
Comparagao da Renda Per Capita 

e do Indice de Qualidade de Vida 

Material como Medidas de 

Desenvolvimento: 0 Caso da 

America Latina 

Introdugab 

0 que e desenvolvimento? Como resulta- 

do de extensivos debates na literatura sobre 

o desenvolvimento, chegou-se a um consenso 

geral quanto a resposta a esta questao, a sa- 

ber: desenvolvimento e um fenomeno de 

multiplas faces, englobando as esferas eco- 

nomlcas, social, cultural e outras, as quais 

vao de encontro a "realizagao da personali- 

dade humana'dd. Apesar desse consenso, 

nao surgiu um metodo geral de medida do 

desenvolvimento. Um dos maiores problemas 
em imaginar um mdice para substituir o uso 

da renda per capita como uma medida do 

desenvolvimento consiste na escassez de da- 
dos referentes aos aspectos nao-economicos 

desse desenvolvimento. 

^ Visto que dados sobre tais aspectos 

nao-economicos nao sao dispom'veis em 
'arga escala e que seriam necessarios recur- 
sos para reunir e compilar esses dados, d 

necessdrio colocar a seguinte questao: qual 
e a distorgao gerada pelo uso de varidveis 
proxy,de preferencia a um indice de desen- 

volvimento, para medir o nfvel e a mudanga 
do desenvolvimento? Em adigao a renda 

Per capita, o Indice de Qualidade de Vida 

Material (/QVM) foi proposto por muitos 

estudiosos como uma variavel proxy apro- 

(1) SEERS (1972), p. 21. 
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priada para um mdice geral do desenvolvi- 

mento. Alem disso, pretendeu-se que o 

/QVM fosse uma variavel proxy melhor do 

que a renda per capita; entretanto, a eviden- 

cia com respeito a superioridade do /QVM 

nao tern sido conclusiva. Assim, sao neces- 

sarios estudos adicionais sobre a distorgao 

comparativa proveniente do uso do /QVM 
e da renda per capita como variaveis pro- 
XK<2) Este trabalho considera tais proble- 

(2) Vide, por exemplo, GRANT (1978) LIN 
(1978), MORRIS (1979) e FELIX (1983). 
O IQVM d definido de maneira diversa em 
diferentes trabalhos. Por exemplo, GRANT 
(1978) define o IQVM como a m^dia sim- 
ples dos indices de Expectativa de Vida 
ao Nascer, Taxa de Mortalidade Infantil e 
Taxa de Alfabetizapao dos Adultos; por 
outro lado, MORRIS (1979) define o 
IQVM como a media simples dos Indices de 
Expectativa de Vida na Idade de 1 Ano, 
Taxa de Mortalidade Infantil e Taxa de Alfa- 
betizagao dos Adultos. Neste estudo, o 
IQVM 6 definido como a m^dia simples dos 
Indices de Expectativa de Vida ao Nascer, 
Taxa de Mortalidade Infantil e Taxa de Alfa- 
betizagao dos Adultos. 

O autor pertence ao Depto. de Economia da 
Texas Tech. University. 
Traduqao de Jose Fldvio Motta, do original 
ing/Ss "Comparison of per capita income 
and the physical quality of life index as 
measure of development: the case of Latin 
America". 
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mas para a America Latina. A segao 1 dis- 

cute os seguintes itens: o rn^todo usado 

para construir o nosso mdice geral de de- 

senvolvimento e a metodologia usada para 
medir a distorpao potencial emergente do 

uso de uma vari^vel proxy para um fridice 

geral de desenvolvimento. Os resultados em- 

pi'ricos do estudo sao apresentados e dis- 

cutidos na segao 2. Finaimente, sao consl- 
deradas as implicapoes dos resultados para o 

debate geral acerca de como medir o desen- 

volvimento. 

1. Considerap5es Teoricas e 

Metodoiogicas 

METODOLOGIA USADA PARA 

CONSTRUIR 0 INDICE GERAL DESTE 

ESTUDO 

A metodologia usada neste estudo para 

construir nosso Cndice geral de desenvolvi- 

mento e semelhante a usada em UNRISD 

(1972). Comepando com os indicadores 

essenciais da UNRISD como a base para a 

TABELA 1 

INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO USADOS NESTE ESTUDO 

Indicador 
numero DESCRIQAO Correlapao 

m4dia 

1 Populagao urbana como percentagem da popula^ao total 0,5243 
2 Expectativa de vida ao nascer^ 0,6762 
3 Taxa de mortalidade infantil^ 0,6644 
4 Disponibilidade de calorias per capita como percentagem das 

necessidades^b) 0,5105 
5 Populagao por m6dicolc) 0,4773 
6 Taxa de alfabetizagao dos adultos^ 0,6666 
7 Taxa de matrfculas regulares na escola prim^ria(a) 0,5440 
8 Taxa de matrTculas regulares na escola secund<Jria^al 0,5616 
9 Taxa de matrfculas regulares nas escolas profissionalizantes^al 0,4545 

10 Radios por 1.000 habitantes^l 0,5712 
11 Garros de passeio por 1.000 habitanteslb) 0,6020 
12 Consume de per capita (kg-equivalente de carvao)la) 0,5643 
13 Forpa de trabalho agrfcola (percentagem da forga de trabalho 

total)(b) 0,7048 
14 For^a de trabalho industrial (percentagem da forpa de trabalho 

total M0' 0,6302 
15 Participapao da agricultura no PNB^ 0,5580 
16 Participapao da indiistria manufaturelra no PNB^ 0,4036 
17 Participapao no PNB de: eletricidade, gasolina, dgua, transportes 

e comunicapoesl^ 0,4405 
18 Produtividade m^dia do trabalho na agricultural 0,5724 
19 Produttvidade m^dia do trabalho na industrial0^ 0,4338 
20 Comdrcio exterior per capita^ 0,4823 

Notas: (a) Inclufdo no conjunto de indicadores essenciais da UNRISD. 
(b) Vari^vel proxy para um dos indicadores essenciais da UNRISD. 
(c) Nao inclui'do no conjunto de indicadores essenciais da UNRISD, mas usado quando a correla- 

pao mddia excede d de um dentre os referidos indicadores. 
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selecao de indicadores, a disponibilidade de 

dados e a cob^rtura atrav^s dos pai'ses na 

America Latina levaram ao uso dos vinte 

indicadores mostrados na tabela 1. Esse 

conjunto de indicadores inclui nao apenas 

itens no conjunto de indicadores essenciais 

da UNRISD e proxies para aqueles indica- 
dores, mas tambem itens que exibem uma 
intercorrelagao media mais alta do que pelo 

menos um dos indicadores essenciais da 

UNRISD. 

Ao construir os fndices dos indicadores, 

nao utilizamos o "sistema de corresponden- 

cia" da UNRISD, nem suas transforma^oes 

de dados. Em seu lugar,usamos os verdadei- 

ros valores mmimo e m^ximo de cada indi- 
cador no ano-base para determinar os valo- 

res dos dados correspondentes aos valores 

de zero a 100 do mdice. Para resumir o 
procedimento da construgao dos indices 

dos indicadores, definimos as seguintes 
variciveis; 

Xjij, t) — valor do indicador / no ano t para 
o pa is j; 

= o valor mmimo do indicador / no 

ano-base para todos os pai'ses; e 

Xj* = o valor maximo do indicador / no 
ano-base para todos os pai'ses. 

0 valor do mdice do indicador / no ano 

t para o pai's / e dado por: 

lili.t) = [Xili.t)-X1t]/ 

se a relapao entre o indicador / e o m'vel de 

desenvolvimento 6 positiva; ou 

h(i,t) = {X'i rl]/S, 

se a relapao entre o indicador / e o m'vel de 

desenvolvimento e negativa; onde 

S, = (Xj* - Xj*)/100 - unidade de medida 

para o indicador /'. 

Finalmente, o mdice geral de desenvolvi- 

mento para o pai's / no ano t e dado porl3): 

l(j, t) = XjWilid, t) 

onde w,- e o peso explfcito do indicador /; 
a soma dos Wj e 1; os somatdrios ocorrem 

sobre a serie / = 1, 2, n; e n e o numero 

de indicadores usados. 

A relapao entre cada indicador de desen- 

volvimento e o m'vel de desenvolvimento foi 

determinada pelos sinais dos coeficientes de 

correlagao entre os v^rios indicadores, en- 
quanto que os pesos explfcitos usados para 

calcular o mdice geral foram baseados nas 

intercorrelapoes medias (ignorando sinais) 
de cada indicador com todos os demais no 

ano-base^4l 

METODOLOGIA PARA MEDIR A 

DISTORQAO POTENCIAL DO USO DE 
UMA PROXY PARA O INDICE GERAL 

Existem varias maneiras pelas quais o uso 

de uma variavel proxy para um mdice geral 

de desenvolvimento pode gerar informapoes 

potencialmente distorcidas. Estudos prece- 

dentes enfatizaram a distorpao criada nas 

classificapoes relativas de pafses, do mais 

para o menos desenvolvido, em um dado 

ponto no tempo^ Outra distorpao pode 

(3) No ano-base, um pai's teria um (Vidice geral 
igual a zero (100), somente se todos os in- 
dices de indicadores para esse pafs tives- 
sem valores iguais a zero (100). Nos anos 
seguintes, por^m, a interpretagao nao 6 tao 
claramente definida, uma vez que os fndices 
de indicadores podem tanto aumentar quan- 
to decrescer atrav6s do tempo. 

(4) Formalmente, os pesos explfcitos sao cal- 
culados da seguinte forma: 
Seja r(i, j) o coeficiente de correlapao entre 
os indicadores / e j; i, / = 1, 2, ., n. A cor- 
relagao m&Jia para o indicador / ^ Rj — 
= 1 /n'Ljrfi, j) e o peso explfcito para o indi- 
cador / ao formar o mdice geral 6 

wj = R//£ jR i 

(5) Para exemplos, vide MORGAN (1975), capf- 
tulo 7 e UNRISD (1972), p. 6-9 e 136-38. 

i 

I 
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emerglr, todavia, quando a variagao percen- 

tual ou a taxa de crescimento da proxy 6 

usada para medir a mudanga no nCvel de 

desenvolvimento de um pal's atrav^s do tem- 
po. Ambos os tipos de distorgao potencial 

sao examinados neste trabalho. 

Uma variedade de tecnicas diferentes e 
usada para determinar a exatidao ou inexa- 

tidao, bem como a diregao e tamanho da dis- 

torgao potencial que pode resultar do uso da 

renda per capita ou do IQVM como uma va- 

ricivel proxy para um mdice de desenvolvi- 
mento. Os mesmos metodos bcisicos sao 

usados para examinar a distorgao potencial 

em um dado ponto no tempo e para fazer 
comparagoes intertemporais. 

Nossa analise divide-se em quatro etapas. 
A primeira segue a metodologia previamente 
usada; as correlagoes entre m'vel e posto do 

mdice geral, da renda per capita e 60IQVM, 
sao ca leu I ad as para uma cross-section de 

pai'ses^. Estas correlagoes indicam o grau 

de correspondencia entre as varias medidas e 
podem ser vistas como uma primeira indi- 

cagao da propriedade de se usar a particular 

varicivel proxy para o mdice de desenvolvi- 
mento. 

A segunda etapa utiliza a analise de re- 
gressao para estimar a relagao entre o mdice 
geral e as variaveis proxy. Duas formas fun- 
cionais sao estimadas: uma forma linear sim- 

ples e uma forma nao-linear incluindo o qua- 
drado da varicivel proxy(7,. Estas relagoes 

estimadas sao entao usadas para gerar valores 
previstos do fndice geral de desenvolvimento. 

Na terceira etapa sao calculadas as corre- 

lagoes simples e por postos do fndice geral 

e dos varios fndices estimados encontrados 

(6) O coeficiente de correlagao por postos de 
Spearman 6 usado para as correlagoes dos 
postos do fndice geral e da renda per capita. 

(7) Nao discutimos se estas sao as formas fun- 
cionais "corretas" para as relagoes em exa- 
me. Elas foram escolhidas por sua simplici- 
dade e facilidade no cdlculo das transfor- 
magdes da renda per cap/fa. Trabalho futuro 
sobre este assunto deveria "testar" uma for- 
ma funcional apropriada. 

na segunda etapa. Se estes coeficientes de 

correlagao excederem aqueles encontrados 

na primeira etapa da analise, podemos con- 

cluir que uma transformagao relativamente 

simples da renda per capita ou do IQVM 

serviria como uma variavel proxy melhor 

para o mdice geral do que o nfvel nao trans- 
formado da renda per capita ou do IQVM. 

A ultima etapa da analise deriva medidas 
para a diregao e o tamanho da distorgao cria- 

da ao se utilizar estes fndices estimados de 

preferencia aos fndices reais. A medida usada 
para a diregao da distorgao potencial ^ 0 

desvio percentual medio dos fndices estima- 
dos com relagao ao mdice geral [DM), dado 

por: 

DM = {f[/fy, t)]/l(j, t)]- l)x 100% 

onde Eilfj, f>/ ] e o valor do fndice estimado 
para o pafs / no ano t, com j variando de / a 

m, e m e o numero de pafses. Se DM e zero, 
entao nao esta sendo gerada distorgao quan- 
do todos os pafses sao considerados. Por ou- 

tro lado, se DM e positive (negative), entao 
os fndices estimados estao superestimando 

(subestimando) o mdice geral quando todos 
os pafses sao considerados. 

Muito embora DM fornega informagao 

concernente tanto a diregao quanto ao tama- 
nho da distorgao potencial proveniente do 

uso dos fndices estimados, duas medidas da 
dispersao destes fndices com relagao ao fndi- 
ce geral sao tambem utilizadas: a soma me- 
dia dos desvios absolutes e o desvio padrao, 

respectivamente, SMA e DP, dos fndices esti- 
mados com relagao ao fndice geral, ou; 

SMA = 1/mZj£■[///, - e 

DP = vT/mZ/ {£"[/(j. - Kj. Tl)2 

2. Resultados empfricos para a 

America Latina 

A metodologia delineada acima foi usada 

para examinar a distorgao potencial prove- 

niente da utilizagao da renda per capita e 60 
IQVM como variaveis proxy para o fndice 

geral de desenvr vimento. Os dados sao para 
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uma cross-section de vinte e quatro paTses 
latino-americanos nos anos de 1960 e 1970 

e provem do Banco Mundia! (1980M8L 
As correlapoes simples e por postos de 

Spearman entre o mdice geral, a renda per 

capita e o IQVM sao dadas na tabela 2. Em 

1960 o IQVM tinha correlagoes mais eleva- 

das com o mdice geral do que a renda per 
capita] para 1970, no entanto, a situagao 

invertia-se. Para os dois anos combinados, 

nao M virtualmente diferenga entre as cor- 

relagoes simples e nem diferenpa estatisti- 

camente significante entre os coeficientes 
de correlapao por postos<9>. Alem disso, 

as diferengas entre os coeficientes de corre- 

lagao simples e por postos em 1960 e 1970 

nao sao estatisticamente significantes. Assim, 

podemos concluir que na sua forma simples, 
a renda per capita nao e superior nem infe- 

rior ao IQVM como uma vari^vel proxy para 

o mdice geral de desenvolvimento. 

Os resultados da an^lise de regressao para 

TABELA 2 

COEFICIENTES DE CORRELAQAO E CORRELA(pAO POR POSTOS DE SPEARMAN DO 
IN DICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO COM A RENDA PER CAPITA E COM 

O IN DICE DE QUALIDADE DE VIDA MATERIAL 

Indice Geral de Desenvolvimento 

 N I've is  Postos 
1960 1970 Misturados I960 1970 Misturados 

PNB/C 0,883 0,906 0,904 0,901 0,900 0,909 

IQVM 0,929 0,890 0,905 0,930 0,893 0,924 

as relagoes entre o mdice geral e a renda pe/- 
capita ou o IQVM sao apresentados nas tabe- 

las 3, 4, 5 e 6. Os dois rpodelos estimados 

diferem apenas pela exclusao (Modelo P) ou 

inclusao (Modelo Q) do quadrado da vari^ivel 

independente. 

Para 1960 (tabela 3), as regressoes do 

IQVM (Modelos H.P e H.Q) tern um poder 

explicativo (/?2-ajustado) maior do que as 

regressoes usando renda per capita. Adicio- 

nalmente, as regressoes do Modelo Q tern 

/?2-a]ustados mais altos do que as regressoes 
do Modelo P, embora o ganho proveniente 

da inclusao de [IQVM]2 seja desprezi'vel. 

Por outro lado, as regressoes da renda per 

capita (Modelos I.P. e I.O) tern um maior 

poder explicativo em 1970 (tabela 4); no 

(8) Os vinte e quatro pai'ses sao: Argentina, Bar- 
bados, Bolivia, Brasit, Chile, Colombia, Cos- 
ta Rica, Republica Dominicana, Equador, 
El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Hon- 
duras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Pana- 
ma, Paraguai, Peru, Suriname, Trinidad e 
Tobago, Uruguai e Venezuela. 

entanto, as regressoes do Modelo Q ainda 

tern /?2-ajustados mais altos do que as re- 

gressoes do Modelo P. As tabelas 5 e 6 apre- 

sentam os resultados da mistural*) dos da- 

dos de 1960 e 1970. Os dois conjuntos de 

regressoes diferem pela exclusao (tabela 5) 

ou inclusao (tabela 6) de termos intera- 
tivos^0' Apesar desta diferenga, contudo. 

(9) Apenas um dos indicadores de desenvolvi- 
mento, a Participaipao da Fonpa de Trabalho 
Agrlcola (indicador 13), tern coeficientes 
de correla<pao simples e por postos mais altos 
com o indice geral do que a renda per 
capita ou o IQVM. A diferenga entre eles, 
no entanto, nao 6 estatisticamente signifi- 
cante. 

(10) Os termos interativos sao determinados por 
se as observagdes sao de 1960 ou de 1970. 
Os cinco termos de interagao usados sio; 
D = vartevel "dummy" = 0 se a observagao 

6 para 1960, ou 1 se a observagao 6 
para 1970; 

INTY1 — D x (PNB/C); 
INTY2 = D x (PNB/C)2; 
/NTH =Dx(IQVM);e 
INTI2 = D x (IQVM)2. 
(*) pooling no original. N.T. 
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Intercepto 

PNB/C 

(PNB/C)2 

IQVM 

(IQVM)2 

N 

R 

(++ 

2i( + ) 

TABELA 3 
RESULTADOS DA REGRESSAO PARA 1960 

(Vari^vel Dependente: I'ndice Geral de Desenvolvimento) 

Coeficientes Estimados por Modelo < * ^ 

I.P I.Q U.P 

6,640 

(1,387) 

0,118<a 

(8,808) 

-11,670 

(-1,211) 

0,237(a> 

(4,144) 

-0,0002 

(-2,140) 

4,733 

(0,222) 

77,56<a 

24 

0,769 

47,39(a 

24 

0,801 

0,684(al 

(11,771) 

138,55(a: 

24 

0,857 

HQ 

9,803(el 
(1,744) 

0,415(e> 

(1,805) 

0,0026 
(1,204) 

71,41(3) 

24 

0,860 

Obs.; (*) Os numeros entre parenteses sob cada coeficiente sao os f calculados para os coeficientes. 

PNB/C e (PNB/C)2 representam, respectivamente, Renda Per Capita e Renda Per Capita ele- 
vada ao quadrado; IQVM e (IQVM)2 representam, respectivamente, Indice de Qualidade de 
Vida Material e Indice de Qualidade de Vida Material elevado ao quadrado. 

(+) R2 ajustado (++) Tamanho da amostra. 
Notas: (a) Significantemente diferente de zero ao nfvel de 0,5%. 

(b) Significantemente diferente de zero ao m'vel de 1%. 
(c) Significantemente diferente de zero ao m'vel de 2,5%. 
(d) Significantemente diferente de zero ao mvel de 5%. 
(e) Significantemente diferente de zero ao m'vel de 10%. 

a classificagao dos quatro modelos de acor- 

do com seu poder explicativo permanece 
a mesma, i.e., do menos para o mais pode- 

roso: I.P, U.P, H.Q, I.Q. Estes resultados 

implicam que a forma quadritica de qual- 
quer das regressoes e superior a forma linear 

simples. 
Os modelos interativos foram estimados 

como uma verificagao adicional acerca da 

estabilidade das rela^oes. Embora os resulta- 
dos na tabela 6 nao indiquem claramente 

qualquer instabilidade intertemporal das 
relagoes estimadas, os testes de Chow para 
os quatro modelos indicaram que aqueles 
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usando o IQVM [U.P e H.Q) eram instaveis, 
enquanto que aqueles usando a renda per 
capita {I.P e I.Q) eram est^veis nos dois pe- 
rfodos de tempo(,1l Dessa forma, o Mode- 

(11) As estati'sticas F para os testes de Chow e os 
valores crfticos apropriados da distribuigao 
F sao: 

Valores Crfticos 

Modelo F g.d.l. 5% 1% 

I.P 1,174 (24,22) 2,05 2,80 
I.Q 1,194 (24;21) 2,03 2,75 

U.P 2,423 (24; 22) 2,05 2,80 
HQ 2,135 (24;21) 2,03 2,75 
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Intercepto 

PNB/C 

(PNB/C)2 

IQVM 

(IQVM)2 

F 

N(++) 

R2H 

TABELA 4 

RESULTADOS DA REGRESSAO PARA 1970 
(Vartevel Dependente: Indice Geral de Desenvolvimento) 

I.P 

16,135<^ 
(3,287) 

0,100(a) 

(10,052) 

101,04^ 

25 

0,813 

Coeficientes Estimados por Mo delo (*) 

/.Q 

1,059 

(0,115) 

0,177(a) 

(4,232) 

-0,0001 (e) 

(-1,893) 

58,25<a: 

24 

0,833 

HP 

-6,033 

(-0,791) 

0,905(al 

(9,144) 

83,60<a 

24 

0,782 

HQ 

14,333 

(0,834) 

0,168 
(0,297) 

(0,0057) 

(1,320) 

44,09<al 

24 

0,789 

Obs. e IMotas; Idem tabela 3 

lo I.Q nao somente tern um poder explica- 

tive equivalente ou melhor do que os Mode- 

los H.P e HQ, mas a relapao e tambem esta- 

vel no tempo, enquanto que as relapdes nes- 
tes dois ultimos modelos nao sao estciveis. 

Os resultados da analise de regressao fo- 

ram utilizados para gerar quatro valores esti- 

mados do mdice geraf: PYI, QYI, PI I, QH 
Os rndices PY! e QYI, respectivamente, sao 

os valores previstos do mdice geral resultan- 

tes das regressoes dos modelos P e Q com a 

renda per capita como vari^vel indepen- 

dente, enquanto que os indices P// e QH sao 
os valores previstos das regressoes interativas 

dos modelos P e Q com o IQVM como vari4 

vel independente. 

Os coeficientes de correlaqao e de correUi- 
pao por postos de Spearman entre os indices 

estimados e o mdice geral sao dados na tabe- 
la 7 Desta tabela, as seguintes conclusoes 

podem ser extrai'das: 

l.Os indices estimados comportam-se 

todos tao bem ou melhor do que suas respec- 

tivas variclveis independentes isoiadas como 
proxy para o mdice geral, ou seja: rd^PYf) > 

> rfdPNB/C); r(/fQYI) > r(!fPNB/C}; 

r(/fPH) >r(l,fQVM);er(/,QH) >r(///QVM). 

2. Apesar dos valores aumentados dos 

coeficientes de correlapao, nenhuma das di- 

ferenpas 6 estatisticamente significante. 

3. Com excepao dos indices PU e QH 

para os dados misturados, os coeficientes de 

correlapao por postos de Spearman, entre os 

postos dos indices estimados e os do mdice 
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TABELA 5 

RESULTADOS DA REGRESSAO PARA DADOS MISTURADOS 

(Varicivel Dependente: indice Garal de Desenvolvimento) 

Intercepto 

PNB/C 

(PNB/C)2 

IQVM 

(IQVM)2 

F 

N(++) 

r2(+) 

LP 

11,249'a' 

(3,467) 

0,108'a' 

(14,338) 

205,57(al 

48 

0,813 

Coeficientes Estimados por Modelo (*) 

t.Q 

-3,016 
(-0,509) 

0,186(3' 

(6,436) 

-0,0001 C' 

(-2,803) 

122,04(8' 

48 

0,837 

U.P 

-0,258 

(-0,065) 

0,801(8) 

(14,423) 

207,95'®' 

48 

0,815 

//.Q 

12,144 («) 

(1,921) 

0,248 
(1,068) 

0,0048(»1 
(2,439) 

118,13(«' 

48 

0,833 

Obs. e Notas: Idem tabela 3. 

geralfs3o os mesmos que os entre os postos 
de suas respectivas varl^veis independentes 
e os do fndice geral. Muito embora tais coe- 

ficientes para os Cndices PH e QH sejam 
maiores que aqueles para o IQVM, a dife- 
renpa nSo 6 estatisticamente significante. 

As medidas de distorpSo agregadas para os 
Cndices estimados sao apresentadas na tabe- 
la 8. Estas medidas implicam as seguintes 

conclusbes: 

1. Para 1960, 1970 e tamb^m para os 

dados misturados, os Cndices estimados 

superestimam o valor do Cndice geral# uma 
vez que DM > 0. 
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2. Para 1960, a superestimapao percen- 
tuaf mddia varia de 6,61% paraW a 35,66% 
para PY!, enquanto que em 1970 a varia- 
93o d de 3,57% para PH a 10,22% paraP/A 

3. As medidas de dispersao,5/lA4 e o des- 
vio padrSo dos Cndices estimados com rela- 
pao ao Cndice geral (DP), nao variam grande- 

mente atrav^s dos Cndices estimados, embora 
elas sejam uniformemente maiores em 1970 

do que em 1960. 

4. Para os resultados misturados, PH tem 
umasuperestimaplom&jia significativamente 
mais baixa do que os outros Cndices estima- 

dos, mas QY! tem as mais baixas medidas de 

dispersao. 
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TABELA 6 

RESULTADOS DA REGRESSAO PARA DADOS MISTURADOS 

(Varidvel Dependente: Indice Geral de Desenvolvlmento) 

Intercepto 

Dummy 

t>NB/C 

INTY1 

(PNB/C)2 

INTY2 

IQVM 

INTI1 

(IQVM)2 

INTI2 

F 

N(++l 

R2'+' 

Coeficientes Estimados por Modelo I' 

I.P 

6,640 

(1,329) 

9,494 

(1,381) 

0,118'a' 
(8,437) 

-0,018 

(-1,068) 

69,27'°' 

48 

0,813 

I.Q 

-11,670 
(-1,147) 

12,728 
(0,947) 

0,237'°' 

(3,927) 

-0,061 

(-0,839) 

-0,0002'°' 

(-2,028) 

0,00008 
(0,937) 

48,90'°' 

48 

0,836 

II.P 

4,733 

(0,992) 

-10,767 

(-1,335) 

0,684'°' 

(9,283) 

0,222'°' 

(1,978) 

77,06'°' 

48 

0,829 

//■Q 

9,803 

(1,381) 

4,530 

(0,278) 

0,415 

(1,430) 

-0,247 

(-0,438) 

0,0026 

(0,934) 

0,0031 

(0,687) 

48,26'°' 

48 

0,834 

Obs. e Notas: Idem tabela 3. 
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TABELA 7 

COEFICIENTES DE CORRELAQAO E CORRELA(pAO POR POSTOS DE SPEARMAN DO 
IN DICE GERAL DE DESEN VOLVIMENTO COM OS I'NDICES ESTIMADOS 

Nfveis Postos 

1960 1970 Misturados 1960 1970 Misturados 

PYI 0,883 0,906 0,904 0,901 0,900 0,909 

QYI 0,905 0,920 0,919 0,901 0,900 0,909 

Pll 0,929 0,890 0,917 0,930 0,893 0,922 

Qll 0,934 0,899 0,923 0,930 0,893 0,928 

TABELA 8 

MEDIDAS DE DISTORQAO AGREGADAS DOS INDICES DE DESEN VOLVIMENTO ESTIMADOS 

COM RELAQAO AO INDICE GERAL DE DESEN VOLVIMENTO 

1960 1970 Misturados 

I'ndice DM 

(%} 
SMA 

Desvio 

Padrao 
DM 

(%) 
SMA 

Desvio 
Padrao 

DM 

(%) 
SMA 

Desvio 
Padrao 

PYI 35,66 7,49 9,39 10,22 8,49 10,20 26,13 7,99 9,80 

QYI 19,18 6,92 8,51 5,88 7,57 9,43 16,40 7,25 8,98 

Pll 6,61 6,41 7.40 3,57 9,32 11,01 1,02 8,31 9,98 

Qll 16,18 5,97 7,15 7,01 8,52 10,58 13,64 7.49 9,38 

Com base na discussao acima, parece que 
existe um ganho potencial em se usar as 

transformagoes relativamente simples da 
renda per capita ou do IQVM, compreendi- 
das pelos mdices estimados QY/, PH ou Q//, 

caso se esteja interessado em medir o ni'vel 
de desenvolvimento; no entanto, se o inte- 

resse reside apenas nas classificagoes relati- 
vas dos pai'ses de acordo com o ni'vel de de- 

senvolvimento, esse ganho nao existe. 
As tabelas 9 a 12 examinam a eficacia e 

a distorpao potencial proveniente do uso da 
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variapao percentual da renda per capita ou 
do IQVM como variavel proxy para a varia- 
pao percentual do mdice geraM12' Como 

(12) As variances percentuais referidas no restan- 
te desta segao foram calculadas da seguinte 
maneira: seja X(t) o valor da variavel X no 
ano t. A variagao percentual de X, VP (XI 
do awo f ao ano s d dada por: 

VP(X) = {l - [x(t) / X{s)]} x 100% 
O ultimo ano, s, 6 usado como a base, para 
evitar o pro ma da divisao por zero. 
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visto na tabela 9, a correlapao entre os nfveis 

e os postos da variapao perceptual da renda 

per capita e do fndice geral 6 fnfima, mas as 
correlapoes de nCvel e posto entre a variagao 

percentual do IQVM e do fndice geral sao 

mais fortes. 0 coeficiente de correlapao de 
-0,404 entre a variapao perceptual da renda 

per capita e do fndice geral 6 significante 

apenas ao nfvel de 5%e implica uma relagao 

inversa entre a variagao percentual das variei- 

veis. Adicionalmente, o coeficiente de corre- 

lagao por postos de Spearman 6 de 0,140, o 

que nao § estatisticamente diferente de zero. 

Estes coeficientes de correlapao baixos im- 

plicam que a variapao percentual da renda 

per capita ^ uma vartevel proxy pobre para a 

variapao percentual do fndice geral de desen- 

volvimento. Portanto, existe uma forte possi- 

bilidade de que o uso dos fndices estimados 

PY! ou QY! possam produzir melhores esti- 
mativas da variagao percentual do fndice 

geral. Por outro lado, ambas as correlagoes, 

de nfvel e por postos, entre a variagao per- 

centual do IQVM e do fndice|geral,sao signi- 

ficantes e positivas. 

Os resultados apresentados na tabela 10 

sao para uma regressao da variapao percen- 

tual no fndice geral sobre a variapao percen- 
tual da renda per capita (Modelo LP). o qua- 

drado desta varia<pao percentual (Modelo 

I.Q), a variapSo percentual no IQVM (Mode- 

lo H.P) e a variapao percentual do IQVM ele- 

vado ao quadrado (Modelo l/.Q). Estas re- 

gressoes foram usadas, respectivamente, para 

gerar as variapoes percentuais estimadas do 

fndice geral dadas por PYI, QYI, PJ! e QU 

na analise subsequente. 

Os coeficientes de correlapao e de corre- 

lagao por postos de Spearman entre as varia- 

goes percentuais estimadas e a variapao 

percentual do fndice geral sao dados na 

tabela 11, enquanto as medidas de distor- 

pao agregadas para as variapoes percentuais 
estimadas relatives h variapao percentual 

do fndice geral sao dadas na tabela 12. 

O exame dessas tabelas claramente mos- 

tra que o uso das variapoes percentuais esti- 
madas, especialmente aquelas do fndice QY!, 

como vari^veis proxy para a variapao percen- 
tual do fndice geral, apresenta ganhos signi- 

ficativos sobre o uso, como varicivel proxy, 

da variapao percentual da renda per capita. 

Nao M virtualmente ganho, entretanto, em 

usar os postos dos fndices estimados QYf 

de preferencia aos postos segundo a renda 
per capita. Adicionalmente, muito embora 

o coeficiente de correlapao entre a variapao 
percentual dos fndices estimados Q/l e a do 

fndice geral seja mais alto do que a mesma 
correlapao usando a variapao percentual do 

IQVM, a diferenpa nao e estatisticamente 

significante e nao M alterapao nos coefi- 

cientes de correlapao por postos. Finalmen- 

te, a diferenpa entre os coeficientes de corre- 
lapao das variapoes percentuais estimadas 
usando QYI e Q/l nao ^ estatisticamente 
significante. 

TABELA 9 

COEFICIENTES DE CORRELAgAO E CORRELAPAO POR POSTOS DE SPEARMAN PARA O 

CRESCIMENTO DA RENDA PER CAPITA COM O CRESCIMENTO DO INDICE GERAL 

Crescimen to do tndice Geral 

Taxa de Crescimen to de 
 — Valor Posto 

PNB/C -0,404 0,140 

IQVM 0-839 0.593 
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Intercepto 

PNB/C 

(PNB/C)2 

IQVM 

(IQVM)2 

F 

N(++) 

r2M 

TABELA 10 

RESULTADOS DA REGRESSAO PARA AS TAXAS DE CRESCIMENTO 
(Variavel Dependents: Crescimento do Indice Geral de Desenvolvimento) 

Coeficientes Estimados por Modelo' *' 

I.P 

37,587 (a) 

(7,467) 

—0,395'®' 

(-2,070) 

4,29'®) 

24 

0,125 

I.Q 

42,184'a) 

(11,102) 

—1,273'®' 

(-5,344) 

0,023'®' 

(4,535) 

14,33'®' 

24 

0,537 

II.P 

16,360'®' 

(7,696) 

0,463'a' 
(7,243) 

52,46'®' 

24 

0,691 

//.Q 

21,798'®' 

(7,563) 

0,063 
(0,371) 

0,00441®' 
(2,517) 

35,75'®' 

24 

0,751 

Obs, e Notas: Idem tabela 3. 

TABELA 11 

COEFICIENTES DE CORRELAQAO E CORRELAQAO POR POSTOS DE SPEARMAN 
PARA A ALTERAQAO PERCENTUAL DO I'NDICE GERAL COM OS INDICES ESTIMADOS 

Indice Geral de Desenvolvimento 

Valor Posto 

PYI 0.404 -0.140 

QYI 0.760 0.158 

Pll 0,839 0,593 

Qll 0.879 0,593 
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TABELA 12 

MEDIDAS OE DISTORQAO AGREGADAS PARA A ALTERACpAO PERCENTUAL DOS 
INDICES ESTIMADOS COM RELACAO A ALTERAQAO PERCENTUAL DO INDICE GERAL 

Indice 
DM 
/o/ 1 
C%/ 

PYI 14,62 

QYI 10,46 

Pll 4,87 

Qll 5,89 

Conclusao 

A andlise da ultima segao mostrajque, mui- 

to embora a renda per capita possa ser uma 

vartevel proxy "pobre" para medir o nCvel, 

a classificapao relativa ou as mudanpas do 
desenvolvimento, transformapoes relativa- 

mente simples da renda per capita podem 

ser usadas como variciveis proxy que produ- 

zem melhores aproximapSes do Cndice geral 
de desenvolvimento. Adicionalmente, exceto 
por medir a variapSo percentual deste Cndice 

geral, o Indice de Qualidade de Vida Material 

nao tern um desempenho significantemente 

melhor do que a renda per capita. AI6m 

disso, enquanto as relapSes entre esta ultima 

e o Cndice geral sao est^veis atrav^s do tem- 

po, as relapoes entre o IQVM e o Cndice geral 

nio o sao, implicando que o uso do IQVM 

pode realmente ser inferior ao da renda per 
capita como uma variivel proxy para um Cn- 
dice geral de desenvolvimento^13^. Natural- 

CIS) ComblnaQ5es da renda per cap/Ta e do IQVM 
sSo tamWrn usadas como vari^veis indepen- 
dentes na andlise de regressio, Embora os 
coeficientes de correlapSo (nCvel e postos) 
entre os valores previstos provenientes des- 
tas regressdes "combinadas" e o verdadelro 
Cndice de desenvolvimento sejam maiores 
do que os mostrados nas tabelas 7 e 11, as 
diferenpas n§o s§o estatisticamente signifi- 
cantes. Adicionalmente, as medidas de dis- 
torp§o para os fndices previstos "combina- 
dos" sSo tamMm menores do que para 
aqueles mostrados, mas novamente as dife- 
renpas nSo sSo estatisticamente significantes. 

SMA 
Desvio 

Padrao 

7,80 10,62 

5,76 7,55 

5,12 6,31 

4,46 5,53 

mente, estas conclusoes estao sujeitas k 

usual ressalva de que sao baseadas em uma 

particular amostra de dados e em uma defini- 

pao particular do Cndice geral de desenvolvi- 

mento; portanto, pesquisa adicionai se faz 
necess4ria, usando conjuntos de dados dife- 
rentes e mais amplos, bem como definipoes 

alternativas do Cndice geral. 

Os resultados do trabalho indicam tanto 

a confirmapao como a discordancia com rela- 

p§o a trabalho anterior neste assunto. Os 
resultados confirmam a vis§o geral na lite- 
ratura de que a renda per capita 6 uma me- 

dida imperfeita do nCvel de desenvolvimento. 

Este trabalho amplia tal visao, mostrando que 
1. a correlapao entre as classificapdes relati- 

vas dos paCses pela renda per cap/ta e o Cndi- 

ce geral d excedidg pela correlapSo entre as 
classificapoes relatives dos paCses por um 

indicador alternative de desenvolvimento e o 

Cndice geral; e 2. o comportamento do cres- 

cimento da renda per capita como uma 

medida da variapao do desenvolvimento ^ 

pior do que o comportamento da renda per 

capita como uma medida do nCvel de desen- 

volvimento. A discordancia com pesquisa 
anterior provdm do fato de que o comporta- 

mento da renda per capita como variSvel 
proxy para o Cndice geral de desenvolvimen- 

to pode ser aperfeipoado atrav^s do uso de 
transformapoes relativamente simples. Este 

fato implica que a distorpSo proveniente de 

se usaf a renda per capita como uma medida 

do desenvolvimento pode ser reduzida sem 
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sacrificar a conveniencia advinda da ampla 

disponibilidade de dados de renda per capita. 

Adicionalmente, contrariando a pretensao 
anterior, o Indice de Qualidade de Vida Ma- 

terial revela-se como nao sendo superior ^ 

renda per capita como uma medida do de- 

senvolvimento. 

Evidentemente, este trabalho n3o resol- 

veu o debate relativo ao uso da renda per 

capita ou do Indice de Qualidade de Vida 

Material como uma medida do desenvolvi- 

mento; entretanto. levantou questoes e 

apresentou uma aproximapao que pode faci- 

litar a futura resolupao desse problema. 
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