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Resumo 

Avalia9iio da eficiencia do Programa de Garantia de Renda Familiar Mlnima 
(PGRFM) do municipio de Campinas sob o duplo objetivo de calcular a eficiencia do 

gasto e estimar o impacto monetario do programa em termos da redu~o da pobreza do 
grupo-alvo ao qual se destina. 

Do ponto de vista do gasto operacional, a eficiencia do PGRFM e examinada ob
tendo-se a_proporyio da despesa total consumida com atividades-meio, gestfio e execu~ao 
do programa e com as atividades-~ montante do subsidio monetario transferido aos 

beneficiaries. 
Para avaliar a eficiencia do efeito do subsidio monetario pago sobre a pobreza, 

mensuramos e examinamos os impactos do PGRFM em termos de reduyfto da pobreza 

segundo a metodologia elaborada por Atkinson. Por meio de tabula,Oes especiais dos 
dados da Pesquiaa de Condi,Oes de Vida do municipio de Campinas, realizada em 1.994, 

pela Fnnda9iio Seade, calculamos as medidas de pobreza e designaldade de renda do mu
nicipio de Carnpinas, para, em segnida, simular os efeitos do PGRFM sobre a pobreza, 
atraves dos indicadores de eficiencia propostos pelo referido autor. 

Examinar a eficiextcia em termos de reduyio de pobreza constitui urn vetor impor
tante de avali09iio de prograrnas como o que aqui estudamos. Como se sabe, prograrnas 

de renda minima tratarn de preencher, para um dado segrnento da popul09iio, lacunas de 
renda definidas ern rela9iio a uma dada linha de pobreza. 

Uma outra dimensao importante de efici&lcia que avaliamos estil relacionada ao 
grau de focaliza9iio efetiva do PGRFM. 0 programa de Carnpinas, destinado ao combate 
da pobreza, tern atingido, entre os pobres, as fiunilias mais necessitadas, ou seja, seus be
neficiaries sao exatamente aqueles que, pelo seu desenho e objetivos. o programa pretende 
alcan~. nao enfrentando perdas de focalizayao, seja inclusio, seja por exclusao indevi
das. 
Palavras-chaves: Programas de garantia de renda minima, Programa de Garantia de Renda 
Familiar Mlnima de Carnpinas, pobreza, designaldade, focaliza9iio. 
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Introdu~o 

Esta disserta~o dedica-se a avaliar o Programa de Garantia de Renda Familiar 

Minima (PGRFM) do municipio de Campinas sob o duplo objetivo de calcular a eficiencia 

do gasto e estimar o impacto monetario do programa em tennos da redu~ao da pobreza 

do grupo-alvo ao qual se destina. 

Qual o percentual do gasto total do PGRFM de Campinas que efetivamente chega 

aos destinat8ri.os? Contrariamente, que proporyffo da despesa total e consumida com ativi

dades-meio do prograrna, entre elas as atividades de administray!o, de processamento 

bancario, de pagamento de pessoal etc. Mais ainda, o programa de Campinas, destinado 

ao combate da pobreza, tern atingido, entre os pobres, as fiunilias mais necessitadas, ou 

s<ja, seus beneficiiuios silo exatamente aqueles que, pelo seu desenho e objetivos, o pro

grama pretende alcan9ar, ou enfrenta ele perdas de fucaliza~o, s<ja inclusiio, s<ja por 

exclusiio indevidas? Finalmente, que potencial de redu,ao da pobreza tern sido demonstra

do pelo PGRFM? 

Essas sao as questOes centrais que balizaram nosso estudo do gasto do Programa 

de Garantia de Renda Familiar de Campinas. Inaugurando, no pais, em 1995, os progra

mas municipais de renda minima, o programa de Campinas e exemplar e, em parte por esta 

razao, tern sido objeto de varios estudos de avaliayRo, tanto de processo quanta de im

pacto (NEEP, 1996). Entretanto, a sua eficieocia nilo foi, ate agora, examinada do ponto 

de vista do gasto, nem no que se refere ao seu gasto operacional nem no que diz respeito 

ao impacto dos valores transferidos sobre a reduyao da insuficiBncia de renda das familias 

pobres do municipio. 

E importante ressaltar as varias dimensOes de efici&ncia abordadas nesse estudo. 

Na avalia\'iio da eficiencia de programas de transfereocia direta de renda- e em geral, de 

programas focalizados - a literatura tende a enfatizar riscos de desequihbrios entre o 

montante dos subsidios transferidos e o gasto operacional com a respectiva transfer8ncia, 

este Ultimo tendendo a ser desproporcionalmente alto em rela\=ao ao primeiro. Tal risco, 
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segundo os especialistas, seria paradoxalmente tanto maior quanta mais numerosos e mais 

sofisticados fossem os mecanismos e procedimentos de focaliza~o, supervisao e controle 

rnobilizados pelos prograrnas (Raczynski, 1995). 

Em que medida o Programa de Garantia Renda Minima de Campinas incorre nesse 

risco? Em outras palavras, o nivel do gasto operacional que vern sendo praticado pelo 

PGRFM siruiliza problemas de baixa efidencia? Para responder a tal questiio, nosso pri

meiro passo foi o de estimar e deterrninar os dois componentes do gasto do PGRFM para, 

em seguida. estimar a proper¢<> do seu gasto operacional em rela~ao ao seu gasto total 

Para tanto, e apoiados na literatura pertinente (Tobin, 1966; Green 1967), construimos um 

modele analitico especifico, apropriado a realiza¢o de tais ca.Iculos, segundo as particula

ridades do prograrna considerado. 

Tambetn a eficiencia em termos de reduQliO de pobreza constitui um valor impor

tante de avali~ao de programas como o que aqui estudamos. Como se sabe, programas 

de renda minima tratarn de preencher, para urn dado segmento da popula¢o, lacunas de 

renda definidas em relactfto a uma dada linha de pobreza. Tratamos, entao, no caso do 

PGRFM, de estimar a magnitude do seu impacto sobre a extensiio e intensidade da pobre

za no municipio de Campinas. Em outras palavras, estimamos a propor~o da insufici&tcia 

de renda das familias pobres que vern sendo eliminada em razio dos efeitos do programa. 

Finalmente, uma outra dimensao de eficiencia que buscamos identificar foi a relati~ 

va ao grau de foruiliza¢o efetiva do PGRJ'M, ou ~a, o grau ern que atinge as fiunilias 

pobres as quais, em principio, se destina. 

Para identificar e quanti:ficar essas duas Ultimas dimensOes de eficiencia., avaliamos 

o efeito do programa em termos de reduyao da pobreza segundo a rnetodologia elaborada 

por Atkinson (Atkinson, 1998:223). Por meio de tabulil\Xies especiais dos dados da Pes

quisa de Condi~es de Vida do nrunicipio de Carnpinas, realizada em 1.994, pela Funda

l'iio Seade (Seade, 1995), calcularnos as medidas de pobreza e desigualdade de renda da

quele municipio, para, em seguida, simular os efeitos do PGRFM sobre a pobreza, atraves 

dos indicadores de eficiencia propostos pelo refetido autor (Atkinson, 1998: 223). 

Entre as muitas raz5es e rnotiva¢es que justificam urn estudo como este, quere

mos destacar duas. As avalia~es de eficienda de gasto de prograrnas de transferenda 

monetaria e de manuten~ de renda minima, como e o caso do programa por n6s estuda

do, ja de per si importantes, tomam-se entretanto inadiitveis, no cemlrio brasileiro, quando 
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se muhiplicam, no pais, experifulcias dessa natureza e, mais ainda, quando vemos ampliar

se e adquirir centralidade o debate sobre as virtudes e os limites dessa altemativa de politi

ca de enfrentamento da pobreza. Modestamente, pretendemos contribuir para esta discus

sao, atraves do estudo do caso paradigrru\tico do PGRFM de Campinas. 

Em outro plano, nosso estudo cumpre confesses objetivos de natureza metodol6-

gica. Com efeito, e ainda bastante fraca, no Brasi~ a divulga>ilo e, mais ainda, a adapta9iio 

de metodologias, tecnicas de medil'iio e indicadores quantita1ivos de eficiencia e impacto 

de programas de transferencia monetiuia a segmentos pobres da popul.,Oo. Parte ponde

ci.vel do trabalho que realizamos teve tambem esse objetivo, o de contribuir para a disse

minayao de metodologias e instrumental analitico pr6prios As avaliayOes de efici&lcia de 

gasto, adaptados as caracteristicas particulares e nacionais como e o caso do PGRFM. 

Para o estudo do programa de Campinas, nossas principais fontes de dados prirrui

rios foram as seguintes: 

i) o Banco de Dtulos do PGRFM, localizado no Nucleo de Estudos de Poli-

ticas PUblicas -NEPP da Unicamp; 

ii) as infurma\)Oes coletadas junto a Secretaria Municipal de Finan9as e a Se-

cretaria Municipal da Familia, Crian9a, Adolescente e Al'iiO Social da Prefeitura 

de Carnpinas; 

iii) Pesquisa de Condi9{)es de Vida da municipio de Campinas, realizada em 

1994 pela Fund.,Oo Seade. 

InformayOes qualitativas foram tambem coletadas atraves de tr&: entrevistas reali

zadas com autoridades e tecnicos municipais vinculados ao PGRFM, a saber: 

iv) a coordenadora do PGRFM; 

v) os secretarios municipais do plan~amento e secretaria de govemo da gestao 

que implantou o prograrna- 1993/1996. 
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Esta disserta~o esta organizada em duas partes. Na Parte I apresentamos urn es

quema analitico capaz de estudar e avaliar um prograrna de transferencia direta de renda. 

Na parte II, aplicamos o esquema analitico apresentado na parte anterior com a finalidade 

de medir o gasto total e avaliar a efici&cia do PGRFM de Campinas. 
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PARTE I - Eficiencia e impacto de programas de transferencia direta 

de renda dirigidos as familias pobres: conceitos basicos e metodologia de 

avalia~iio 

"a experi&ncia e louvtrve/ porque prioriza a educariio em vez de obras pit.b/icas. 

A me/haria no nivel educacional da sociedade e a Unica Janna de combater 

os problemas da ncu;iio a um sO tempo: da marginalidade a corrupt;llo. 

0 aprimoramento de iireas como saitde e saneamento basi co seria mais jacilmente 

conseguido por uma populayfio mais infonnada - e tambim mais exigente." 

(Editorial da FSP, 17.05.95) 
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A Parte I desta disserta~o e de natureza eminentemente metodol6gica. Atraves de 

tres capitulos, desenvolvemos e apresentamos, aqui, os conceitos e o instrumental tecnico 

destinado as medi90es do gasto de programas de transfer&lcia direta de renda,. assun 

como os indicadores de eficiencia que a partir deles podem ser man~ados. 

Programas de transferencia direta de renda, particularmente os dirigidos a seg

mentos pobres da popula9io, como e o caso do programa aqui estudado, incorrem, como 

se sabe, em dois grandes tipos de gasto, quais ~am 

i) 0 valor destinado a atividade-fim, isto e, 0 montante do subsidio moneta-

rio transferido as famllias atendidas e 

ii) o valor consumido pelas atividades-meio ou gasto operacional, ou ~a, 

as despesas de custeio, tais como o pagamento dos ordenados do pessoal en

volvido na sua gestio e execu9iio, as despesas com os procedimentos bancarios 

de pagamento do subsidio monetario, o gasto com o consume de materiais etc. 

A primeira medida de efici&cia que tratamos de obter foi exatamente a do cilculo 

da propor¢o do gasto uperacional em relo¢o ao gasto total. Ora, diferentemente do 

gasto total e do gasto com o subsidio transferido, o calculo do gasto operacional de pro

gramas de transferSncia direta de renda envolve dificuldades tanto metodol6gica quanta 

empirica. De urn lado, e escassa tanto a literatura te6rica e metodo16gica quanta empirica. 

De outro lado, a prOpria identificayio de todos os itens e componentes do gasto operacio~ 

nal- gastos administrativos, gasto com pessoal, com material de consumo, com proces

samento bancirio, com servic;os ( eventuais) de terceiros etc - e empiricamente dificil, 

principalmente em programas pU.blicos como eo caso do programa que avaliamos. Par

tanto, foi necessaria elaborar urn instrumental que possibilite quantificar e avaliar o mon

tante de despesa total com atividades de gestao e processamento rotineiro do programa. 

Para a reali.zayao dessa tarefa, especialmente em relac;io ao montante do subsidio transfe

rido, apoiamo-nos sobretudo nos estudos de James Tobin (Tobin, 1966) e Cristopher Gre-
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en (Green, 1967) sobre programas de transferencia direta de renda, op,OO orientada prin

cipahnente pela posic;:ao ja chissica que tais autores ocupam na literatura de refer&cia 

Tobin apresenta as principais variaveis de urn esquema de transferencia direta de 

renda caracterizado por uma enfase sabre uma renda minima garantida e, alent disso~ de

duz com rigor o montante do subsidio pago" 

Desenvolvido o modelo analitico apropriado ao cillculo do gasto, passamos 

logo em seguida a desenvolver os indicadores que possibilitam a avalia,ao da sua eficien

cia. Para tanto, nos apoiamos principalmente no trabaJho de Atkinson que pennite estimar 

o grau da reduftio da insuficiencia de renda devido ao subsidio transferido pelo progra

ma,. o grau de cobertura do programa que permite estimar a proporc;ao de pessoas pobres 

do pixblico-alvo atendidas e a propor¢o da subsidio destinada a redu¢o da insuficiencia 

de renda que permite aferir a focaliz*• do programa, isto e, avalia se ba "vazamentos", 

subsldio transferido que niio reduz a insuficiencia de renda (Atkinson, 1998, p:223). A 

premissa blisica e que 0 objetivo de urn programa de transferencia direta de renda destina

do a populagao de baixa renda e reduzir a pobreza. Assirn sendo, a eficiencia de urn pro

granra desse tipo deve ser avaliada em fun~o do cumprimento da sua meta, o combate a 
pobreza. 

A sistematiza~o e os desenvolvimentos fonnais expostos na Parte I constituem, 

portanto, o conjunto do instrumental analitico com que, na Parte II, passamos a avaliar o 

Programa de Garantia de Renda Familiar Mlnima de Campinas. 

A Parte l esta dividida em tres capitulos. No capitulo I, apresentamos a formaliza

yio dos principais conceitos e va.riaveis de urn programa de transfer&cia direta de renda, 

em particular a formula do gasto total. 0 capitulo 2 e dedicado a abordagem analitica do 

gasto operacianal de um programa desse tipo~ destacando os seus principais componen

tes. Finalmente no capitulo 3 apresentamos os indicadores da eficifulcia do programa elaw 

borados por Atkinson. 
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1 Antilise de progranws de transferencia direlil de remiJl 

Apresentamos, neste capitulo, o estudo analitico de urn program.a de transferencia 

direta de renda, destacando-se a f6rmula da detennin,.ao do montante do subsidio trans

ferido. 

A literatura sobre programas de transferencia direta de renda apresenta diferentes 

tipos de versOes de instrumentais te6ricos destinados a analisar e avaliar esse tipo de 

transferCncia direta de renda. Optamos neste estudo pelos modelos e sugestOes de Green 

(Green, 1967;p:72) sobre transfer income programs e, principalmente de James Tobin 

(Tobin, 1966, p: 33) sobre o montante do subsidio monetario transferido. 

Neste capitulo abordamos a transferencia direta de renda, a parrir de urn esquema 

analitico geral. 0 capitulo esta organizado em tres partes. Na seyao 1.1 silo apresentadas 

as variaveis fundamentais de urn programa de transferencia direta de renda, segundo o 

esquema analitico desenvolvido por Greene Tobin. Na sel)!o 1.2, apresentarnos o modelo 

analitico que pertaite deduzir o montante do subsidio transferido pelo programa. 

Ll F()rmula de determina.yii.o do subsidio monetario 

De acordo com Green, todos os programas de transfer&.cia direta de renda contCm 

trils variaveis basicas (Green, 1967, p: 72): 

• um nivel de renda minimo, garantido; 

• uma ou varias aliquotas incidentes sobre a diferenya entre urn nivel de renda preestabe

lecido e o nivel de renda pessoal ou familiar per capita; e 

• o break-even-point que consiste no nivel de renda preestabelecido abaixo do qual urn 

beneficiario recebe o subsidio monetario. 0 valor do subsidio e urn percentual (aliquo-
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ta) sobre a diferen,a entre o break-even-pointe a renda pessoal (ou familiar) (Tobin, 

1966; p:33). 

0 valor transferido e expresso pela f6nnula de detennina~iio do subsidio: 

s~t(b-x) (1.1) 

onde: 

s ~ subsidio monetiu:io fomecido as pessoas (ou familias) atendidas pelo programa; 

t = aliquota incidente sobre a diferen~a entre o valor do nivel de renda preestabelecida e a 

renda bruta pessoal (ou familiar); 

b = break-even point, 0 valor do nivel de renda preestabelecida, abaixo do qual a pessoa e 
beneficiada pelo prograrna; e 

x = renda pessoal ou renda familiar. 

Em programas universais, que niio dependem de restri~o or,amentliria, o subsidio 

monetario e fomecido a toda pessoa ou familia, cuja renda esta abaixo de urn certo nivel 

de renda preestabelecido, b. Esses beneficiarios estiio habilitados a receber o subsidio 

equivalente a um certo valor percentual da diferenya entre aquele nivel de renda preesta· 

belecida pelo programa, b, e a sua renda pessoal (ou familiar). 

Quando a renda pessoal (ou familiar) for zero, o subsidio monetario atinge seu 

valor nulximo denominado renda minima garantida, m. Temos: 

s=m 

quando 

x~o 

e 

quando 

x;>: b 

A.ssim: 
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As variaveis fundamentais desse esquema de transferencia de renda estao inter

relacionadas. Assim, temos a seguinte relacao entre essas tres variaveis basicas: 

b= m 
t 

ou 
m 

t= -
b 

Existe outra formula para a deterrninacao do subsidio em dinheiro que merece ser 

destacada. Como tb = m. da equa<;ao ( 1 1) obtemos 

s= m- tx (l.2) 

Vamos exernplificar por rneio do calculo do subsidio de urn programa cuja renda 

minima garantida, m, e igual a R$100,00, a aliquota, t, 50% e o break-even pomt, b, 

R$200,00 0 valor do subsidio corresponde a 50% da diferen9a entre R$200,00 e a renda 

pessoal. 0 exemplo e dado atraves da formula de determinacao do subsidio ( l. l ): 

s = 0,5 x (200,00 - x) 

Pela expressao acima, uma pessoa cuja renda e R$50,00, receberia urn beneficia 

monetario de R$ 75,00. 

A figura 1. l apresenta o esquema de transferencia, aplicando os valores atribuidos 

no exemplo anterior. 
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A figura 1. 1 mostra que o subsidio se toma nulo quando os rendimentos igualam a 

R$200,00, o break-even-point. A renda minima garantida e R$100,00 A aliquota e dada 

m 
per b Logo, sea aliquota e 50%, b sera igual a 2m. 

E importante observar, nesse memento, que programas de renda minima garantida, 

em geral, tern como caracteristica a transferencia do subsidio monetario cujo valor maxi

moe igual a renda minima garantida (m) e que vai se reduzindo a medida que a renda (x) 

aumenta. 

1.2 0 montante do subsidio mooetario traosferido 

Na formulac;ao de urn programa de transferencia direta de renda, as variaveis 

signjficativas sao m, b, t e o montante do subsidio monetario transferido. A relayao entre 

essas variaveis e apresentada na figura 1.2. 



Figura 1.2 - Estrutura do programa de transferhlcia direta de renda 

R 
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' 
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Rendimento Disponivel = rendimento + subsidio : 

B 

D Rendimentos 

!8 

A renda minima garantida m iguala OA e a linha de renda disponivel ( rendimentos + 

subsidies) e representada pelo segmento AB_ 0 break-even pointe o ponto B. 0 subsidio 

para carla nivel de rendimentos iguala a distftncia entre a linha de renda disponivel AB e a 

linba de OC Admitindo-se que para cada nivel de rendimentos exista urn nU.mero identico 

de pessoas favorecidas, o montante do subsidio transferido pelo programa pode ser consi

derado como sendo correspondente a area OBA< 

Em termos gerais~ o montante do subsidio transferido e definido como a soma dos 

subsidies, S;, correspondentes a cada nivel de renda pessoal ( ou familiar per capita), i, 

vezes o nU:mero de pessoas ou familias em cada nivel de renda. Dado urn pUblico receptor 

do subsidio com N pessoas (ou familias), n,. (com i = 1, ... , k). 0 montante do subsidio 

ass1m se expressa: 
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(U) 

onde: 

S = montante do subsidio transferido pelo programa; e 

n, = m'imero de pessoas ou familias que recebem subsidio igual as~. 

Substituindo ( 1.1 ) em ( 1.3 ), obtemos: 

' 
S ~ Z::nJ<b- x,) (14) 

A equayao (1.4) permite calcular o montante do subsidio transferido. Esse mon

tante e o somat6rio do subsidio monetario associado a cada nivel de renda multiplicado 

pelo nllmero de pessoas com aqueles niveis de renda. 

Podemos, ainda. expressar o montante do subsidio transferido em funyao da distri

buiyao previa da renda dos receptores. Vamos admitir que as pessoas ( ou familias) benefi

ciarias estao distribuidas em k estratos de renda. Desse modo, podemos expressar o mon

tante do subsidio por: 

(15) 

onde: 

~--: = e a freqUSncia relativa da distribuiyiio das pessoas ou farnilias beneficiiuias~ 

' 
N ·= L n; = nUmero de pessoas ou familias atendidas pelo programa; 

i=> I 
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xi co;:- renda media do i-esimo estrato. 

Pela f6nnula (1.5), pode-se concluir que a soma total do subsidio em dinheiro esta 

vinculada a distribui<;ao previa da renda. 

0 capitulo 2 apresenta uma a.natise e avalia9ao do gasto operacional de urn pro

grarna de transferencia direta de renda. 



2 Progrll11UIS tk transferencia direta tk renda: avalia¢o segundo peso relaJivo do 

gasto operacional 
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Neste capitulo elaboramos uma anatise destinada a estimar e avaliar o gasto opera

clonal de urn programa de transferertcia direta de renda. 0 gasto operacional de urn pro

grama de transferencia direta de renda abrange~ basicamente, os gastos com os processes 

de sele¢o. processes relatives ao acompanthamento e aos procedimentos do pagamento 

do subsidio monetario aos beneficiaries. Alt?.m disso, deve-se considerar os gastos com os 

materials de consume e a aquisi~o de equipamentos necessaries a gestae do programa. 

Simplificadamente. pode-se dizer que o gasto operacional refere-se as atividades

meio enquanto o montante do subsidio pago refere-se as atividades-fim de urn programa 

de transferSncia direta de renda. 

Aiem disso. 0 gasto operacional possui alguns itens extraordiruirios de carater nao 

permanente relacionados em geral com a definiyao do escopo do programa, a saber: reda

yao do projeto de le4 elaboraya:o de nonnas legais e administrativas. concepyfto de rotinas 

e preparayao dos documentos tecnicos e divulgayiio do programa a comunidade 

Uma serie de fatores influencia o dimensionamento do gasto operacional. 0 mon

tante desse gasto depende do ambito do programa e da forma como fican'l integrado com 

OS demais programas sociais ja existentes. Outro item relevante e 0 grau da informatizayiio 

alcan\'lldo pela ml'lquina publica. 

Este capitulo esta dividido em duas partes. Na seyio 2.1 apresentamos um trata~ 

mento analitico dos principais componentes do gasto operacional de urn programa de 

transferencia direta de renda que visa atend.er urn grupo especifico das pessoas mais po.

bres. Na s~ao 2.2 analisamos o conteU.do e a proporyao do gasto operacional. Finalmen

te. na se~ 2.3 expomos o indice da proporl'iio do gasto operacional. 
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2.1 Componentes do gasto operacional 

0 gasto total de urn programa de transferencia direta de renda consiste no mon

tante do subsidio monetario transferido acrescido do gasto operacional do programa. Esse 

Ultimo gasto e o conjunto de despesas envolvidas na gestao e execu~o do programa. 

Urn dos processes de operacio~o de um programa de transferencia direta de 

renda e o de seleyao daqueles que serao ou niio beneficiados pelo programa. De urn modo 

geral, o objetivo do programa de transfereocia direta de renda destinado a um grupo espe

cifico dos pobres e concentrar recursos naqueles que mais necessitam a fun de rnaximizar 

seu irnpacto no bem-estar e condi~oes de vida do grupo delimitado pelo programa. 

Assim sendo, o programa incorre numa serie de gastos em razio das exigencias e 

opc;Oes dos mecanismos adotados para selecionar e monitorar os beneficiaries. 

A identifica\'iio e sele\'iio do potencial beneficiiuio exige uma estrutora administra

tiva a fim de evitar problemas de focaliza.yao, isto e, evitar que pessoas que nao preenchem 

as condi~oes de ingresso recebam o subsidio monetario em fun\'iio do fomecimento de 

informa.yio incorreta, principalmente sabre seus rendimentos. 

0 pagamento do subsidio rnonetario e a atividade relativa a todas as rotinas admi

nistrativa associadas it transferSncia dos recursos do programa aos beneficiaries. 

0 gasto relativo ao pagamento do subsidio pode ser minimizado em fun\'iio do 

grau de automa\'iio do sistema fioanceiro. Alem disso, e possivel obter ganbos de escala 

desde que o mimero de beneficiaries seja adequado para isso. Os rendimentos de escala 

ocorreriam em fun~ao da rel~ao entre o nUmero de beneficiarios e a utilizayao de fatores, 

como o processamento de dados. os recursos de infon:natica, por exemplo. 

Em alguns programas, o processo de acompanhamento e monitoramento se resume 

a observar se as condi~es de ingresso no programa permanecem vigentes e se os benefi

ciaries cumprem devidamente as normas do programa. Outros programas conferem uma 

maior densidade aos procedimentos de acompanhamento dos beneficiaries. Esse acompa

nhamento pode se constituir em visitas as residencias ou reuniOes peri6dicas com os bene-
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ficiarios. Esse processo e oneroso pois requer o servir;.o de tecnicos qualificados para sua 

execuyao. 

0 objetivo desse acompanhamento e trabalhar com OS membros das familias bene

ficiarias, visando refon;:ar sua auto-estima e fortalecer o grupo para que possa autogeren

ciar seu processo de inclusao sociaL Desse modo, ampliar-se-iam as oportunidades de 

participa~ao dos beneficiaries em atividades s6cio-educativas e comunitarias. Esse proces~ 

so de acompanhamento consiste no mecanisme de conscientizar;.ao dos direitos e deveres 

de cidadania. 

Em outros termos, o conjunto dos mecanismos que integram o acompanbamento 

do programa asseguram que a aplica~o do subsidio se de de acordo com a concepy!o dos 

formuladores e tecnicos do programa, enfatizando OS aspectos relacionados it mefhoria da 

qualidade de vida dn grupo familiar: saUde, gera9<[o de renda e educayiio. 

Um problema que se apresenta e o de compatibilizar o mecanisme de direcionar o 

beneficia Aqueles dentre os mais pobres vis-it-vis ao incremento do gasto operacional de

corrente desse aperfeic;oamento~ ou seja, o aprimoramento dos procedimentos para alcan

yar o pUblico visado, de um Jado aumenta a eficiencia do gasto do prograrna em relay!o ao 

seu impacto sabre a redu~o da pobreza mas~ de outro lado, eleva o gasto operacional 

frente ao montante do subsidio monetario transferido. 

2.2 Gasto operacional de acordo com seu conteiido 

0 gasto operacional pode ser decomposto de outro modo. Esse gasto pode ser 

agrupado de acordo com a seu contelldo e expresso como o gasto com pessoal, gasto com 

os procedimentos ba.n.cirios devido ao pagamento do subsidio monetario, gasto adminis

trative, gasto com material de consume e gasto com equipamentos. 

0 quadro 2.1 resume a constituiyiao do gasto operacional de urn programa de 

transferencia direta de renda. 
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2.1 componentes do gasto operacional de programa de transfer€ncia direta de renda 

• Gasto relativo ao processamento do pagamento do subsfdio monetirio 

• Gastos relativo ao consumo de materiais 

• Gastos administrativos 

• Gastos relativos a aquisi~tiio de equipamentos 

0 gasto com pessoal inclui os ordenados e os encargos sociais correspondentes_ 

Esse levantamento considera os funcionirios que trabalham direta e indiretamente na exe

cuyao do programa. 

0 gasto com o processarnento do pagamento do subsidio monetario envolve todos 

os procedimentos necessaries para efetuar o repasse dos recursos do programa aos benefi

ciaries. 

Gastos com o consume de materiais referem-se as despesas com documentos tec

nicos utilizados e materiais diversos como os formuliuios, fichas, planilhas, canetas, cartu

chos de impressora, etc., que sao usados em cada rotina. 

Os gastos com equlparnento incluem a aquisi~o de equipamentos necessarios i 

execw;ao do programa, isto e, referem-se a infra-estrutura do programa. 0 ideal e realocar 

os equipamentos ja existentes, mas na sua ausencia seni necessaria o investimento em 

equipamentos tais como cornputadores, software, etc. 

2.3 Proporlj:io do gasto operational 

Mensurado o gasto operacional do prograrna, e precise avalic1Ao de acordo com o 

seu peso relativo em relayilo ao gasto total do programa. A razao entre o gasto operacio

nal e 0 gasto total do programa e expresso assim: 

¢~Go 
GT 

(2.1) 



25 

onde: 

¢ = proporyao do gasto operacional; 

Go= gasto operacional do programa; e 

G T = gasto total do programa 

Estirna-se a frayiio dos recursos destinada as tarefas-meio com o objetivo de aferir 

se a gestao e execw;ao do programa absorve ou nffo parcela expressiva dos meios finan

ceiros do programa, 

No pr6x.imo capitulo apresentaremos a metodologia e os indicadores que permitem 

avaliar a eficiSncia do programa ern termos do seu efeito sobre a pobreza. 
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3 Programa de transferinda direta de renda: avaliafiiO da eficiincia segundo a 

redufdo da pobreza e segundo a regressividade do subsidio 

Nosso objetivo, neste capitulo, e apresentar uma metodo1ogia capaz de avaliar urn 

programa de transferSncia direta de renda. Para isso, elaboramos urn instrumental te6rico 

para detenninar o quanta se transfere, quem recebe e o impacto dessa transferSncia em 

relayiio A pobreza. Nessa amilise nossa principal fonte e o trabalho de Atkinson (Atkinson, 

1998, p:220), Poverty in Europe, que apresenta indicadores destinados a avatiar o impacto 

desse t.ipo de programa em tennos de reduyao da pobreza. 

Os indicadores avaliam a eficiencia desse esquema de transferencia direta de renda, 

sobretudo em ±lmyao do seu efeito em termos de redw;.ao da insuficilSncia de renda. 

Isso niio significa que nao se poderia avaliar tais programas de modo distinto. E 

passive! avaliar a eficiencia de urn prograrna pelo seu efeito sabre a freqiiencia escolar, a 

melhoria das condiy5es de nutriyao e pela reinsen;:ao do beneficiario no mercado de tra

balho, entre outros. Embora tais efeitos sejam relevantes e esperados, dado o escopo e as 

lirnita90es deste estudo, centrarnos a avaliayiio nos efeitos do programa sobre a pobreza. 

Este capitulo e composto por duas seyOes. Na seyiio 3.1 expOem-se os principals 

conceitos te6ricos e os indicadores relacionados ao impacto do programa de transferencia 

direta de renda em tennos de reduyao da insuficiencia de renda elaborados por Atkinson. 

A seguir, na seyao 3 .2, apresentamos o indicador que capta o grau de progressivid.ade do 

subsidio transferido. 

3.1 Indicadores da efici@ncia de um programa de transferincia direta de renda 

A eficiencia de urn programa de transferencia direta de renda pode ser avaliada por 

meio do seu efeito sobre a redw~:iio da pobreza. Segundo Atkinson, tal eficiSncia pode ser 
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medida segundo sua capacidade de reduzir a insuficiSncia de renda. Veja-se a respeito a 

figura 3 1. 

Figura 3.1 

Avaliando a eficiencia do programa de transferf:ncia direta de renda 

Rendimento + Subsidio 

H 

subsiQw transferi.do 

D 
G 

F 

A 

0 I 
Niimero de Pessoas 

A ahnrdagem. que_ avalia_ a eficifulcia desse tipo de esquema de. transfer_encia direta 

de renda e ilustrada pela figura 3 .1, onde todas as pessoas ( ou familias) sao classificadas 

em. ordem crescente de renda. ao l.ongo do eixo horizontaL 0 eixo horizontaLrepresenta o 

nllmem de pessoas (ou familias) associadas a cada nivel de renda. A menor renda obser

vada 6 igual a zero. 0 diagrama e desenhado para o caso especial onde a funyao densidade 

e uniforme. As:sirn, a distribuiyao acumulada, representada pela reta OH, e urna funyao 

linear da renda. A distancia entre a linha ZG"' que expressa a linha de pobreza, e a linha 

OH mede a insuficiencia de renda ou, do ponto de vista individual (familiar), a defasagem 

da renda pessoal (familiar}. No agregado este deficit e medido pela area total entre essas 

retas. 
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A figura 3.1 define a eficietlcia de urn programa de transferencia direta de renda no 

sentido da reduyao da insuficiencia de renda. A reta OH representa a renda antes da 

transferencia do subsidio monetario e linha tracejada FE, a renda depois da transferencia, 

ou seja, a renda <lisponivel (renda IIIllis subsidio ). 

A reduyfto da insuficietlcia de renda e representada pela area A, ou seja, a soma 

total do subsidio fomecido aos beneficiaries pobres que diminui a insuficiSncia de renda. A 

eficiencia da transferencia de renda e medida pela razao entre a area A e o total da renda 

transferida (A + B + C). A eficiencia e menor do que I 00% pois hil pagamentos para niio

pobres C e tambem por haver ''excesso de subsidio" aos pobres de modo que ultrapassam 

a linha de pobreza (representada pela area B). A area D corresponde a parcela da insufici

encia de renda nao preenchida pelo programa. 

Em termos de medida de pobreza, esse deficit (A+D) e denominado por insuficien

cia de renda. Vamos deduzir formabnente esta medida de pobreza. Dada uma populayao 

com n pessoas (ou familias), seja x;, (com i = 1, ... , n) a renda da i-6sima pessoa. Vamos 

admitir que as pessoas estao ordenadas conforme valores crescentes da renda. ou seja, 

Seja z a linba de pobreza. A linba de pobreza ex:pressa o valor de uma cesta de ali

mentes que atende ils necessidades nutricionais da familia, levando em considerayio os 

alimentos usuais das familias de baixa renda. 

Vamos admitir que hap pessoas (ou familias) pobres,. isto ~Xp,5z e Xp+l >z. A in

sufici&cia de renda de uma pessoa OU familia e igual a Z - X, isto 6, a quantia necess3.ria 

para que esta pessoaatinja a linba de pobreza_ A soma do deficii de renda de todas as pes

seas abaixo da linha de pobreza e a insufici&cia de renda. A insuficifulcia de renda mostra 

o montante de renda que elevaria os. pabres_ aa nivel da linha de pobreza.... A insuficiencia 

de renda e dada por: 

p 

I= 2)z-x,) onde: 
i~l 

I= insuficiencia de renda 
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T ado programa de transferencia direta de renda destinado aos pobres tern como 

objetivo reduzir a intensidade e extensao da pobreza. A.ssim sendo, urn programa sera mais 

ou menos eficiente em funyffo da fray3.o da insuficiencia de renda preenchida pelo mon~ 

tante do subsidio redistribuido aos pobres (Atkinson, 1998, p:221). 

0 primeiro indicador da eficiencia do programa e expresso assim: 

A+B+C 

A 
(3.1) 

quando 

e 

quando 

A=O 

entao 

Assim, quando J1 = 1, a eficiSncia e m3.xima pais a totalidade do subsidio moneta

rio e destinado a preencher- parcial ou integralmente- a insuficiencia de renda 

Urn outro indicador busca avaliar o percentual da insufici&lcia de renda reduzido 

pelo subsidio transferido. 

Para med.ir a pmpor:cao da redu¢o da insufici&cia de. r:enda,. emprega-se a raz!o 

entre a soma total do subsidio pago aos pobres e o total de subsidio necessB.rio para que 

todos as. pobres atinjam a linhade pobreza. 

Em termos da figura 3.1, o indicador e obtido pela razao entre a area A e a area 

A+D. Como vimos, a soma das areas A e De igual a insuficifutcia de renda. Por sua vez,A 
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corresponde ao montante do subsidio transferido para as pessoas ( ou familias) que se en

contramabaixo dalinha de pobreza (z). Desse modo,. temos 

(3.2) 

Se o programa preencher totalmente a insufic.iSncia de renda, a eficiencia do pro

grama e maxima. Note-se que e = 1 quando D = 0. E e= 0 quando A = 0 e D > 0 .. EnHio 

Ose.:::;l. 

Tal indicador (e) estit centrado no rendimento das pessoas abaixo da linha de po

breza. Ele responde a seguinte questao: qual a propory1io da insuficH!ncia de renda foi re

duzida pelo. subsiclio transterido? 

Um.outro indicador proposto par Atkinson trata de responder a s.eguinte pergunta: 

qua1 eo percentual de pessoas (au familias) atendidas pelo programa encontrava-se abaixo 

da linha de pobreza? Esta med.ida e a. razao entre o nUmero de beneficiaries e o nlunero 

total das pessoas (ou familias) cuja renda pessoal (ou familiar) e inferior ao valor da linha 

de pobreza, z. Desse modo: 

onde: 

N 
f)~-. 

N 

/) = grau da cobertura do programa; 

(3.3) 

N = niimero total de pobres beneficiaries pelo programa e 

N* = nU.mero de pessoas cuja renda e inferior ao valor da linha de pobreza. 

0 indice f3 expressa o grau de cobertura do programa. Esse indicador atinge a efi

ciSncia mAxima, quando f3 = 1, isto e, no momenta que todos os pobres ou o grupo-alvo 

sao atendidos. 
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3.2 Gran de regressividade do subsidio monet.!irio 

Dutro indicador importante e o que busca aferir a distribuiyao dos beneficios mo

netarios de acordo com os estratos de renda. Ou seja, esse indicador procura responder as 

seguintes questao: como essa renda e redistribuida a populayiio agrupada par estratos de 

renda? A incidSncia do subsidio transferido i~ urn indicador do impacto redistributive do 

prograrna - consiste numa estimativa da distribuiy1io do subsidio em dinheiro entre os 

distintos grupos beneficiarios, classificados par estratos de renda. 

A investigayao sabre a incidencia da transferencia de renda e realizada com a fina

Hdade de avaliar se o programa atinge os efetivarnente pobres. Portanto, quanta maior a 

frayiio do subsidio destinada aos mais pobres, mais progressive e 0 programa; e quanta 

menor tal frayao, mais regressive ele senL 

A incidfucia do beneficia pago mostra a reparti<;ao do subsidio total atraves da 

distribuiyRo de renda. Se a linha de pobreza e fixada, entiio os erros de inclusiio podem ser 

calculados por meio da informayiio da in.cidSncia. Mas mesmo que niio fixemos a linha de 

pobreza e possivel avaliar entre dois programas qual e mais progressive (Grosh, 1994). 

A tabela 3 .1 apresenta uma tipica comparayiio da incidencia. Ela e interpretada da 

seguinte fonna: de todas as pessoas que recebem o beneficia do programa A, 55% sao do 

transferidos para os 40% rnais pobres. Das pessoas do programa B, 75% pertencem aos 

40% mais pobres da populayiio. 

Tabela3.1 
In 'd' . d d . ' d' t 'b ' - d b 'd' ' st to 

!'\lais Pobres Mais 

R.icns 

1 2 3 4 5 Total 

Pro2:ramaA 30 25 25 15 5 100 

Prm~rama B 45 30 12 9 4 100 --

No caso do prograrna A, sea linha de pobreza foro segundo quintil, entao pode

mos dizer que 55% do subsidio total siio destinad.os as pessoas pobres jli no caso do pro

grama B 75% do subsidio total siio transferidos para as pessoas que vivem abaixo da linha 

de pobreza. Com ou sem estabelecer uma linha de pobreza com precis8.o, oeste exemplo, e 
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possivei dizer que o Programa B e mais progressive em termos de incid&.cia do que o 

ProgramaA (Grosh, 1994; p:18). 

3.2 1. Medida da regressividade do subsidio trausferido 

Para elaborar o indicador aqui proposto. supomos que todos os programas de 

transferfulcia direta de renda tern como alvo os mais pobres dos estratos de baixo rendi

mento. Portanto~ serao mais eficientes os programas que concentrarem o fomecimento do 

subsidio aqueles que mais necessitam dele. 

Para indicar o grau da regressividade do subsidio, empregamos a medida de con

centr8.98o denominada pseudo Gini - uma deriva~ao do coeficiente de Gini, que e ex

presso algebricamente por (Lorenzelli, 1997, p:14): 

onde: 

k+ 1 2 k 

I,=---Lq, 
k k '"1 

(3.4) 

Is= pseudo Gini que denomiruu:emos por indice da regressividade do subsidio traosferido; 

k = nfunero de estra1os em que a popula9lio foi agrupada; e 

q, = propor9Jio acumuladadarendanosi-esimos estra1os (i = ~ 2, ... , k-h k). 

Assiin, quanta mais concentrado o subsidio transferido nos estratos de baixa renda, 

mai& progressive sera. esse. indice. 

Ao calculannos o indice de regressividade do suhsidio monetiuio, ohteremos wn 

indice que varia entre -1 e 1. Algebricamente. se esse coeficiente for igual a -1, significa~ 

ria a maxima_ distribuiyB:o em prol.da populat;.ao mais pobre,. por outro lado.- se o resultado 

for t,. todo o beneficio se destinaria aos estraros de renda mais rico. 0 normal e que o co-
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eficiente flutue entre estes dois valores extremes, sendo negative para o caso de uma dis

tribui>iio progressiva do gasto e vire-versa. Assim, -1< Is < I. 

3.2.2 Dedu~io do indice de regressividade do subsidio transferido 

Vamos demonstrar a igualdade. entre. o indice de regre.ssividade. do subsidio e o 

indice de Gini entre estratos. Esse Ultimo indice e expresso algebricamente por: 

onde: 

Ge = e. o indice de Gtni entre- estratos; 

q; = e propon;io acumulada da renda nos i·6simos estratos~ e 

k = e 0 niunero de. estratos ern que a popula,ao foi agrnpada. 

Desagrupando o somat6rio, obteremos: 

1 J~ 1 j: 

G -I--"~cq __ "':'q .,- k{:t; k{::H 

Representando a expressao anterior sem o somatOrio: 

Retirando o parenteses e aplicando a pr.opriedade. distributiva: 



Rearranjando os termos, teremos a seguinte expressao: 

Somando e subtraindo a fral'iio (h )q, 

Reagrupando os termos: 

l 
Colocando em evidencia a frayiio k. obtemos: 

A sequencia entre parenteses pode ser representada pelo somat6rio: 

34 

Dado que qk = 1, pais a porcentagem acumulada do subsidio no llltimo estrato 

sempre sera 1, obtemos: 

2 ' I 
G =l--l:;q +~ 

a k r~l 1 k 

Rearranjando outra vez os termos,. obtemos a seguinte expressao: 
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Aplicando o denominador comum, teremos expressao equivalente ao pseudo Gini_ 

k + 1 2 k 

G,~----Lq, 
k k '"' 

Assim, o indice de Gini entre estratos eqi.iivale ao indice de regressividade do 

gasto pUblico: 

c.q.d 

Para ilustrar a aplica9io da_ expressao deduzida, considereremos o exemplo numci

rico contido na tabela 3 2, isto 6, uma populayao dividida ern cinco estratos de renda. 

~ 
r-
1--
i 

Tabela3 2 Valo d d A B 
Quintos Proerama i\: Prt12rama B 

1 q,, i/k 

1 I 0,3 0,45 

2 0,55 0,75 

3 I 0,8 0,87 

4 0,95 0,96 

I· ~ i 

r , I 
L---~~~-·-q_' __ ~L--------'-·6_o ________ c_ _______ •_._o3_ 

i 
5 I 1 1 

Substituindo o resultado obtido em (3.4) e lembrando que k = 5, obtemos 

5+ 1 2 
I ~----x360=-024 

SA 5 5 , ' 



5+1 2 
I =---x403 = -0412 
SB55-'' 

Podemos concluir que o programa B e mais progressivo. 
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Na Parte II desta dissertayao aplicaremos o instrumental analitico desenvolvido nos 

tres capltulos iniciais na analise e avaliayao do PGRFM_ 



Parte II- Programa de Garantia de Renda Familiar Minima 

de Campinas: Avalia~lio 
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"Educar, e educar com a mesma qualidade, e colocar 

os paises na rota do desenvolvimento duradouro. 

Nesse sentido, investtr em educa¢o e fimdamental~ porque 

a educa¢o e uma das poucas variGveis de politicos pUblicas 

que tim efeitos positivas tanto no aumento cia 

capacidade produtiva quanto na igualdade social 

e no comportamento civico ". 

Frederico Mayer, Diretor Geral da Unesco 
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Introduflio 

A Parte II desta disserla\'iio e dedicada ao exame do Programa de Garantia de 

Renda Minima Familiar do municipio de Carnpinas. Como ja adiantamos na apresenta~o, 

nosso objetivo e analisar o PGRFM, avaliando sua eficiencia sob a dopla dimensiio do seu 

gasto operacional e do impacto do beneficia monetiirio transferido sabre a pobreza. 

Campinas e um municipio com muitos contrastes. s6cio...econ0micos_ Terceiro p6lo 

industrial do pais, sua produ~ilo representa 18% do Produto lnterno Bruto do estado de 

Sao Paulo. Embora seja. alta sua renda familiar per capita., e pessimo o seu perfil distribu

tive. Em 1994, sua renda familiar per capita era de R$4.176,00 eo indice de Gini, 0,54, 

de acordo corn tab~es especiais da PCV!Seade. Aproximadamente 38% da popula~o 

do municipio vivia abaixo da linha de pobreza (Seade, 1.995). 

E neste cenario s6cio-econ6mico que o municipio de Campinas implanta, em 1995, 

a Programa de Garantia de Renda Familiar Minima (PGRFM). Trata-se de urn esforl'o do 

Governo Municipal no combate a pobreza, na cidade de Campinas, que privilegia as fami

lias com filhos menores de 14 anos e que se encontram em situayfto de extrema pobreza1
. 

0 PGRFM constitui urn programa de garantia de renda minima (como diz o prO

prio nome), que transfere recursos as familias com filhos menores de 14 anos e que se 

encontram em~ de extrema pobreza. Para se tamar elegiveis ao programa, as farni

lias devem residir no municipio bit pelo menos dois anos, com filhos ou dependentes, com 

idade de 0 a l3 anos e que possuarn renda familiar per capita mensa! bruta inferior a 

R$35,00. Uma das principais condivOes de ingresso requer que todos os filhos em idade 

escolar das familias beneficiarias freqiientem regularmente a escola. Alent de complemen~ 

tar mensalmente a renda das familias selecionadas, por um periodo determinado, o pro

grama promove um conjunto de a~es s6cio educativas destinadas ao fortalecimento da 

familia e ao desenvolvimento de sua capacidade de autonorniza~ao e autodetermina):3o 

' 0 Progr.una de Garantia de Renda Familiar Minima de Campinas foi instituido attaves da Lei n' 8.261, 

de 06.01.95 e implementado a partir de mar~ de 1995. 
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moral e financeira. Para atingir tais objetivos, as familias sao acompanhadas atraves de 

grupos s6cio-educativos. Cada grupo~ composto par quinze responsilveis. por fammas be~ 

neficiirias, reUne-se mensaJmente, sob a supervisao de uma dupla de t6cnicos da prefeitura 

municipal de Campinas, uma psic6loga e uma assistente social. 

0 programa e custeado por dota.yiio oryamentaria especifica, nao podendo ultra

passar o limite de 1% do or9amento municipal 0 valor transferido a cada familia eqilivalia 

a diferenya entre a renda familiar e o monta.nte resultante da mu1tiplica¥1IO do rnlmero de 

membros da familia por R$35,00. 0 subsktio monetario e pago por wn ano e renovavel 

por mais urn, desde que as condiyOes de ingresso perman~ vigentes e que as exigencias 

sejam cumpridas. Nio existe nenhum criteria de reajuste do subsidio em dinheiro. A lei 

que institui o programa nao previa nenhurna fOrmula de corr~io do valor do subsidio 

monetario. 

A implanta~iio do programa foi graduaL Ao Iongo do ano de !995 o programa in

corporou 1.982 familias e repassou subsidio monetario no montante de R$1.256.379,40. 

Em !996, o programa atendia 2,941 familias e repassou ummontanle de R$3.616228,14. 

Em 1997, o programa atendeu 4.783 familias, mas desligou 2.311 familias. e transferiu 

R$3.731.645,25. Entre 1995 e 1997 o programa atendeu 5.071 familias. 

Do ponto de vista institucional o PGRFM esta sob a responsabilidade e coordena

l'ilo da Secretaria Municipal da Familia, da C~ e do Adolescente e da ~ilo Social

SMFCAAS~ por intermedio do Departamento de Assistencia a Familia~ Criam;a e Adoles

cente. Na gestio do programa,. este 6rgio f$tabelece rela~Oes com a Secretaria de Gover

noj com os Departamentos Regionais de Opera~es Sociais, DORSs, com a Secretaria 

Municipal de Edu~ (para assegurar vagas as crianl:as e adolesceotes das farnilias be

neficiarias). com a Secretaria de Finan~s e com a Informittica dos Municipios Associados, 

IMA, eru:arregada da montagem e assisti!ncia tecnica ao Banco de Dados do PGRFM. 

0 PGRFM e gerenciado de forma descentralizada pelos Departameotos Regionais 

de Opefll\Xies Sociais, DORS, par meio das Diretorias de Desenvolvimento Socia[ nas 

suas respectivas areas de atuayio (norte, su4leste e oeste). que realizam o cadastrarnento, 

a seleyio e 0 acompanhamento das familias beneficiarias. Sio OS tecnicos do programa, 

psic6logas e assistentes sociais, localizados nas DORSs~ os responsAveis pelos procedi-
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mentos de sele~iio das familias. Em cada DROS hi! uma equipe de plantlio para atender o 

pUblico potencial do PGRFM por meio das Diretodas de Desenvolvimento Social. 

A estrutura formal da operacio~o do PGRFM e o pessoal responsive] pela 

gestlio do prograrna estlio retratados na figura abaixo: 

PGRFM: estnrtura de execu\":io e pessoal direta e indiretamente envolvido ua gestio e exec~io: 

NORMATIZN;AO 
COORDE..~~AO 

SMFCAAS 

DAFCA 

(I Gerente) 
31 T6cniws 

Secretaria de 

__.---..._ ORGAOS DE APOIO 
SME 
SMS 

CADAS'I'R.AM.El\10 
ACOMPANHAMENTO 

DROSs 

DDS 

(Motorista) 

FinliJJI'lls 
~-.!l62_!<tecnioo~·~-~)---~, RECURSOS 

FINANCEIROS 
FONTE: PMC!SMFCAAS 

Elaborudo a partir de dados do Relat6rio de Acompanhamento e A valiayao da Implementa~ao do PGRFM 

Glossario: 
DAFCA 
DDS 
DROSs 

SME 
SMFCAAS 
SMS 

Departamento de Apoio 3 Fa.milia. Crianya e Adolescente 
Diretorias de Desenvolvimento Social 

Departamento Regionais de Opera<;Oes Socials 
Secretaria Municipal de ~o 

Secretaria Municipal da Familia,. Crian91, Adolescente e AQao Social 
Secretaria Municipal de SaUde 

A figura acima mostra a estrutura de exectl\'&> do PGRFM e o pessoal que traba

lha direta e indiretamente na sua gestiio e execu~o. No DAFCA trabalham todos os fun

cionfuios que se dedicam exclusivamente a execuyio do PGRFM: sao treze assistentes 

socials, treze psic6Iogas. quatro assistentes administrativos e um administrative especiali

zado. AJern desse pessoal, a coordenadora do PGRFM dedica 40% da sua jornada de tra

balho it gestiio do prograrna. 
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Para a realizayao do levantamento do gasto total do PGRFM, optamos por consi

derar as infortnal:oes referentes ao anode 1997, uma vez que, tendo o programa sido ini

ciado em 1995, apenas dais anos depois alcanyou um estagio de razmivel sedimenta9Ao e 

estab~o de sua gestiio operacional e de suas variitveis bilsicas: m\mero de beneficiari

os~ montante de recursos transferidos, subsidio familiar medio etc. 

A Parte II esta organizada em tres capitulos.. No capitulo 4, destacamos as princi

pais variiveis do PGRFM e apresentamos o valor do montante de subsidio transferido em 

1997. No capitulo 5 estimamos o valor do gasto operacional do programa e identificamos 

seus principais componentes. Obtemos a frayio dos recursos do programa destinados ao 

pUblico-alva, atividade-fim, equal, foi absof'lida pela malha operacioual, atividade-meio. 

Finalrnente, no capitulo 6 avaliamos a eficiencia do PGRFM segundo seu efeito 

sobre a pobreza,. aplicando a metodologia apresentada na Parte L 



4 Programa de Garantia de Rende Familiar Minima de Campinas: as variliveis 

signijicativas e o ltWnumte de subsidio transferido 
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0 objetivo deste capitulo e apresentar o montante global do subsidio monetario 

transferido polo Programa de Garantia de Renda Familiar Minima do municipio de Campi

nas. Alem disso apresentamos a f6nnula de determina~lio do subsidio do PGRFM e a for-

mula do montante do subsidio pago, atraves da aplic~lio do instrumental analitico desen-

volvimento na Parte I, adaptado a especificidade do programa campineiro. 

Aiem da soma total do subsidio tran.sferido, apresentamos o nllmero de pessoas e 

familias atendidas polo programa em 1997 bern como o valor medio do beneficia. 

0 capltulo esti dividido em tnos se~oes. Na s~ 1, apresentamos a f6nnula de 

dete~o do subsidio transferido pelo PGRFM. Na sevio 2~ construimos a fOrmula de 

det~lio do montante do subsidio monetiuio pago a partir das variitveis do programa; 

na ~a.o 3 apresentamos o montante da renda redistribuida pelo programa em 1997. 

4.1 A Formula de determina\'io do subsidio pago pelo PGRFM 

0 PGRFM preve a comp!ementa~lio da renda familiar do publico-alva, de modo 

que a renda familiar disponivel per capita seja exatamente igual a R$35,00 reais mensais. 

0 citlculo do subsidio monetario corresponde a diferen~ entre o valor necessaria para 

atingir a renda familiar per capita de R$35,00 e 0 total de renciimentos da familia Isto e, 0 

beneficia mensal eo complemento de renda, referente a diferenya enteR$ 35,00 e a renda 

familiar per capita multiplicado pelo mlmero de pessoas que comp5em a familia 
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Fonnalmente, 0 cillculo da determina91i.O do subsiclio em clinbeiro e dado por: 

s~t(bq-x) (4.1) 

on de: 

s = subsirlio monetirio pago pelo PGRFM; 

b = break-even-point fixado, em termos de renda familiar per capita, no valor de R$35,00; 

x~ renda familiar· , 

q = nUmero de membros da familia; e 

t = a aliquota incidente sabre a diferenya entre o nivel de renda familiar per capita prees

tabelecido (R$35,00) eo valor da renda familiar per capita. Como o prograrna transfere 

um subsidio no valor suticiente para assegurar a todas as familias bene:ficia.rias uma renda 

familiar per capita de R$ 35,00, a sua allquota e de 100%. 

Deste modo, podamos reescrever (4.1) como: 

s = b q -x (4.2) 

m 
Lembrando que t = b ~ com t= 1 terrr-se m = b 

Substituindo (4.2) em (4.1), obtemos: 

s=mq-r (4.3) 

Assim, 

S"=mq 

quando 

x=O 

Vamos dar urn exemplo de como fimciona a detenninayao do subsidio. Uma uni

dade familiar composta par cinco pessoas. com rendirnento total de R$130,.00 par mes, 

recebe urn complemento de R$ 45,00, pagos pela prefeitura municipal. 0 cillculo feito foi 

este: a renda familiar per capita nesta familia e de R$ 26,00 (130,00 + 5). Neste caso, a 
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diferen<;a entre R$ 35,00 (referencia do PGRFM) e R$ 26,00 (renda per capita) e de R$ 

9,00. 0 PGRFM pagara il familia 5 vezes isto (5 x R$9,00 = R$45,00). 

Dessa fotma, o valor do subsidio familiar 6 diferenciado, em :funyiio do rendimento 

familiar e do tarnanho da familia. 

4.2 Equa~iio do montante do subsidio transferido 

A equa.vao do montante do subsidio transferido pelo PGRFM pode ser deduzida 

pelo gni:fico 4, 1 que representa a estrutura do PGRFlvf 0 grifico 4. 1 6 uma adaptay[o do 

grifico apresentado oo capitulo l daParte I. 

Grafico 4.1 Esquema do PGRFM 

Renda per Capita Recebida Subsidio /z 
(Ronda porCapita+Sub•;:ro) 1:----------,j Renda per Capita 

·Recebida 

0 D Renda per Capita 

A linha OZ 6 o bissetor do primeiro quadrante. Essa linha indica a renda disponivel 

per capita, caso nao existisse o subsidio monetario transferido pelo programa< 0 seg-

mento OA representa o nivel de renda minima familiar per capita, m, e o ponto G, o nivel 

de renda familiar per capita onde o subsidio e zero. 0 segmento de retaAG representa o 
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nivel de renda familiar per capita disponivel. Esse segmento de reta e paralelo ao eixo 

horizontal pois o subsidio monetiri.o fornec.ido permite que todas as familias atin]arn o 

mesmo nivel de renda familiar per capita prefixado, m. 0 valor do subsidio eqUivale a 

distincia entre o segmeuto de retaAG e a linha OZ 

A area formada pelo triingulo OAG representa o subsidio totaL se a distribuiyiio 

da rendaper capita parax < m, for uniforme. 

0 montante do subsidio transferido e definido como a soma dos subsidies, s;, cor

respondente a cada nivel de rend.imento (renda familiar per capita)~ i, vezes o n.Urnero de 

familias, n, em cada nive1 de rendimento. 

k 

S ~ "n.s. 
L. '' 

(4.4) 
i=l 

onde: 

S = montante do subsidio monetilrio transferid.o; e 

n, = nUmero de familias no i-6simo nivel de renda familiar per capita (com i = 1,2 ... , k-1, 

k). 

Substituindo (4.3) em (4.4), obtemos: 

' 
S ,, 'LnJmq,- xJ (4.5) 

i=l 

T emos enta.o a fOrmula que determina o mont ante do subsidio pago pelo PGRrM. 

Vejamos como a distribuiyiio previa da renda detennina o montante do subsidio 

trausfurido. 
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4.2.1 Montante do subsidio e a distribui~io previa da renda 

A fOrmula de detenninal!'o do montante do subsidio transferido (4.5) pode ser 

reescrita de modo a captar a sua rel~ao com a distribuit;iio previa da renda. Dessa forma, 

temos: 

(4.6) 

on de: 

' 
N = L;n, = nillnero total de familias atendidas pelo programa; e 

i=l 

!i. = frequencia relativa das familias beneficiarias no i-6simo estrato de renda. 
N 

onde: 

' 
As . "n, 1 

Slffi, £...-= 
,,t N 

A equal!'o (4.6) pode ser reescrita da seguinte forma: 

x
1 

= renda media por pessoa no i-€simo- estrato; 

(4.7) 

q; = media do nfunero de pessoas por familia no i·6simo estrato; 

' 
n;q;= nU:mero de pessoas no i-esimo estrato de renda per capita;L_n1qi = p1; e 

i"'l 

n,qi = freqU&lcia relativa de pessoas por i-6simo estrato de renda per capita; 
p 
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A expressao (4.7) pode ser reescrita da seguinte forma: 

(4.8) 

onde: 

' ' 
P ~ L;n,q, ~ Lh ~ nfunero total de pessoas beneficiadas pelo programa; e 

;,j i=l 

~ = frequencia relativa de pessoas par i-6simo es:trato de renda per capita. 

Assim, 

' 0 
:L'"-~t 
icol p 

A expressao (4.8) permite compreender como a distribuil'1io da renda repercute 

sobre o dimensionamento da soma total do subsidio transferido pelo programa. De fato, 

quanto mais desigual a distribui¢o de reDJla entre os beneficiJirios do programa. maior 

sera o montante do subsidio transferido. 

4.3 Montante do subsidio transferido 

Apresentamos o valor exato do montante da renda transferida pelo PGRFM. 0 

levamamento dns dadns cobriu o anode 1997. Afonte de dadns fuio Banco de Dodos do 

Programa de Garantia de Renda Familiar Minima de Campinas, disponivel no NU.cleo de 

Estudos de Politicas PU.hlicas,. NEPP. 0 banco de dados,_ mantido e atualjzado pela pre-

feitura municipal, e formado por registros que configuram a sitlla¢o s6cio-econ6mica das 

famflias be.neficifli:ias a saber: a renda familiar, a composi¢0 das familias e o valor do 

subsid.io pago etc. 
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A tabela 4,1 mostra as contingentes de familias incorporadas ao longo de 1997, o 

montante do subsidio em dinheiro transferido e 0 subsidio familiar medio. 

Tabela4.1 

Montante mensa! do subsidio pago pelo PGRFM:-niimero de famflias participantes e 

valor medio do subsidio familiar: 1997 

nwmante do "ubsidit} tr.m,..feridH nllmt'ro de .. uhsntin familiar miidtu 

meses !b familias R> 
tmtiidp,mtes 

! Janeiro 337.943,93 2.926 115,50 

Fevereiro 330.941,41 2.855 ll5,92 

Marro _ 323.970,85 2.796 115,87 

i..c'-bri! 311.630,25 2.703 115,29 

rai· 311.282,37 2.693 115,59 

-~;b~ _ _:: __ 315.737,28 2.745 ll5,02 

306.546,28 2.670 1!4,81 -
A•osto 307.925,28 2.671 1!5,28 

Setembro 3!0.518,!! 2.673 1!6,17 

Outubro 300.!36,91 2.569 !!6,83 

Novembro 287.915,61 2.48! 116,05 

~ .. , 
287.096,97 2.472 1!6,14 

Total em !997 I 3. 731.645,25 115,71 - .. 
<'onle.NEPP Nucfeo de Estudos de Pohtlcas Pub fleas. Banco de Dados do PGRF!vf. 

, 

I 
' 

0 nUmero mensal media de familias beneficiiuias pelo programa em 1997 foi 2.687 

e 0 tamanho media das familias atendidas era 4 ~ 7 pessoas, isto e~ 0 programa beneficiou 

por mes uma media de 12.628 pessoas. Ao longo desse ano, foram atendidas 4.783 farnili

as e 2.211 familias foram desligadas do programa. 

Em dezembro de 1997, 55,1% das familias atendidas pelo PGRFM possuiam renda 

familiar zero. 

0 valor mi:dio do beneficia familiar page correspondia a R$115,73 e a renda media 

familiar, R$48,74. Desse modo, a renda media familiar disponivel (renda media familiar 

mais subsidio media familiar) era R$164A7. o vator do subsidio medic ma.x:imo> isto e, 

beneficia medic page cis tarnilias com rendimento nulo correspondia a R$164,50. 0 pro

grama aproximadamente triplicou a renda media familiar. 
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0 montante do subsidio transferido significa que a Prefeitura Municipal de Campi

nas destinou a esse programa 0,6% do Or9atnento Global previsto para 1997, segundo 

Proposta do Or>amento Global da Prefeitura Municipal de Campinas, 1997. 

0 programa traosferiu mensalmente em .. media R$310_970,44 is farnilias beneficii

rias, triplicando sua renda familiar. 0 volume de recursos transferido correspondia a 0,1% 

do total da renda familiar do mnnicipio de Campinas,. de acordo com tahula.9-des especiais 

dos microdados da Pesquisa de Condiy6es de Vida do municipio de Campinas da Funda-

9Jio Seade (Seade, 1995) 

No prOximo capitulo apresentaremos a estim.ativa du gasto operacional do pro

grama com. a finalidade de confrontar seu valor com o montante da renda redistribuida. 
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5 Avalia¢o da ejiciencia do PGRFM: o gasto operacional 

0 objetivo deste capitulo e apresentar a estimativa do gasto operacional do 

PGRFlvf, discriminando os recursos que chegam efetivamente aos mais pobres e os recur

sos gastos com a gestlio e execu~ do programa. 

Este capitulo esta organizado em tres s~Oes. Inicialmente apresentamos na se¢o 

5.1 o conceito e os componentes do gasto operacional do PGRFM _ Na se~ 5.2 apre

sentamos a estimativa do gasto operacional do programa. Por fun, obtemos o peso relati

ve do gasto operacional vis-a-vis ao gasto total, na seyao 5.3. 

5.1 Gasto operational do PGRFM: principais componentes 

0 gasto operacional de um programa de transferencia direta de renda. em termos 

gerais, pode ser definido como o gasto que se incorre na execuyao e gestio de urn pro

grama desse tipo. Processes tais como as de seleyao dos. candidates; processamento ban~ 

carlo para pagamento regular dos beneficios; sistematica de monitoramento e acompa

nhamento das atividades e beneficiar.ios e controle administrative das operayQes constitu

em, em geral., os componentes bilsicos do gasto operacional do programa. No seu conteU

do tais gastos. se e:xpressam geralmente como gasto com pessoal,. com material de consu

me. com servi~s de terceiros e com aquisic;§.o de equipamentoK 

V~s entao, como esses componentes e conteiulos, se especificam, oo caso do 

PGRFM de Campinas. 

• gastos relativos as atividades do processo de sele¢o dos requerentes; 

• gastos relatives as atividades do pagamento banccirio do subsidio monetario; 

• gastos relativos aos processos de monitoramenta e acompanhamento; 

• gastos relativos ao consumo de materiais; 
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• gastos administrativos; e 

• gastos com a aquisil;ao de equipamentos. 

Examinemos esses componentes em relayao ao PGRFM. 

0 primeiro componente do gasto operacional, o processamento da sele\'ful dos 

requerentes, refere-se aos procedimentos d.e divulga,ao do programa, de inscri,ao dos 

candidatos e de verifica,ao das condiyoes de elegibilidade dos requerentes. 

Nos processes ligados a seleyiio dos beneficiaries siio gerados gastos referentes 

tanto ao preencbimento da Ficha Cadastral quanta a atualizayao do Banco de Dados do 

PGRFM que dela se deriva. Ambos se constituent em sistema de informa\X)es sabre os 

beneficiarios. AFid.ba Cadastral e um documento tecnico de grande relevilncia, paise uma 

das bases para sele\'ful, acompanbamento e avalia9oes futuras do programa. Como o grau 

de ~ formal do grupo de potenciais beneficiarios e relativamente baixo~ e necessa

ria que o preencbimento seja realizado diretamente pelos tecnicos treinados para o cadas

tramento em entrevista com o candidato aa beneficia, requerendo pessoal qualifi.cado a 

fim de assegurar a qualidade das informayOes colhidas e minimizar eventuais erros na sele

\'ful do potencial beneficiario. 

Entre as atividades do processo &eletivo esta a de veri:ficar se a renda declarada e 

compativel com as condiy5es de vida informadas nos demais quesitos da Picha de Cadas

tramento. De acordo com o caso,_ realizam-s.e visitas aos. domicilios dos. candjdatos_ tanto 

para completar quanta para verificar a autenticidade das infol1lla¢ies. 

0 processo bancirio e 0 componente do gasto operacional que se refere ao paga

mento do subsidio em dinheiro efetuado pela rede bancciria. Esse componente envolve 

tanto a emissao dos cheques em favor dos benefici3rios feita pela Secretaria Municipal de 

Finanyas quanta a atividade realizada pelos bancos responsciveis pelo pagamento do di

nheiro transferido. Este Ultimo,. entretanto. nao onera o PGJ?FM,_ jB. que nem o Banco do 

Brasil nero a Caixa EconOmica Federal- os dais agentes financeiros envolvidos no pro

cesso cobram pela atividade. 

Processes de monitoramento e acompanhamento formam um importante compo

nente do gasto operacional do PGRFM, centrado principalmente nos denominados grupos 
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sOcio-educativos. A diniimica de reuniOes mensais desses grupos representa urn com.plexo 

e sofistica.do sistema de acompanh.amento e controte das familias beneficiarias, garantindo 

a constante atualizaylio das inform~Oes e, ao mesmo tempo, abrindo espayo para que ali 

tarnbem operem controles coletivos por parte dos heneficifu:ios (NEPP, 1996, p: 114). 

As visitas as familias beneficiiuias, forma segura de evitar desperdicios seja por 

fraude ou erro nao proposital nas inform.a.y6es~ constituem tambem iten.s do acompanha

mento e monitoramento do programa. 

Tais infurmav5es pennitem-ons, agora, obter o gasto operacional do PGRFM 

5.2 Estimativa do gasto operational do PGRFM 

A estirn.ativa do gasto operacional sera realizada a partir da soma da& seguintes 

parcelas: gasto com pessoalligado a sua operacionalizayao, com o processamento banca.

rio do pagamento do suhsidio tra.ns:furid.o~ cam a consume de materiais e com a deprecia

yilo dos equipamentos adquiridos. 

5.2.1 Gasto com pessoal 

A estimativa do gasto com o salitrio do pessoal envolvido na operacionalizayilo do 

PGRFM considerou o montante do salario do pessoal envolvido exclusivarnente no pro

grama, acrescido dos ordena.dos praporcionais do pessoal que trabalha parcialmente na 

execuyao do PGRF:"vf, de acordo com as horas dedicadas. 

A tabela 5_1 apresenta a quadro de funciorullio e ordenados do pessoal exclusiva

mente dedicado a gestao e exeCUi(ilo do PGRFM. 
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Tabela 5.1 

PGRFM: funcion:irios envolvidos. exclusivameute na operacionaliza~iio: . - de ofi . . tant d iW. 1997 • 
caJ1,l.n mfmero tfe rcmnnt'ral;'<i(l{ r l nwutante <ta nwntmte .anual 

pmHssi,m:ai£ cmRS rt'Jll!Ull"f<l~~u; da n:munerat;:io 

emRS emfL"': 

AsSistente Sacral l3 1 249 )] , !6 243 89 , 194 926 68 , 

! Psic6loga 13 L249,53 16.243,89 194.926,68 

Assistente Administrative 4 425,00 1.700,00 20.400,00 

1 Administrativo Especializado l 628.00 628,00 7.536,00-1 

I Total I 34.815,78 417.789,36 ' 31 L_ ·-.. , . •' 
, -l' onre. SecretanaJ;fun!clpal de Ftrwm;as e SecretanaMumcwal dn Fmmlw, Cnan<;:a. A.dolesceme eA9ao SoczaL 

( 1) Piso ,,-a lariat, 

Os profissionais relacionados na tabela 5 .l trabalham no Departamento de Assis

tencia a Familia, Crianya e Adolescente vinculados a Secretaria Municipal da Familia, Cri

anya,. Adolescente e Ayao SociaL Dedicam-s.e exclusivamente a execw;ao do programa. 

Esses profissionais coordenam as reuni5es dos grupos s6cio-educativo, cadastram os po

tenciais beneficiados pelo PGRFM~ selecionam os requerentes~ obs.ervam o cumprimento 

das exigencias do programa e, ainda, recadastram e atualizam as informay6es. 

0 pessoal que trabalha exclusivamente na execu.y5.o e gestio do PGRFM est.:! su

bordinado a Coordenadora de Operacional do PORFM, respansavel por mais dois outros 

programas da Secretaria Municipal da Familia, Criaru;a, Adolescente e 1\.vlio Social o 

Serviyo de Apoio a Familia, SAF, e o Serviyo de Apoio e Proteyao a Crianya, SAPC. 0 

sahirio. mensal. da coordenadora de operacionalizayao do programa e. R$ 3"400~00_ Por6n, 

dedica a gestae do PGRFM 40% da sua jornada de trabalho. 

Em rel~ao ao pessoal que nao s.e dedica apenas a execw;:ao do PGRFM, a base de 

dlculo do gasto foi proporcional its horas tra.balhadas no programa. Em geral, sao o pes

seal da Secretaria de Financ;:as e o pessoal vinculado aa transporte. Os encargos sociais, 

portanto foram tambem estimados proporcionalmente as horas dedicadas a execuvao do 

prograrna. 

A tabela 52 apresenta os profi.ssionais, a n:Umero de horas trabalhadas para a exe

cuyiio do programa, as sahirios e a estimativa do gasto com os salaries dos funcionirios, 

que dedicam parcela da sua jomada de trabalho ao prograrna,. proporcional as. horas tra

balhadas. 
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e Ordenados da 
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}vfunicipal de Campinas. Secretaria J,Junicipal da 

Sabre os salaries dos funcionarios d:ireta e indiretarnente ligados ao programa de 

renda minima, contratados segundo o regime de CLT consideramos: 13Q saliirio, previdSn

cia social, adicional de 1/3 de ferias etc. Aiem de outros beneficios s.ociais tais como con

venia medico, vale transportee bOnus supermercado. 

E importante registrar que o gasto referente ao c.omtenio medico e .. rep:artido .. egtre 

prefeitura e funcionario da seguinte forma: 40% e pago pela primeira e 60% pelo segundo. 

0 valor do convenio varia de acordo com faixas de sahirio. Assim~ para saliuios abaixo de 

R$ 800,00, a prefeitura paga o valor de R$ 27,00; para salaries acima dessa faixa, paga R$ 

53,00. 

Em rela<;:ao ao BOnus~Supermercado, trata-se de urn valor fi.x.o pago a todos os 

funcionil.rios da prefeitura, cujo valor mensal era de R$120,00 durante o anode 1997_ 

0 vale transportee pago apenas ao funciomirio,. cujo gasto com transporte ultra

passar o percentual de 6% sabre o salirio contratual. Para efeito de calculo, considerou-se 

que urn. funcionArio utiliza em media 44 passes de Onibus por mes (do is passes par dia e o 

mes contendo 22 dias Uteis). 0 valor da tarifa correspondia a R$ 0,95. Assim, a despesa 

mensal com transporte correspondeu a 0,95x44 = 4t8- Portanto~ apenas os assistentes 

administrativos tinham direito ao recebimento do vale transporte, pois gastavarn acima de 

6% do seu ordenado com transporte. Desse modo,. este item possui um pequeno valor. 

A tabela 53 mostra a estimativa do gasto do PGRFM com pessoal durante o ano 

de 1997. 



PGRFM est' 

DeC!Dlo tercerro 

Adiciona! de 113 terias 

B6nusSupennen4do 

ValeT e ' 

Convenio Medico I 
1NSS I 

IFGTS I , FGTS s/ l32 e l/3 ferias 

I Total I 

Tabela 5.3 

d 

ga;,;tn mcn~al 

em R's 
3 16.) 44 . 
1.055,98 

4.235.55 

62:,34 

1.604.56 

7.597,05 

3.038,82 

33K07 

59.070,40 
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. 1997 

!!a"'tlt anuat 
C'nt RS 

• 

I 12.671,76 

50.826,60 

37 98) 36 

748,08 

19.254,72 

9Ll46,60 

36.465,84 

M56.84 

253.155,80. . . 
Fonte: Efaborado a parilr de dado:; coletados rw Secretana ivfrm1c1pal de Admmtslrm;ao -Departamento- Pessoal e 

Secretaria Aiunicfpal de Finanqas de Campinas. 

5.2.2 Gasto com o processamento banc:irio 

A Prefeitura de Campinas estabeleceu urn. convSnio com o Banco do Brasil, e a 

Caixa EconOmica Federal, de modo que todo o processamento do pagamentos dos benefi

cios em dinheiro e realizado gratuitamente pelo sLo;tema bancario. 

A prefeitura credita o subsidio junto aos bancos, emite os cheque aos beneficiaries 

e entrega~os diretamente as familias nas reuni6es dos grupos s6cio~educativo. 

Assim sendo, na contabilizaciio das despesas do processamento bancitrio do subsi

dio o Unico item relevante sao as horas de trabalho dos t6cnicos da Secretfu"ia Municipal 

de Finanyas, que emitem os cheques destinados ao pagamento do subsidio. 

5.2.3 Gastos com materiais de consumo 

0 gasto administrative constitui~se principalmente no consume de material de es~ 

crit6ri.o: disquete, cartucho de impressora,far, telefone, caneta, papel, envelope, grampo, 

energia~ material de limpeza etc. 

Esse gasto foi estimado segundo a despesa media mensal da Secretaria responsavel 

pelo programa e dividido pelo nUmero de funciomirios que se dedicam ao PGRFM Essa 

rnetodologia de cil.culo~ apesar de nao ser precisa~ par considerar valores medias~ foi em

pregada por duas raz6es~ 
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i) pela sua simplicidade; e 

ii) porque nao existe urn centro de custo capaz de desagregar as despesas em 

termos bern detalhados. 

A tabela 5. 4 mostra a composiyao do gasto com o consumo de materiais. 

PGRFM asto 

Tabela 5.4 

at 'al d 1997 

ltens do ga;;:to gasto annal 

emRS 
Matenats de escntono 16.470,00 

I Ener ·a, combustivet e lim eza 88 600,00 

l Total 105.070,00 
Fonte: Prq(eitura}vfunicipal de Campinas;Secrewn'a Munic1jJal deAdmiuistragdo. 

Cabe ressaltar que nao foram incluidos os gastos com o pessoal envolvido nessa 

atividade~ na medida em que os salaries des motoristas ja foram contabilizados no gasto 

corn pessoal e encargos sociais. 

5~2.4 Gasto com equipamentos 

0 gasto com a aquisiyao de equipamentos necessaria a operacionalizaQffo do 

PG-RrM tOi contabilizado, repartindo seu valor ao longo do periodo de sua utilizaQao, ou 

seja, foi estimado segundo sua deprecia9ao. Esses equipamentos- cinco rnicrocomputa~ 

dores~ o software referente ao processamento dos dados do PGRFM' e urna maquina de 

emissao de cheques - foram classillcados no grupo de material de usa especializado~ cuja 

vida Util e estimada em cinco anos_ 

0 metoda de depreciayao adotado para contabilizar o gasto com esses 

equipamentos tOi a depreciayiio linear. Esse metoda e o utilizado pela contabilidade fiscaL 

Consiste em urn valor constante ern toda a vida Util.,. identico de ano para ano~ obtido pela 

divisao do valor do equipamento pelo nlunero de anos de sua vida UtiL Sendo: 
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Va = valor de aquisiyao de uma miquina nova~ 

VR =valor residual no fim cia vida Util; 

n =vida Util do equipamento adquirido, em anos; 

(v -v) 
D=- {) R . 

11 
valor da depreciayao anual 

Assim sendo, os equipamentos adqillcidos forarn cinco rnicrocomputadores7 uma 

m<iquina de emissao de cheques e o software do Banco de Dados do PGRFM. 

A tabela 5.5 reJ.aciona esses equipamentos.,_ a montante inicial desse gasto eo valor 

da sua depreciac;iio_ 

Tabela5.5 

PGRFM: discrintina~iio e quantidade do equipamento adquirido, 
- 'cia! al ll dad 1997 ' 

equip.unenw quantidade lno-ntante inicial \ akw da de{tn.•:ei:n"iit; 
emRS em R:-. 

lUJCro com utador - 20 000 00 
-

4000 00 , 

M.<lquina emissiio de cheque l 3.000,00 I 600,00 
Software l 5.000,00 I LOOO,OO 

total depreciacio em 97 , 
28.000,00 

, 
4.600,00 

' ' - , -l onte. Secretana Ji.1umupal da Admmtstraqao. 

Tais infonna~;Oes permitem-nos, agora, calcular o gasto operacional do PGRFM. 

5.2.5 Total do gasto operaciona.l em 1997 

E possivel agora estimar 0- gasto operacional total do PGRFM. agregando OS- gas

t.os com pessoal envolvido na sua execuyiio, com o processamento ba.ncario, com o con

sumo de materials e com aquisiyilo de equipamentos. A tabela 5.6 apresenta os resultados 

obtidos: 
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Tabela 5.6 

' '. ' " ' '' 
Cnmt~tHlClltes do Gusto Yalot· P'.trtkitta~lin Rdatha no G:t'iW Total 

em R:-i l"d 

Pessoal 708.978,80 86,60 

Processamento Bancario 0,00 0.00 

Materiais de Consumo 105.070,00 l2,80 

Deprecffi93.o 4.600,00 0,60 

Total 818.648,80 100.00 
. 

Como se pode verna tabela 5.6~ o principal componente do gasto operacional do 

PGRFM refere-se ao gasto com pessoal, cuja proporyao e da ordem de 86,6%. 

Dois itens desse gasto sao relativamente baixos. Em primeiro lugar~ o peso relative 

do gasto com a aquisiyao de equipamentos corresponde a 0,56% do gasto operaciona! 

totat, sugerindo a otimizayaa da infra-estrutura previa da prefeitura. 

Em segundo lugar, o sistema de pagamentos de beneficios e realizado gratuita

mente pelo sistema bancario (Banco do Brasil e Caixa EconOmica Federal). 

5.3 0 peso relativo do gasto operacional no gasto total do PGRFM 

A soma total do subsidio ern dinheiro fornecido aos beneficiitrios em 199.7 fui de 

R$3.731.645,25, de acordo como Banco de Dados do PGRFM de Campinas. De posse 

destas infurmay5es e possivel obter 0 gasto total do programa e a proporyio dos princi

pais componentes_ 

Tabela5.7 
PGRFM: gasto total, montante do subsidio transt'erido, gasto operaciona1 

' " 
lota1 rmrtidtl<H;llo n:Ltth a no {!a~to tot.tl 

t'm RS em c:·ff) 
Montante do Subsidio 3.731.645,25 82,00 

GasiD Operacional 818-.648,80 18-,00 

Gasto Total 4.55(}.294,05 100,00 
' 

'. ,, . Fo-nte. Nuc/eo de E~tudo> de Polmca~ Pub/Jcaf[,nwamp, Secretana Mumc1pal de l manqa~ e Secretarw 1\lumCJpa/ da F'amliw, 
Cnan9a, Adolescente e Aj:dO Socwl 



A tabela 5_ 7 mostra que o gasto operacional do PGRFM vis-it-vis o gasto total 

eqUivale a 18%. 
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Esta avalia9ao indica um nivel significative do gasto ope.raciona4 se comparado 

com o montante dos beneficios pages. Umas das razOes disso e a alta parcela do gasto 

com pessoa.J.,_ pois represerrta 15J2% do gasto totaL Se considerannos apenas o gasto 

com ordenados do pessoal com alta qualifica9iio (psic6logos, assistentes sociais e coorde

nadora), esta parcela repres.enta 8,92% do gasto total do programa_ Esses dados. confi.r

mam que a proporyao do gasto operacional deve ser atribuida a densidade e sofisticayiio 

dos mecanismos de acompanhamento do PGRFM 

Este resultado comprova que quanta mais sofisticados sejam os procedimentos de 

acompanhamento e controle,_ mais caro tende a ser o gasto operacional de urn programa 

de transfen!ncia direta de renda. 

Uma questao que limita nossa conclusao e a impossibilidade de comparar o nivel 

do gasto operacional do PGRFM em relac;;ao aos outros programas de transferencia direta 

de renda implantados tanto no pais quanta no exterior, na roedida em que nossa pes~sa 

niio encontrarnos nenhuma estimativa sabre o valor desse gasto. 
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A finalidade deste capitulo e avaliar a eficiencia do PGRFM segundo seus efeitos 

sabre a insuficiSncia de renda e segundo o grau de progressividade do subsidio transferido. 

Essa avalia9ao foi obtida, simulando os impactos do PGRFM sabre a pobreza a partir da 

Pesquisa de Condiy5es de Vida (PCV) do municipio de Campinas2
• realizada pel a Funda

;;;iio Seade em 1994. 

Para avaliar o PGRFM, aplicarnos as indicadores de eficiencia de prograrnas de 

transterencia de renda apresentados no segundo capitulo (Atkinson, 1998, p:220). Calcu

iamos a taxa de redw;:ao da insuficiencia de renda,_ o percentual do subsidio trans:ferido que 

e destinado a reduyiio da insuficiencia de renda, 0 grau de cobertura do programa e 0 grau 

de regressividade do subsidio. 

Delimitamos os potenciais beneficiaries do programa selecionando as familias que 

preenchiam todas as condiyOes de ingresso ao programa por meio de tabulay6es especiais 

daPCV!Seade. 

Calculamos as medidas da pobreza e desigualdade do municipio de Carnpinas, es

pecialmente o valor da insuficiencia de renda, com o objetivo de mensurar a pobreza, a 

desigualdade de renda e sirm1lar os efeitos do PGRFM sabre a pobreza a partir dos dados 

da PCV!Seade. 

Este capitulo esti dividido em tres partes_ Na primeira sec;ao apresentamos as me

didas de pobreza e desigualdade de Campinas a partir da PCV Na se91io seguinte, delimi

tamos o potencial pUblico-alva do PGRFM,. selecionando as familias que atendiam as con

diyOes de acesso ao programa a partir dos dados da PCV Na seyao 6.3 apresentamos os 

2 
Ver a¢ndice I sobre a metodologia, fonte de dados e infonna0es da PCV/Seade 
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indicadores da avaliayao da eficiSncia do PGRFM, especialmente mediante os impactos da 

renda redistribuida pelo programa sabre a pobreza. 

6.1 Medidas de desigualdade e pobreza no municipio de Campinas 

A partir da tabulay1io especial dos microdados da PCV'S'eade, determinamos a 

reparti~_;3.o da renda entre as pessoas com 10 anos ou mais empregadas no municipio de 

Campinas que recebiam um rendimento positive. 0 resultado obtido 6 apresentado na ta

bela 6. 1. 

Tabela..6.1 

Distribui~Jlo da renda das pessoas economicarnente ativas (PEA) com rendimento positivo. 

Depreende-se da tabela 6.1 a mit distribuiyao de renda em Campinas pais enquanto 

os 10% mais pobres se apropriam de 0,87% da renda, os 10% mais rices det&m 42,29%. 

A razao entre renda per capita dos 20% mais rices e dos 200/o mais pobres 6 22, 7. 

Para calcular as medidas de desigualdade3
, escolhemos como unidade de analise as 

pessoas economicamente ativas e como varici.vel analisada,_ a renda recebida peJ.a popula

yao economicamente ativa. 

3 Sobre as medidas de desigualdade obtidas neste estudo, ver apCndice estatistico II 
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Tabela6.2 

Fome: Elaborado a partir da PCJI/Seade. 

Observa-se na tabela 6.2 que o indice de Gini e 0~5461, enquanto o indice de Gini 

entre estratos e 0,5408, indicando que o municipio de Campinas possui urn p6ssimo perfil 

distributivo. 

A renda familiar per capita em Campinas, R$348,00, e aproximadamente dez ve

zes superior ao valor maximo do subsidio fornecido a cada pessoa participante do 

PGRFM, R$ 35,00 (Seade, L995). 

6.1.1 Medidas de pobreza 

Antes de apresentarmos as medidas de pobreza de Campinas e importante destacar 

duas questOes. A primeira esta associada ao conceito de pobreza. 

Classificamos como pobres todas as pessoas ou famflias cuja renda mensal for igual 

ou menor do que urn valor estabelecido previamente, chamado linha de pobreza. A linha 

de pobreza consiste no valor mensal capaz de satisfazer todas as necessidades biisicas de 

uma pessoa ou familia. 

A ado9ao do criteria absolute de pobreza implic.a na formula98.0 de juizos de valor 

acerca de quais sao os niveis rninirnos indispensciveis a que as pessoas tern direito para 

levar uma vida em consorulncia com a dignidade h1 1m ana Em primeiro lugar e precise 

definir o que e necessidade e depois identiftcar as necessidades bcisicas e indispensaveis. 

Um recurso e eleger arbitrariarnente urn conjunto dessas necessidades materials e postu

lando niveis minirnos considerados indispens!iveis a serem satisfeitos. Exemplo caracteris

tico de urn elenco de necessidade inclui os seguintes grupos: alimentos~ igua, habi:tayao, 

vestuiuio, saude, educa~ilo, transporte, 1azer (Cepal, 1985, p: 140). 
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Uma vez decidido quais sao as necessidades bisicas torna-se precise calcular o 

custo monetario que e necessirio para satisfazer as rrecessidades selecionadas. Tal. custo e 

denominado linha de pobreza. 

Esti se tornanda praxe na literatura deno.minar linha de indigencia o montante de 

recursos monetitrios a aquisiyao da cesta bisica de alimentos e simplesmente de linha de 

pobreza o total de gastos com alimentay[o e outras necessidades. A Cepal estabeleceu tres 

crit6rios para a determinayiio dessa cesta de alimentos: a) a cesta deveria satisfazer as ne

cessidades medias de energia e proteina especificadas no trabalho da FAD/OMS; b) a 

composiyao da ce!,ta deveria representar o nuiximo possivel a estrutura da oferta interna 

de cadapais; e c) quaisquer rnud.an¥as na composiyfuJ da cesta que envotvessem substitui

yiio de certos alimentos por outros deveriam tender a diminuir o custo da cesta (Cepal, 

1995, p: 142)4 

Detenninada a cesta de alimentos com os elementos energeticos e proteicos ajus

tados aos requerimentos minimos definidos, calcula-se, finalmente, o montante de recursos 

monetfuios que e necessaria para sua aquisi~;.ao_ Tal montante ou custo e corresponde a 

linha de indigencia. 

Classificamos como indigentes ou mi.st>..riveis todas as pessoas au familias cuja ren

da mensal for igual ou menor do que uma quantia estipulada previamente, denominado 

linha de indigencia. 

A unidade recipiente e a variitvel de a.ruilise empregadas neste estudo sao, respecti

vamente, a familia e o rendimento per capita. Isto porque considera todas as fontes de 

rendimento dos membros da familia, o tam.anlJo da familiae seu caniter de 1midade redis

tributiva da renda. 

0 valor da linha de pobreza em Campinas, defuuda pela PCV!Seade, e o valor da 

cesta bAsica especificada: R$138,60 per capita. 

A avaliayao do nivel de renda familiar per capita e uma das formas adotadas pela 

PCV!S'eade para a caraderiza¢a das condiy5es de vida da populayOO. Assim sendo, as 

~Para SOnia Rocha, a Iinha de pobreza deve refletir a estrutura de consumo observada em populay5es de baixa renda 

a partir de pesquisas- de oryamerrtos fu:miliares conw o Estudo Nacionai da Despesa Familiar, Endefi'IBGE. Assim.,_ a 

dicta esta associada: aos habitos e- preferCncias das fiunilias fuce- it restrir,:tio de renda, sendo ajustada marginalmente 

nas quantidades pm- produto-, de-modo- a- atender os requisites nutricio-nais medios da populayao- a- qual se- retere: AJem 
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farnilias do municipio de Campinas foram divididas em trSs grupos, conforme a disponibi

lidade de renda para atender a estrutura de d.espesas de famifias com rend.imento entre urn 

e tres saliuios minimos, confonne levantamento da Pesquisa de Padriio de Vida e Empre

go, realizada pelo Dieese entre 1982 e 1983. 

Par esta classificayao, as familias niio-pobres sao aquelas que disp5em de renda 

familiar per capita suficiente para CObrir OS gastos da referida estrutura de despesas,_ isto e, 

deveriam dispor, no minima, de R$ 138,60 per capita, a preyos de julho de 1994. As fa

milias pobres silo aquelas que dispaem de renda familiar per capita entre R$ 138,60 e R$ 

49,87 que, apesar de dispor de renda familiar per capita capaz de atender seus gastos com 

alimentay.lo, niio t&n renda necessaria para adquirir as demais itens da cesta de hens e 

servi9os (Seade, 1995). 

No extrema da escalade disponibilidade de renda estao as familias muito pobres, 

que nao disp5em de renda familiar per capita suficiente para atender os gastos mensais 

com alim.entru;iio. Pelo cri16rio da PCV~ sao consideradas familias muito pobres aquelas 

familias que niio auferem renda familiar per capita mensal no valor de R$ 49,87 (Seade, 

1995). 

Ness.e sentido, para calcularmos as medidas de pobreza~ adotamos n.este estudo 

como llnha de pobreza e linha de indigencia, respectivamente R$138,60 e R$ 49,87, pro

pastas pelaPCV!Seade. 

A tabela 6,3 exp5e as medidas de pobreza
5 

obtidas a partir da PCV/Seade. 

Tabela6.3 

Nitmero de pessoas, nUmero de familias e crian~as pobres e medidas de pobreza absoluta, 
d do I daUb d b 1ft d RS138W C . 1994 " ' 

n!! de pohres uf! de f~1miti:Hi n!!' de eriam;as -emu 

pohre\ menus de i3 ann~ dt-> id.ade H R F<n P 

E'laborada a partir da PC V!Seade, 

Observamos na tabela 63 que, em Campinas~ 38,_7% das pessoas sao pobres ou 

muito pobres e estao abaixo da linha de pobreza deftnida pel a PCV, nao dispondo, por-

disso, reconhece que existem discrepil.ncias entre padrOes de consumo e pres:os ao consumidor entre as regiO.t!s e 

conti:mne-o focal de restdtncia: seja metropolitano, urbane e: rnra1 (Roc-ha, l995;p:260) 
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tanto, de rendimento per capita para cobrir as despesas com aquela cesta de bens e servi-

905. Estas pessoas se apropriam de 11~49% da renda familiar total do municipio. 

Em Campinas, 50,17% das crianyas entre 0 e 14 anos viviam abaixo da !inha de 

pobreza,_ isto e~ 117.935 criany&'L Q tamanho m6dio das farnilias que viviam abaixo da 

linha de pobreza e a sua renda familiar per capita eram, respectivamente, 4,05 e R$74,27. 

A ra.zao de insu:ficii:ncia de renda (R) e igual a 0,4641, ou seja,_ a renda media das 

pessoas pobres era 53,59% do valor daquela linha de pobreza. A insu:ficiencia de renda era 

R$21.96L490,04 eqiiivalendo a 8,3% da renda fumiliar total do municipio (Seade, L995). 

6.1.2 Os muito pobres 

Na extremidade da escala. de disponibilidade de renda encontramos as familias 

muito pobres, segundo classificaykio da PCV!Seade Campinas. 

As :fatnilias muito pobres sao aquelas que nao auferem renda su.ficiente para adqui

rir a cesta de alimentos. As pessoas pertencentes as familias cuja renda per capita est<i 

abaixo de R$ 49,87 sao denominados de muito pobres,_ segundo os criU!rios da PCV, pois 

sao pessoas que nao disp5em de renda per capita suficiente para suprir seus gastos com 

alimentayao 

A tabela 6.4 mostra as medidas de pobreza do grupo denorninado pela PCV de 

pessoas muito pobres, isto e, pessoas CUJ·a renda fumiliar per capita e inferior a R$49,87, 

Tabela6.4 

NUmero de pessoas e familias muito pohres, adotando como linha de pobreza o valor de R$49,80. 
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Observa-se, na tabela 6.4, que 18,12% das crianvas de Campinas viviam abaixo da 

linba de pobreza das pessoas muito pobres_ Dentre tais cr:ianyas, 21,154 tinharn menos de 

7 anos de idade e 21.448, idade entre 7 e 14 anos. 

Em Campinas, 10,93% das pessoas eram muito pobres. Elas detinham 1,42% da 

renda fumiliar total e sua renda media era igual a R$ 32,41 e a tamanho media das familias 

era 4,5-

A razllo da insuficiencia de renda era igual a 0,350L Isto signifu::a que a renda me

dia dos muito pobres era 64,99% do valor da linha de indigencia, R$ 49,87. 

0 valor da insuficiencia de renda deste grupo de pessoas era de R$ L683.423,36 

(mensal). Essa quantia equivalia a 0,64% da renda familiar total do municipio. 

6,2 Delimital'ill! das familias potencialmente beneficilirias 

Par meio de tabulayao especial dos dados da PCV, selecionamos aquelas familias 

que preenchem todas as condiv5es de ingresso de. modo a delimitar o nillnero de potenci

ais beneficiarios do PGRJ<M 

Estabelecemos uma linha pobreza no valor de R$ 35~00 per capita e s.elecionamos 

todas as familias que possuiarn renda familiar per capita menor que tal valor 0 resultado 

deste procedimento bern como as medidas de pobreza deste grupo delimitado silo apre

sentados na tabela 65. 

Tabela6.5 

NU:mcro de pessoas, nUmero de fant1lias e crianft:as e insufidencia de renda (1), adotando 
linha d breza o al r de R$35 00 Cam inas 1994 " ' 

N'i de n!! do: famitlas n~ de .:ri.uu;as iwmlkiCnda de l'enda (/) 

ruuito p11brcs. mui-to pobrcs entre 0 e-14 .:mos em R" 

Fonte: Elahorado a partir da PCV!Seade. 

A tabela 6.5 rnostra que as cria.nyas. representam 50,99% das pessoas pobres,. ado

tando como valor da linha de pobreza R$35,00. 0 tamanho media destas familias era 4,67 

e o valor da insuficiencia de renda era R$617.055,60 (mensal) carrespondendo a 0,2% da 
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renda familiar total do municipio de Campinas, segundo dados obtidos pela tabulayao da 

PCV(Seade, 1995). 

A renda media desse grupo de pessoas era R$22,34 e a razao da insuficiencia de 

renda, 0,3617. 

6.2.1 Delimita-;ao do publico-alvo 

Delimitamos o publico-alva do PGRFM, selecionando as farnilias potencialmente 

beneficiarias a partir dos dados da PCV!Seade . 

Sea linha de pobreza for igual a R$ 35,00, o nlimero de familias benefi.cianas pelo 

PGRF!vf seria. 4926, correspondendo a 25 .688 pessoas. As crianyas com menos de 14 

anos representavam 60,90% deste grupo. A tabela 6.6 mostra os. resultados obtidos. 

Tabela 6.6 
Campinas: estimativa do universo de pessoas elegiveis ao PGRFM em 1994. 

numero de oumero de tamaobo medio das familias e numero de c 

Fonte: Elaborado a partir da PCV!Seade. 

0 nlimero de potenciais familias benefi.ciarias e inferior ao nllm.ero de familias que 

viviam abaixo da. linha de pobreza em razao da exclusao das fa.milias que nao atendiam a 

todas as condiy5es de ingresso ao programa. Assim sendo, das 10.423 familias que viviam 

abaixo da linha de pobreza no valor de R$35,00, nao foram selecionadas 5.497 porque: 

e 3 9,28% das familias possuiam outros parentes, mar adores com algum layo de parentes

co como chefe ou conjuge, por exemplo, tio, cunhado, avo, etc, que o programa nao 

considera integrantes do nucleo familiar. Assim sendo, quando se calcula. a. renda fami

liar per capita, considerando apenas os integrantes do nucleo familiar, o valor da renda 

familiar per capita sera igual ou superior aR$35,00 . 
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• 32,74% das farnilias tinham todos os filhos com idade acima de treze anos; 

• 22,3 7% das farnilias nao tinham filhos; 

• 5,61% dessas farnilias residiam no municipio ha menos de dois anos; 

Delimitado o numero de potenciais beneficiaries, resta conhecer o grupo-alvo em 

relayao a sua composiyao por estratos de genero, core idade. A tabela 6.7 mostra a com

posiyao por estrato dos. potenciais beneficiarios. 

Tabela 6.7 
P t . . b fi . . . d PGRFM I II t t d I .d d 

n!! de potcnciais bcnetici;i.-ios n!! de ,,otcnciais beneticiarios l" 'ul 

Total 25.688 100,00 

Sexo 

Masculino 12.101 47,11 

Feminino 13.587 52,89 

Cor 

Branca 13.509 52,59 

NC2ro/Pardo 12.179 47,41 

Ida de 

0 a 6 anos 7.465 29,06 

7 a 13 anos 8.179 31,84 

19 a 35 anos 4.449 17,32 

> 35 anos 5.595 21,78 

Fonte: Elaborado a partir da PCV!Seade. 

Em relayao a composiyao por genera dos. potenciais beneficiarios, a tabela 6.7 

mostra que as pessoas do sexo ferninino eram maioria: 52,9%. Alem disso, outro dado que 

merece destaque e a parcela do estrato de negros e pardos na composiyao do publico

alva: 47,41%. 

Outra questao que merece destaque era quanta a juventude do publico alcan~ad o 

pelo PGRFM. A tabela 6. 7 mostra que a caracteristica do perfil etario das pessoas poten-
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cialmente beneficiirias era a suajuventude ~~ 78,22% tinham menos de 35 anos de idade. 

As crian<;as com menos de 14 anos de idade representavam 60,90% desse estrato. 

Conhecido a composiyao do potencial pUblico-alva, apresentamos a sua carencia 

de renda. A tabela 6.8 mostra o valor da insuficiencia de renda, a renda per capita dos 

potenciais beneficiaries do PGRFM. Al6m disso, apresenta o valor maior e o menor subsi

dio por familia caso todo o grupo-alvo fosse atendido. 

Tabf~la 6.8 
P<s"'RFM: potenciais benefici3.rios: insuficiencia de renda (I), renda, subsidio per capita, 

A renda per capita do publico-alva era R$ 16,74, de tal mnda que subsidio media 

fornecido deveria ser R$ 18,26. A raziio da insuficiencia de renda era 0,5217. 

De acordo com a tabu.J.a¥ao dos dadoa da PCV!Seade, a insuficifulcia de renda era 

R$469.026,88. 

6.3 AvaJia+io da. eficiCncia do PGRF~t de a.cordo com. a red.u_~io da pobreza 

Simulamos os ef0iL .-:J'.:;idio transferido em 1.997 sabre a pobreza partir de 

· v de obter as indicadores apresentados no terceiro 

-dh.ador -~ -1 indice da propon;ao do subsidio destinado a redu<;iio 

dadas da PCV , .. 

capitulo_ 0 

da insujif. ..: remit: avalia a focaliza9iio do prograrna.. 0 impacto do programa 

sabre a re- ,do da pr _, ~ aferido pelo indice de propon;iio da redu<;iio da insuficien-

cia devidO as tran;;: ··-L~;;j_S ffiOUetaria.S dO ptograrna. 0 fndfCe dO grau de progreSSfVida-

de do subsidio ,!rio mostra como subsidio e distribuido segundo as estratos de renda 

em que a po -c agrupada. 

Cor 11Jsso objetivo e avaliar se o PGRFM atingiu as metas propostas.,_ especial-

II 
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mente em tennos de reduyao da pobreza, as indicadores de eficiCncia de programa sao 

obtidos, adotando como valor da linha de pobreza o nlvel de renda prefixada pelo progra

ma: R$35,00 per capita. 

• propor{:iio diJ subsidio destinado a reduriio du pobreza 

Urn indicador que avalia a eficiencia do PGRFM, em termos do seu efeito sobre a 

pobreza, e medido pela razao entre a soma total do subsidio transferido aos pobres de 

modo a preencher a insuficiencia de renda (A) e o montante do subsidio transferido pelo 

PGRFM (A + B + C). A medida utilizada e o indicador (3.1), elaborado par Atkinson 

(Atkinson, 1998, p.122). 

A 

Jl~ A+B+C 
(3.1) 

on de: 

A = soma total do subsidio transferido pe1o programa as familias pobres que preenche a 

insuficiencia de renda; 

B = ~'excesso de subsidio" aos pobres de modo que o subsidio transferido niio reduz. a in

suficifulcia de renda; 

c = subsidio pago para as familias beneficiiuias nao-pobres. 

Dado que o PGRFM beneficia apenas as pessoas que se encontram abaixo da linha 

de pobreza, cujo valor e renda familiar per capita de R$35,00, as parcelas C e B sao nulas, 

devido as condi\X)es de ingresso no programa. A soma total do subsidio transferido men

salmente durante de 1997 corresponde ao valor da iu:ea A, isto 0, R$310.970,44. Deste 

modo, temos: 

310.970,44 
Jl = =I 

310.970,44 
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Como se ve, a eficiencia do PGR.Flvf e m3xima pais todo subsidio monetiuio e 

destinado a redu¢o da insuficiilncia de renda. Em outras palavras, os recw:sos do progra-

rna reduzem a insuficiCncia de renda, pois destina o subsidio aos estratos efetivamente 

pobres nfuJ havendo "perda~' para OS nao-pobres" Assim.,_ esse jndicador fomece a proper-

yiio do subsidio destinado a reduyiio da insuficiSncia de renda, revelando eventuais erros 

de focaliza<;iio. 

• proporflio tlJl reduflio tlJl insujidenda de rentla 

0 segundo indicador avalia a redm;ao da insufici&cia devido a transferencia do 

subsidio monetirio. Esse indicador e obtido pela razao entre 0 montante do subsirlio que 

preenche a insuficiencia de renda (A) e a insuficiencia de renda (A+ D). 

8 = 
A 

(3.2) 
A+D 

A = montante do subsidio monetario transferido pelo PGRFM em 1997 que reduziu a in

suficiencia de renda e 

D = parcela nao preenchida da insuficiencia. 

0 montante do subsidio transferido pelo PGRFM (A) em 1.997 foi R$310.970,44 e 

a parcela niio preencbida da insuficiencia de renda era R$306.085,16. Esse Ultimo valor foi 

obtido pela diferen'Y3- entre a insufici&.cia de renda R$617.055,60 e montante de renda 
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destinado a redu9iio da insuficiencia de renda (A). Assim, a percentual da diminui9iio da 

insufici&cia renda em 1997 foi obtida assim: 

310.970,44 
c~ ~05039 

310.970,44 + 306.085,16 ' 

A simulas:ao do efeito do PGRFM sobre a pobreza mostra que a insuficiencia de 

renda do municipio foi reduzida em 50,39%, adotando como valor da linha de pobreza 

R$35,00. Arazao dainsuficiencia de rendafuireduzida de 0,3617 para 0,1797, ou ~a, a 

renda media dos pobres que correspondia a 63,83% do valor da linha de pobreza passou 

para 82,03% desse valor. 

• grau de regresslvidade do subsUJio 

Outro indicador que deve ser analisado e 0 grau de regressividade: do subsidio 

transferido pelo PGRFM. A populas:lio do municipio foi disposta em ordem crescente da 

renda familiar per capita e agrupada em dez estratos de renda. 

0 publico potencialmente beneficiano pelo PGRFM, segundo tabulayiies especiais 

da PCV,_ sao as faroilias que estao entre as 100/o mais pobres, Esse resultado esui de acordo 

corn as condi'Y5es de ingresso ao programa que delimita a categoria e a meta a ser alcan-

\)ada pelo programa: beneficiar efeti.varnente aos mais pobres. 

Obtemos o indice de regressividade do subsidio, apresentada no capimlo 3, por 

intermt\dio da fOrmula: 

(3.4) onde: 

Is= fndice de regressividade do subsidio; 

N = nlunero de estratos em que se agrupou a popul~o, nesse caso, N = 1 0; e 
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qi = porcentagem acumulada do subsidio transferido pelo PGRFM no i-6simo estrato; 

10+ 1 2 
I ~----x10 

s 10 10 

:.Is='- 0,90 

0 indice da regressividade do subsidio permite avaliar como o subsidio monethrio 

e redistribuido entre a popu.layao e podemos concluir que a transferencia do subsidio do 

PGRFM e progressiva pois Is= - 0,90, revdando que o programa atende os mais pobres 

entre as pobres. 

6.3.1 A valia~io do PGRFM: a redu~o da pobreza do pUblico delimitado 

Outra serie de indicadores que avaliam o PGRFM estii associada a redu~o da po

breza do potencial publico-alvo. Estima-se a taxa de redu9lio da insuficiencia de renda dos 

potenciais beneficiaries eo grau de cobertura do potencial grupo-alvo, 

• proporrJio da redu¢o da. insuficiincia dos potencial beneficidrios 

0 primeiro indicador obtido e 0 perc.entual da insujiciencia de renda do potencial 

pUblico-alva preenchido pe/o subsidio transferido. Isso e obtido pela a razao entre o 

montante mensal do subsidio transferido pelo PGRFM em 1997 (A) e a insuficiencia de 

renda do pUblico-alvo (A + D), calculada a partir de tabula\ooes especiais da PCV!Seade, 

adotando como linba de pobreza a renda familiar per capita no valor de R$35,00. 

onde: 

A* 
A= A*+D* 
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A = montante do subsidio transferido que reduz a insuficiSncia de renda dos potenciais 

beneficiados; e 

D = valor da insuficiencia de renda do potenciais beneficiados pelo PGRFM na:o preenchi

do pelo subsidio. 

A insuficiencia de renda do potencial pUblico-alva nao preenchida (D) era 

R$469.026,88, isto e, a diferenya entre a insuficiSncia de renda do pUblico alva e soma 

total do subsidio transferido (R$469.026,88- R$310.970,44 ~ R$158.056,44). Assim, a 

proporyao da reduyiio da insuficiSncia dos potenciais beneficiirios obtida foi: 

310.970,44 
A.= = 0 6630 

469.026,88 , 

Como se ve, o subsidio pago pelo programa reduz em 66,30% a insuficiSncia de 

renda das pessoas potencialmente beneficiarias pelo PGRFM 

A razao de insuficiSncia de renda do potencial pUblico-alva foi reduzida de 0,5217 

para 0,1758, ou seja, a renda media do potencial pUblico-alva passou de 47,83% do valor 

da linha de pobreza para 82,06%. 

• grau de cobertura dos potenciais beneficiados pelo PGRFJf;f 

Urn outro indicador relevante e o indicador p que apresenta a grau de cobertura 

alcanyado pelo programa. Em outras palavras, ele expressa qual a rela<;:ao entre o nUmero 

de fiunilias efetivamente beneficiarias e o nllmero de familias potencialmente beneficiarias_ 

Este indicador fornece o percentual de potenciais beneficiaries que foram atendidos pelo 

programaem 1997. 

onde: 

N 
{3=-, 

N 

(3.3) 
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N = nllmero total de famHias efetivamente atendidas pelo PGRFM em 1.997; e 

N* = nUmero de familias potencialmente bene1ici8.rias. 

0 nUmero total de familias atendidas foi 4.743 em 1997 enquanto o potencial pU~ 

blico-alvo do programa era composto por 4. 926 familias. Oeste modo, a proporyilo dos 

potenciais beneficiaries atendidos e obtida assim: 

[ 

4783 
p~~-=09710 

4926 , 

Em relavao its familias do pUblico-alvo, o programa atende a 97,1 0% das familias 

potencialmente beneficiarias, isto 6, praticamente tOdOS OS potencia.is beneficiirios foram 

alcanyados. 

A tabela 6_10 apresenta os indicadores da eficiencia do PGRF!Yf obtidos. neste es-

tudo. 

Tabela 6.9 

Indkad(}res da eficiencia do PGRFM: propon;iio do subsidio que a reduz a pobreza (,u), proporfli.O 

da redut;iio da insuficiencia de renda (s),lndice de regressividade do subsidio (k). propor~ dare
du~lio da inmficiW.cia de renda do pUblico-alvo (A) eo grau de cobertura (jJ), adotando como linba 

A tabela 6.10 resume os indicadores de avaliayZo do PGIUJM. Observa-se que os 

recursos redistribuidos pelo programa reduzem a insuficiSncia de renda pois as condiyOes 

de ingi:esso ao programa restringem as trans:fimSncias aos efetivamente pobres. A insufici

encia de renda do municipio e preenchida parcialmente: 50,39%. Tal evidSncia, antes que 

desmerecer 0 PGRFM~ constata 0 seu. potencial COillD ins.trumento de combate a pobreza. 

Caso todas as familias que preenchiam as condiy5es de ingresso ao programa fos

sem atendidas~ o PGRFM preencheria 76~0 1% do valor da insuficiSncia de renda de Cam

pinas, segundo nUmeros obtidos a partir de tabulayiio especial dos dados da PCV!Seade. 

Para isso~ seria necess.irio elevar em 50,.83% os recursos destinados ao subsidiD transferi-

do. 
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Finalmente, e preciso ressaltar que as noc;5es de e:ficiencia niio siio independentes 

da metodologia escolhlda para a mensurar a pobreza, especiahnente ern relac;ao ao valor 

da linha de pobreza adotada (Atkinson, 1998, p:221). 



77 

Conclusao 

Essa dissertal(iio pretendeu oferecer uma avaliayao da eficifulcia de urn programa 

de transferencia direta de renda por meio do estudo do caso do Programa de Garantia de 

Renda Familiar Minima de Carnpinas. Portanto, dois tipos de resultados podern ser desta

cados: a metodologia de avaliru;ao e a analise empirica do programa estudado. 

A metodologia de avalia~o. desenvolvida na Parte I possibilitou estimar o efeito 

do subsidio transferido sabre a pobreza por intermedio de urn conjunto de indicadores. 

Ja a avali"''iiO do Programa de Garantia de Renda Familiar de Campinas rnostrou 

resultados que~ alem de interessantes, demonstram que 0 programa e ef:iciente e tern im

pactos positives significativos sabre a pobreza do municipio orlde foi implementado. Se 

niio vejamos. 

Do ponto de vista da eficiencia do gasto pOde-.se verificar que, embora o gasto 

operacional apresente-se alto- cerca de 18% do gasto total do programa, ern 1.997-

parece entretanto compativel com a densidade e complexidade dos. mecani.smos de acom

panhamento. Como vimos, cerca de 82% do gasto operacional e consumido como gasto 

com pessoal e, desse percentua1, cerca de 68~90/o e consumido com pessoal t6cnico de ni~ 

vel superior, que exerce ayOes s6cio-educativas com as familias beneficiarias. 

Nesse plano, pode-se dizer que o programa de Campinas confinna o paradoxa 

assinalado pela literatura, o de que programas nos quais os bene:ficiiuios sao selecionados 

e acompanhados atraves de mecanismos sofisticados, tendem a apresentar altos niveis de 

gasto com atividade-.meio, frente ao montante do subsidio direto transferido. Entretanto, 

embora consuma com despesas de gestio e administra~o pouco menos. de 20% do gasto 

total, o PGRFM longe esta das situa~es criticas assinaladas na literatura, em que o gasto 

operacional excede o gasto com beneficios. 

Para ilustrar e dar a ordem de grandeza aos casos extremes - onde o gasto ope

racional supera o gasto com beneficios- Suplicy e Silveira (1992, p.l97) falarn de pro-



78 

gramas que nao transmitem aos pobres 10% do que absorvem em nome deles, referind.o-se 

a hoje extinta Legiao Brasileira de Assistenci.~ LBA. entre outros. 

Valero lembrar que esse resultado contrasta com as diretrizes da Lei ll0 9.533, de 

10 de dezembro de 1997, que autoriza o govemo federal a fazer repasses de recursos, sob 

condiy5es, para apoiar programas implantados por municipios. Essa lei preve que a pro

pon;ao do gasto operacional nao deve superar a 4%. 

0 PGRFM, ainda, apresenta tambem outros indicadores positives de eficiSncia. Do 

ponto de vista do grau de jocaliza9lio, a efich~ncia apurada e relevante e muito positiva. 

Com efeito, pudemos verificar que a propor¢o do subsidio destinado a reduy§:o da insufi

ciencia de renda foi maxima, ou sej_a, todo o subsidio transferido foi direcionado as farnili

as efetivamente pobres, preenchendo, parcialmente, a insuficiencia de renda. 

Urn outro indicador que mostra positivo grau de focaliza9ao do programa eo indi

ce de regressividade do subsidio. Nosso estudo demonstrou que o subsidio pago pelo 

PGRFM destina-se as familias mais pobres, pois e integralmente apropriado por familias 

que comp5em os 10% mais pobres do munic~ipio de Campinas, nao incorrendo em nenhu

ma perda de alvo (miss-targeting), nesse plano. 

0 PGRFM confinna que programas de garantia de renda minima possuem boa 

focaliza~o se comparados aos tradicionais p.rogramas assistenciais. 

Em relayao ao atendimento do pUbko-alvo, o indice da proporfdo de cobertura 

do potencial pUblico-alvo obteve efici6ncia praticamente m3x.ima, isto e, cerca de 97% das 

familias que preenchiam as condiy5es de acesso ao programa foram atendidas. 

A proporflio da redufliO da insufid~ncia de renda mostra que o programa redu

ziu 50,39% da insu:ficiencia de renda do municipio de Campinas, adotando uma linha de 

pobreza igual ao break-even point do programa (R$35, 00 per capita). Por outro lado, em 

relru;Ro ao potencial grupo-alvo, o programa preenche 66,30% da insuficiencia de renda 

do referido grupo. 

Se o programa atendesse a todo o pU.blico-alvo, restaria uma insuficiencia de renda 

de 23,99%, pois as condiy6es de ingresso ao programa excluem familias pobres que nao 

possuem filhos em idade escolar ou nao residem no municipio hi!. pelo menos dois anos no 
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municipio. Esses indicadores permitem estimar o potencial da ayao do programa sabre a 

insuficiencia de renda decorrentes do recebimento de uma renda monetaria. 

Uma avaliat;ao deve veri:ficar se as metas propostas foram atingidas. Os indicado

res obtidos contribuem para balizar os efeitos do programa sabre a pobreza e permitem 

concluir que o programa e voltado prioritariamente as familias efetivamente excluidas do 

acesso tanto aos rninimos padrOes de condiyOes de vida quanta aos direitos de cidadania e 

representa urn potencial instrument<>- de combate it pobreza e, portanto, de justiya social. 
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Apendicei 

Neste apendice descrevemos a metodologia, informayOes e a fonte de dados da 

Pesquisa de CondiyOes de Vida do municipio de Campinas elaborada pela Fundayao Sea-

de" 

Caracteristicas e foote dos dados 

A Funda9i!o Sistema Estadual de Analise de Dados -Seade- realizou a Pesquisa 

de Condir;aes de Vida (PCV) Campinas em julho de 1994" 0 banco de dados da PCV e 

capaz_ de fornecer infonnayOes para estudos sobte o contexto sbcio-econOmico no munici

pio de Campinas. 

Os dados lltiliz.ados em todas os ruilculos d.este estudo do rrumicipio de Campinas 

foram os microdados da PCV/Campinas, que inclui 6J 53 registros individuals que, por 

expansW, correspondem a uma popllla9iio de 882.454 pessoas em 245.466 dnmicilios" 0 

niunero de crian9as entre 0 e 14 anos e a 235"072" 

As informa!i5es que fum a base de dados da PCV oo M:unicipio de Campinas 

sao resultado de urn levantarnento, que extraiu uma amostra de 2.109 domicilios deste 

m1micipio em 1994. 

0 levantamento dos dados foi realizado em func;a_o de um acordo de coopera;;ao e 

integracao de esforyos entre a Funda;;ao Seade e a Prefeitura do municipio de Carnpinas, 

em 1994,.. que permitiJl a coleta daamostra. 

A Fundacao Seade fomeceu os dados da PCV!Seade em disquetes. No processa

mento das inforrnayOes foi empregado o pacote estatistico SPSS versao 6.08. 

T odos os cilculos sao realizados ponderando-se cada observayao pelo seu respec

tive f.ator de pand.era¢o (peso). Na amostra obtida para Campinas, os dornicilios foram 

selecionados com probabilidades desiguais, de modo que as estimativas estao corrigidas 

par. um fator de pand.era¢o. Assim todos os. dados furam. processados usando a vari3.vel 

peso. 
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Organiza~io da base de dados da PCWCampinas 

0 Banro de Dados daPCV Carnpinas e compasto par dais arquivas_ Estes bancos 

de dados que compoem a base de divulga,ao da PCV!Seade estiio em formato SAS for 

Windows versiio 6.08. Tambem compiie a base a arquiva FOBMAIS.SC2 contendo o di

ciom\rio SAS de variitveis, 

Os arquivo& de dados siio CAMFAMSD2 (1724 registras, 45 variaveis) e o 

CAMPJND.SD2 (6153 registros. 96 variaveis). 

No primeiro,_ estao contidas as infarmayiies a respeito do quadro s6cio-econ0mico 

das familias residentes no municipio. Temo8 informa~oes sabre (a) tipo de familia; (b) m\

mero de pessoas na familia; (c) renda familiar total; (e) renda fum\liar per capita. etc. 

0 segundo arquivo de dados contem informa90es acerca das condiy5es s6cio

econ&nica das pessoas residentes no municipio de Campinas. 

Especifica~io das bases de dados 

Este estudo abrangeu. arquivos CAM.PFAM. e CAMPIND. Assim o tamanho da 

amostra corresponde a 6153 registros. que ponderando pelo respective fator de expansao 

(peso)_ represettta uma papula,ao de 882..454 pessoas. 

No arquivo CAMPIND, nosso foco se restringiu a renda proveniente do salario 

bruto ou contratual. Assim o tarnanho da amostra corresponde a 6.153 da.d.os. Os casas 

sem infofJI1a¥0es sao 64. Assim, os casos v<ilidos sao 1.868, representando 266.629 pes

soas da popula9fto economicamente ativa. 

0 total da renda derivada do trabalho e igual a R$ 127.636.398,97 (mensa!). A 

renda do trabalho e definida como a soma do rendimento mont:t3:rio bruto ( s.em.descontos 

de impasto de renda e previdilncia social) efiotivamente recebido. E constituida pela renda 

proveniente do sahirio contratual das pessoas ocupadas com rendimentos positivos, com 

10 ana& ou. rnais, que no m0s. antetiar a entrevista (Julbo de 1994), estavam OClljladas 

como empregados assalariados; com contrato de autOnomo e empregados dom6sticos 

mensa1istas.. Para os. assalariados sao considr-..rados. descon1os. par_ falta,. etc__"?" au. acresci-

II 
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mos devido a horas extras, gratificayOes, etc. 0 d6cimo terceiro salitrio e os beneficios 

indiretos. n.ao_ sao computad.os nesta si:tlJ.aviio~ .Para as empregad.ot:es e considerada a reti

rada rnensal, niio incluindo os lucros do trabalho, na empresa ou no neg6cio. 

S"!,'UlldD dados daPCV. dos 1724 registros do arquivo CAM.PFAM o oomero de 

cases va.lidos e igual a 1512. Tais dados correspondem a 771.643 pessoas e 217.538 fami

lia&,. cuja renda familiar total e_ igual a R$26A96L284,_45_ 0 tamanho media d.a£ familias e 

3,5, 0 valor minima da rendaper capita positiva e a R$4,00 eo maximo, R$ 5 000,00, 

A tabela 1 mostra a composil;io da amostra e da populru;:ao econorni!:amenie ativa 

par estratos de genera, cor e escolaridade. 

Tahela I 

Feminino 797 ll0.386 41,40 38.173.808,24 29;91 

12,64 

IO 0,38 915.911,57 o,n 

Escolaridade (3) 

MCnos de 1 ano 1,68 

1 a4 anos 

· Popv.la¢o Economt'camente Abi'a cor-responde ' popu!ar;ao em idade ativa que 

popu.laf{iO em 1dade attva corresponde a populw;;_ilo com de;: anos e mais, 
(2) 49 regi~>11'0S niio possuiam infonnar;:W.> sobre esco/aridade 
Fonte: Elaborado a partir da PCV 



83 

A tabela I mostra a influencia da variivel anos de escolaridade sobre a renda pes

seaL As pessoas com mais. de 11 anD& de escolaridade representavam 22.,.83% da Popula

yiio Economicamente Ativa, PEA e detinham 50,96% da renda derivada do salirio. No 

outro ex:tremoy as. pessoas com ate quatro anos. de escolaridade representavam 2.5,.96% da 

PEA e se apropriavam de 1 L,_77% da renda. 
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Apendice Estatistico II 

Defini<;io das medidas de pobreza e desigualdade 

Estao Iistados abaixo, as medidas de pobreza utilizadas neste estudo. 

Apropor\'AO de pohres (H) e a propor\'AO da popula<;io que se eocontra abaixo da 

linha de pobreza. 

Dada uma popula\'AO comn pessoas (ou familias), sejax, (comi ~ 1, ... , n) a renda 

da i-esima pessoa. Vamos admitir que as pessoas estao ordenadas conforrne valores cres

centes da renda, isto e, 

Seja z a linha de pobreza. v amos admitir que hap pessoas pobres. isto e, Xp :$ z e 

Xp+!> z. A proporyffo de pobres e 

A insuficiCncia de renda, income gap, (I) mede a defici&lcia, ou defasagem, 

agregada da renda para de todos os pobres em relayijo ao valor monetario da linha de po

hreza. Qu COmo e algumas Veze£ 0 interpretado, 0 indice de defilsagemde reoda estabe]ece 

o montante de renda necessaria para que todos os pobres atinjam a linha de pobreza. 

Definido z. como a linha de pobreza,_ dada exogenamente,_ e ~ como a defasagem 

de renda da i-esima pessoa, isto e: 
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A insuficiencia de renda (I) para todos OS pobres e dado por: 

p 

I= 2;g, = q(z-m), onde: 
i=l 

q = QJiantjdad.e de pobres 

m = renda media dos pobres 

A razio da insuficiencia de renda, income gap ratio, ( R) e a razao entre a insu

ficiSncia de renda e o seu valor m8ximo, mantido o nU.mero de pobres: 

I z-m m 
R=-=--=1--

pz z z 

0 indice de pobreza de Sen (P) e urn indicador sintCtico que considera, a urn s6 

tempo,. a proporr;.ao de pabres,. a razao da insnficiOOcia de renda e o grau de desigualdade 

entre os pobres medido pelo Indice de Gini entre os pobres. 0 indice de Sen pode ser ex

presso assim: 

P = H!l+( H)G·1 onde 

G* = indice de Gini entre os pobres 

0 indice de pobr.eza de Sem varia de. zero a~ assnmindo o valor zer:o quando 

todos as rendas sao maiores que a linha de pobreza e sendo igual a urn quando todas as 

rendas furemzero (porqueneste caso G.= O,H = 1 e l = I). 

0 indice de Foster, Greer, Thorbecke (FG1) toma a desigualdade entre os po

bres e a considera atra.v6s. da. potenciayao d.a jnsnficiencia de rend.a. Aqui utilizarnos as 

insuficiencias de renda ao quadrado. Esse indice e expresso da seguinte maneira: 

1 ..!-.. 2 
rp=-1 .. ~(z-x;) 

nz ;4 
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Medidas de desigualdade 

0 iudice T de Theil (1) refere-se a medida de designaldade de Thei4 denominada 

L de Theil, e mede o grau de desigualdade da distribui9iio de pessoas segundo a renda 

fammar per capita_ No universe da analise sio exchlidos_ as indivi.duos. que declat:am renda 

nula_ Esse indice pode ser assim expresso: 

" 
T = LY, logey, 

'"'1 

onde: 

n = nllmero de pessoas 

y,. = participa~o da t~esima pessoa na renda total. 

com 
0;; T;; log n 

Ver:ifica-se que T = 0 no caso de. uma distribui¢o perfejtamente ignalitfuia e 

T = log n no caso de truixima desigualdade. 

A segunda medida de desigualdade de. Tbe:il.,. ou indice deL de Theil,. e_ definido 

por: 

" 1 Yn 
£=1::-ln-, 

'"'n Yr 
onde: 

Y = renda total; 

fj = renda da t-esima pessoa 

Para uma distrihui¥ful totalmente igualitaria, L e igual a zero e quanta maior a de

sigualdade, maior o seu valor. Como baseia-se no logaritmo das rendas, este indice nao 

pode ser calCJJiado se qualquer rendafur nula_ l'or essarazil.o, o cillculo doL de Theil im

plica a exclusao das pessoas com renda zero. 
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