

1 Somente area urbana. 

2 Inclui Tocantis. 

Embora haja diferen9as bastante grandes entre os rendimentos medios das Unidades, a 

desigualdade dentro das Unidades e tao elevada que a participagao da desigualdade interestadual5 

no total, para as duas medidas de Theil, fica abaixo de 10%, como mostra a tabela 6. 

5 For facilidade, utiliza-se o termo "interestadual" apesar de uma das 22 Unidades nao ser um estado (o Distrito Federal) 
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Tabela 6 

Decomposigao da desigualdade da distribui9ao da renda entre pessoas economicamente ativas, 

de 1984 a 1995, considerando 22 Unidades da Federagao: PEA com rendimento e valor das 

medidas de Theil para a desigualdade total e a desigualdade entre as 22 Unidades 

N0 pessoas Tde Theil L de Theil 

Ano (1000) Total Entre1 %2 Total Entre1 %2 

1984 45266 0,6971 0,0450 6,45 0,6589 0,0489 7,42 

1985 48430 0,7481 0,0471 6,30 0,6957 0,0525 7,55 

1986 50737 0,7552 0,0444 5,87 0,6402 0,0491 7,67 

1987 52421 0,7425 0,0485 6,53 0,6767 0,0535 7,90 

1988 53772 0,8088 0,0557 6,89 0,7557 0,0602 7,96 

1989 55383 0,9109 0,0552 6,07 0,7929 0,0611 7,71 

1990 56450 0,7926 0,0548 6,91 0,6995 0,0592 8,46 

1992 55106 0,6996 0,0495 7,07 0,6378 0,0532 8,33 

1993 56483 0,8097 0,0490 6,05 0,7125 0,0525 7,37 

1995 59542 0,7501 0,0555 7,39 0,6370 0,0592 9,29 

1 Medida referente a desigualdade entre as 22 Unidades 

2 Participagao percentual da desigualdade entre as 22 Unidades na desigualdade total. 

Observa-se, na tabela 6, que o numero de pessoas economicamente ativas com rendimento 

em 1992 e menor do que em 1990. Isso ocorre porque, ao fazer a expansao das informagoes 

obtidas com as PNAD ate 1990, o IBGE utilizou uma projegao da populagao baseada no Censo 

Demografico de 1980. O Censo de 1991 mostrou que nessas projegoes o crescimento da 

populagao havia sido superestimado. Mas isso nao afeta a validade de analisar a evolugao das 

medidas de desigualdade. Note-se que uma variagao proporcional do numero de pessoas em 

todas as faixas de rendimento nao altera uma medida de desigualdade. 

A tabela 6 mostra que os valores deTe L atingem um pico em 1989, o ultimo ano do govemo 

Sarney, com infla9ao particularmente elevada. A desigualdade total e relativamente baixa em 

1992, cresce em 1993 e volta a diminuir em 1995. Note-se que o L de Theil em 1995 e o mais 

baixo do periodo analisado. As diferen9as de compoitamento dessas duas medidas de desigualdade 

estao associadas ao fato de oL ser mais sensfvel a modifica95es na distribui9ao da renda entre os 

relativamente pobres, ao passo que o T e mais sensfvel a mudan9as na cauda superior da 

distribui9ao. 

Como a desigualdade interestadual se mostra mais estavel do que a total, sua participa9ao no 
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total, tende a diminuir quando ha um aumento substancial da desigualdade total, como ocorreu em 

1989e 1993. 

Entre 1993 e 1995, ha um substancial aumento da paiticipagao da desigualdade interestadual 

na total devido ao crescimento da desigualdade interestadual e a simultanea diminuigao da 

desigualdade total. Para o penodo considerado na tabela 6, a participa^ao da desigualdade 

interestadual na total e maxima em 1995: 7,39% para o Tde Theil e 9,29% para oL de Theil. 

Examinando as tabelas 3 e 6, verifica-se que a desigualdade interestadual, medida pelo Te ou 

pelo Le , depois de cair substancialmente entre 1970 e 1980, fica estavel no penodo 1984-95 

(com o valor de Tc permanecendo, em geral, dentro do intervalo de 0,045 a 0,055 e o valor de 

Le permanecendo, em geral, dentro do intervalo de 0,05 a 0,06). Note-se que esses resultados 

sao coerentes com a evolugao da desigualdade interestadual apresentada na tabela 2, obtida a 

partir de dados de PIB per capita, 

5 Conclusao 

Quando se considera a distribui9ao da renda entre pessoas economicamente ativas (PEA) 

com rendimento no Brasil, a desigualdade interestadual representa, em 1980, menos de 10% da 

desigualdade total para a classe de medidas de desigualdade aditivamente decompomveis que 

inclui, como casos particulares, o Tde Theil e oL de Theil. 

Os dados dos Censos Demograficos sobre rendimento da PEA, da mesma maneira que os 

dados sobre PIB per capita das Unidades da Federagao, mostram que houve uma substancial 

redugao da desigualdade interestadual entre 1970 e 1980. No entanto, o crescimento da 

desigualdade da distribuigao da renda entre pessoas economicamente diiw&s dentro dos estados 

nessa decada mais do que compensou a diminuigao da desigualdade interestadual, fazendo com 

que as medidas da desigualdade global crescessem de 1970 a 1980. 

A participa^ao da desigualdade interestadual na desigualdade total da distribuigao da renda na 

PEA se reduz a metade de 1960 a 1980. Entre 1984 e 1993, considerando 22 Unidades da 

Federagao, essa participagao se mantem bastante estavel: geralmente esta entre 6% e 7% para o 

Tde Theil e esta entre 7,5% e 8,5% para oL. Em 1995, essa participa9ao aumenta, tornando-se 

igual a 7,39% para o Tde Theil e igual a 9,29% para oL de Theil. 
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Apendice: 

Rendimentos medios dos estratos de rendimento nos Censos Demograficos de 

1960, 1970 e 1980 

Nas publicaqoes do Censo Demografico de 1960, as pessoas economicamente ativas sao 

classificadas em 8 estratos de rendimento, assim delimitados (em Cr$): ate 2100, de 2101 a 

3300, de 3301 a 4500, de 4501 a 6000, de 6001 a 10000, de 10 001 a 20 000, de 20 001 a 50 

000 e 50 001 e mais. Os rendimentos medios nesses 8 estratos, utilizados no calculo das medidas 

de desigualdade, sao(emCr$): 1512,2916,4020, 5250, 8000, 14500, 32000 e 100000. 

Nas publicaqoes do Censo Demografico de 1970, as pessoas economicamente ativas sao 

classificadas em 12 estratos cujos limites inferiores, em cruzeiros correntes na epoca, sao: 0,50, 

100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 1500 e 2000. Excluindo o ultimo, os estratos sao 

abertos a esquerda e fechados a direita. Os rendimentos medios utilizados sao, respectivamente: 

36, 84, 130, 175, 225, 275, 345, 445, 700, 1200, 1700 e 4000. 

No Censo Demografico de 1980, os estratos sao delimitados com base no maior salario 

minimo vigente no mes de referencia do Censo (agosto de 1980), que era Cr$ 4149,60. Os 

limites inferiores dos 10 estratos, em salaries minimos, sao: 0,0,25,0,5,1, 1,5,2,3,5, 10e20. 

Os estratos, a exceqao do ultimo, sao abertos a esquerda e fechados a direita. Os rendimentos 

mediosutilizados,emsalariosminimos, sao: 0,18,0,42,0,80, 1,25,1,75,2,5,3,8,7, 14e40. 


