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Compara<;ao intemacional

Mensurayao em pesquisas multinacionais

As compara<;6es intemacionais u1timamente receberam muita aten<;ao,tam-
bem no Brasil. Com regularidade, no Brasil, a opiniao publica se emociona sobre
a posi<;ao de seu pais em escalas mundiais de analfabetismo ou de pobreza. Se 0

objetivo dos levantamentos multinacionais for a pura descri<;ao,0 importante e a
replica 0 mais exato possivel da amostragem, da aplica<;ao do questiomirio, das
perguntas feitas, da reda<;aodo texto das perguntas etc. Se, por outro lado, oobje-
tivo for mais te6rico, isto e, se a pretensao for tirar conclus6es sociol6gicas oom-
paradas, exige-se urna tradu<;ao conceitual ao inves de literal. A necessidade de
urna tradu<;ao conceitual se estende a defini<;aoprecisa dos conceitos usados no
desenvolvimento de procedimentos e medidas. Inclui, por exemplo, as perguntas
a serem feitas, a avalia<;ao do grau em que esses conceitos se aplicam a cada con-
texto nacional, eo desenho de procedimentos e estrategias intranacionais. A se-
gunda modalidade poderia eventualmente evitar as fraquezas da primeira. Uma
tradu<;ao literal sempre deixara muito a desejar, tendo em vista as enormes dife-
ren<;as semanticas e culturais entre sociedades e regi6es. Para isso e necessario
que as sociologias das areas a serem comparadas se entendam a respeito dos con-

.. ocitos usados, deixando a sua operacionaliza<;ao para ser feita em nivellocaJl ou
regional. 0 estado da arte da sociologia intemacional, alias, esta longe de urn con-
senso te6rico (Schrader, 1971). Por outro lado, a hist6ria da sociologia mostra al-
guns desempenhos a respeito de como chegar a afirma<;6esuniversais, que vale a
pena mencionar: os de Karl Marx, Ma'( Weber e Emile Durkheim.

Mais recentemente, as vezes com 0 apoio da Unesco, foram feitos va-
rios estudos comparativos sobre fertitilidade, saude, educa<;ao, renda, mobi-
lidade social, estrutura de classes, comportamento politico e usa do tempo.
Como Alwin e colaboradores observam, esses estudos se distinguem em pra-
ticamente todos os aspectos metodol6gicos: numero de paises incluidos, men-
suraryao em nivel individual ou agregado, dados especialmente levantados OLl

obtidos atraves de proccdimcntos administrativos etc., de modo que e di5cil
chegar a conclusoes. Par outro lado, as experiencias pemlitem destacar al.,gu-
mas indica<;oes metodol6gicas, diferenciando entre aqueles estudos que tra-
tam a na<;ao como urn objeto ou como 0 contexto no qual se orientam as pes-
soas estudadas.



Urn exemplo para 0 segundo caso e a importante pesquisa de Inglehart.
Baseado em uma teoria psicologica sobre necessidades, Inglehart compara as
pessoas que sofrem ou tern sofrido pela escassez de recursos materiais com
aquelas que vivem na afluencia. Essas pessoas tambem tern necessidades, mas
elas sac de forma nao-material. A partir dessas comparayoes montou urn "in-
dice de (pos-)materialismo" que, entrementes, faz parte dos relatorios nacio-
nais gerais na Europa e na America do Norte.

Outro exemplo e 0 calculo do prestigio profissional de Treiman, feito a
base da classifica¢o de ocuparyoes ISCO. Ele, como tambem as tentativas de
calcular pobreza, mostram graves problemas. Tanto a classificayao das ocu-
payoes como a da renda tern inumeras idiossincrasias nacionais que dificul-
tam ate 0 calculo de percentuais. No caso da pobreza, a proposiyao de que
uma determinada parcela da popularyao encontra-se no decil inferior da dis-
tribuiryao da renda, portanto, nao pode ser comparada com urn resultado do
mesmo calculo em outro pais.

Maiores problemas ainda ocorremna comparayao intemacional de orien-
tayoes politicas. Conceitos como "liberalismo" ou "socialismo" tern suas de-
finiryoes proprias em cada pais. Isto vale tambem para algo que parece ser uni-
versal, tal como os direitos humanos. 0 fracas so parcial da politica dos direi-
tos humanos iniciada pelo presidente Carter, dos Estados Unidos, mostra que
por urn lado se conseguiu denunciar 0 comunismo real na Uniao Sovietica e
nos paises dependentes dela, mas permaneceu, por outro lade, a resistencia
em denunciar as violayoes de direitos humanos na China e em paises de ori-
entayao fundamentalista.

Com relayao a educaryao, Alwin e colaboradores esclarecem a comple-
xidade dos problemas:

- a falta de similaridade dos conceitos da educayao usados pelas teorias
sociologicas nos divers os paises: em alguns paises, a educayao e tomada como
expressao da igualdade de oportunidades que deve ser garantida para nivelar
a desigualdade social, com 0 efeito de dar especial atenyao aos socialmente
marginalizados. Noutros se concebe a educaryao como instrumento de tomar
mais produtiva a forya de trabalho, com a conseqiiencia de favorecer apenas
os que sac necessarios para futuro aproveitamento de suas potencialidades pro-
fissionais;

- a falta de uma compararyaodireta devido as diferenyas entre as insti-
tuiryoes educacionais: assim, pOl' exemplo, deve-se considerar quem mantem
os sistemas educacionais: somente 0 poder pllblico ou predominantemente
os mantcnedores particulares (religiosos ou con erciais);

- a impossibilidade de usar as mesmas perguntas nos divcrsos levant a-
mentos: em alguns paises pode ser perguntado pelos anos de escolaridade, en-
quanto, em outros, 0 numero de anos de estudo tern menos importancia que 0

tipo de escola freqiientada.

As dificuldades conceituais e na obtenyao dos dados em pesql1isas
transnacionais nao correspondem ao estado da arte na estatistica aplicavel
a su.a analise: tecnicas como a analise de cluster, analise de fatores, escalo-
namento multidimensional (multidimensional scaling) e outras estao a dis-
posiyao para cap tar, em pouco tempo e com 0 auxilio de computadores pes-
soais, cad a vez mais potentes as semelhanryas e diferenyas transnaci()nais
nas dimensoes dos itens considerados. E uma situaryao perigosa compara-
vel aquela que pode surgir se urn menor de idade tentasse dominar um au-
tomovel de 300hp.

Indicadores de desenvolvimento visam ao monitoramento de uma mu-
danrya social acelerada. Pelo fato de que nenhuma definiryao de desenvQ\vi-
mento tomou-se consensual para a maioria dos politicos nem dos cientistas,
os indicadores escolhidos nao seguiram qualquer principio definido. Os que
ganharam mais aceitaryao foram aqueles que correspondiam a urn conceito
cotidiano de bem-estar e que foram faceis de construir. Assim foram criados
os indices da expectativa de vida em determinada idade, a mortalidade infan-
til, populayao pOl' medico, quota da populayao com acesso a agua potavel,
calorias per capita, taxa de analfabetismo, alunos primarios em relaryao ao
grupo etario etc. Nenhum destes indices, alias, esta livre de problemas de va-
lidade exatamente naquelas regioes que correspondem mais nitidamente aos
chamados paises "em desenvolvimento".

. Expectativa de vida e calculada a partir da idade das pessoas que mor-
reram. Obitos em todas as partes do mundo recebem certa atenryao, de modo
que se confia na contagem certa mesmo em areas com pouca infra-estrntUra
administrativa. Mas ja a idade ao morrer freqiientemente nao pode ser verifi-
cada pela ausencia de documentos.

Calcular a mortalidade infanti! pressupoe 0 registro de todos os nas-
cimentos e obitos infantis. Em areas precarias, tanto rurais comolIrbanas
de deten:ninados paises, onde prevalecem as estruturas familiares frageis, 0

registro de nascimentos em partos fora de urn hospital ou posta desaude
pode nao ocorrer; 0 mesmo ocorre com a morte de crianyas com menos de
urn ana de idade.



· Z~·., • Populm;iio por medico: mesmo se ele fosse calculado por microrregi6es,
e com isto se evitaria a desfasagem inerente a todo meio aritmetico, ainda resta
~ defini~ao local do conceito de "medico". Inclui ou nao enfermeiros e enfer-
meiras, curandeiros etc.?

Quota da popula~ao com acesso a agua potavel: qual e a distancia en-
tre a moradia e 0 local do abastecimento que se considera aceitavel, quais
os termos quimicos de qualidade de uma agua potavel nos diversos paises?

Calorias per capita e urn dos indices mais enganadores. CaIcula-se 0

conteudo calorico da produyao e da importayao de alimentos, dividindo este
total pdo numero de habitantes. Esse indice nao somente nao diz nada so-
bre a distribuiyao dos alimentos, ele tambem nao serve como indicador do
potencial de urn pais de alimentar a sua populayao porque as calorias sac
apenas uma das caracteristicas da alimentayao basica.

Taxa de analfabetismo: ate agora nao hi consenso a respeito do nivel
de conhecimentos necessarios para ser considerado alfabetizado. Mesmo se
num pais houvesse uma definiyao consensual e operacionavel, resta ainda
a pergunta, qual 0 grupo referencial (toda populayao, faixa etaria que cor-
responde it. escola primaria) considerado.

Alunosprimarios em relar;;ao ao grupo etario: 0 indiCe nao mostra qual
a dura~ao da obrigatoriedade da frequencia escolar e de sua realizayao, 0

curriculo da escola, a inscrir;;ao tardia, 0 exodo prematuro, a qualidade da
forma~ao dos professores etc. Os indices de escolarizayao, nos paises "em
desenvolvimento", frequentemente chegam a mais de 100% pela inscriyao
retardada ou pela repetencia.

Mesmo que estes indicadores "parciais" tenham graves problemas de
validade, houve muitas tentativas, especialmente nas agencias intemacio-
nais, de junta-Ios para formar indices mais complexos, tal como em 19740
indice de Drewnowski, em 1979 0 indice da qualidade fisica da vida (PQLI)
de Morris, os indices de crescimento e distribuiyao do Banco Mundial.

Embora 0 indice de Drewnowski nao tenha mais importancia, os tip os
de raciocinio que entram em sua construyao podem ser muito bem ilustra-
dos at raves da sinopse de Leipert e Simonis (1982, p.444-447). Ele usa 27
indicadores parciais que podern atingir determinados niveis e, partindo de
urna concepyao deterrninada sobre desenvolvimento e bern-estar calcula-
se um valor sintctizado para cada pais. Essas conccpy6es inflllen~iam tan-
to a criayao de uma escala de quatro niveis gerais ("nao toleraveI", "insatis-
fatorio", "satisfatorio", "afluencia") como 0 estabelecimento de divis6es em
escalas ordinais e numericas.

o indice de "Qualidade Fisica de Vida" (Physical Quality of Life Index,
PQLI) de Morris era menos ambicioso e seguiu ~ma outra ~losofia: 0 indice
global equivale it media aritmetica entre tres indIces p.arCIaISque descrevem
a expectativa de vida, a mortalidade infantil e a capacIdade. de ler ~ escrever.
Nao ha duvida que os indicadores vitais, tais como expectatIva de vI.da7, mor-
talidade infantil descrevem muito bem 0 bern-estar de urn grupo. Ja 0 anal-
fabetismo" e urn conceito pouco consensual. A capacidade de ler e escrever e
urn pressuposto necessario mas nao suficiente para a participay~o em proces-
sos economicos e politicos. Sangmeister (1984), com 0 seu "Indice de Ne-
cessidades Basicas", prop6e urn passe adiante neste tipo de indice. _

Muita atenyao receberam as tentativas do Programa das Nar;;6es Um?as
para 0 Desenvolvimento (PNUD) de construir indices que ~udesse~ medu 0

desenvolvimento dos 175 paises membros das ~ar;;6es Umdas, tars como 0

Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) e 0 Indice de Pobreza Humana
(IPH).

o IDH e calculado desde 1990 e e composto por: probabilidade de so-
brevivencia ao nascer, taxa de alfabetizayao, durar;;ao media da frequencia it
escola e PIB real per capita. 0 indice varia entre zero e urn. Para determi~-lo
e tornado, para cada urn dos quatro indicadores, 0 valor maximo cons~gUld?
por urn pais "em desenvolvimento" e calculada a relar;;ao com os demals paI-
ses. Finalmente e calculada a media aritmetica dos quatro valores tranfonna-
dos (Sangrneister, 1995, p.24, nota 14). 0 indicador educacional e 0 que re-
cebe mais criticas (Noll, 1997, p.5).

o Brasil e urn pais que regularmente aparece de forma equivocada nas
tabular;;6es pelo IDH. Em 1990, por exemplo, 0 Brasil estava em 10° lugar no
IDH dentro do contexto latino-americano. Ja no PIB per capita ficou em 3°
lugar (Sangmeister, 1993, p.22, ver tabela 9). . .

o Brasil, na tabela 9, encontra-se em companhIa de palses pobres na
America Central em seu desvio negativo do IDH com relar;;ao ao PIB per ca-
pita. Sendo que 0 PIB per capita faz parte do IDH, sac os indicadores par-
ciais que descrevem a situayao da smide e da educar;;ao que contnbuem para a
posi<;ao inferior do BrasiL



TABELA9
Agrupamento dos paises latino-americanos

pelo desvio entre PIB per capita e IDH 1990

Posiy3o na America Latina Diferenyade posiy3o
Pais PIB per capita IDH 1990 PIB per capita - IDH

(1) (2) (2) - (1)
Brasil 3 10 -7
Belize 8 13 -5

EI Salvador 16 19 -3
Guatemala 18 21 -3

Bolivia 21 23 -2
Peru 14 16 -2
Haiti 23 24 -1

Venezuela 5 6 -1
Mexico 6 7 -1

Trinidad e Tobago 1 2 -1
Honduras 20 20 0
Paraguai 15 15 - 0
Panama 11 11 0
Jamaica 12 12 0

Rep. Dominicana 19 17 2
Nicaragua 22 20 2
Argentina ·7 5 2
Equador 17 14 3
Uruguai 4 1 3

Colombia 13 8 5
Guiana 23 18 5

Costa Rica 10 4 6
Chile 9 3 6

Suriname 2 9 7

Em 1990 0 World Development Report teve como tema principal a po-
breza. Nele encontramos reflex6es sobre 0 tema e sobre a metodologia do ciLI-
culo. Os autores inicialmente afiqnam que pobreza nao e a mesma coisa que
igualdade; igualdade existe tanto quando todos os habitantes de urn pais sac
pobres como quando ninguem 0 e. Eles definem pobreza como "incapacida-
de de chegar a urn nivel minimo de vida" (World Bank, 1990, p.26). Para lChe-
gar a uma mensurayao deve-se responder a tres perguntas:

- como se mede 0 nivel de vida?
- '0 que e urn nivel minimo de vida?
- como se pode representar a severidade da pobreza num indice?
Para medir 0 nivel de vida, 0 Banco Mundial usa urn indice de consumo

em preyos de paridade de poder de compra, embora reconheya que as dife-
renyas de preyos entre areas rurais e urbanas podem ser grandes e que as: ne-
cessidades podem variar com a idade das pessoas.

o nivel minimo e nada mais que uma norma bastante arbitraria. Para di-
minuir urn pouco a artificialidade trabalha-se com linhas de pobreza superior
("pobreza", US$ 370) e inferior ("pobreza extrema", US$ 275) que se mos-
traram adequadas·nos estudos de paises reconhecidamente pobres, tais como
Bangladesh, Egito e india.

Para calcular 0 numero de pobres e usado tanto 0 numero de pessoas qiIe
estao abaixo das linhas de pobreza como tar:nbem a "lacuna da pobreza", isto
e, 0 volume de pagamentos de transferencia necessarios para acabar com a
pobreza em relayao ao total do consumo.

A America Latina eo Caribe, em 1985, com estes indices, contavam com
50 miIh6es de extremamente pobres, 0 que equivalia a 12% da populayao. Com
uma transferencia de apenas 1% do consumo total poderia ter sido e!iminada a
pobreza. Incluindo os pobres e os extremamente pobres, havia 70 miIh6es de pes-
soas vivendo na pobreza (1990, p.29). No Brasil nao foi possive! medir 0 consu-
mo, por isso foram usados os valores da renda. Tambem nao foi possivel, por
motivos nao explicitados, calcular a lacuna da pobreza entre 1981 e 1987. Nos
periodos de 1960 a 1980 e 1981 a 19870 Brasil mostrou 0 quadro da tabe!a 10:

TABELA10
Indice de pobreza no Brasil segundo 0 Banco Mundial

Percentual de pobres Nllmero de pobres em milh5es Lacuna
de pobreza (%)

1960 1980 1981 1987 1960 1980 1981 1987 1960 19~0
50 21 19 24 36,1 25,4 23,1 33,2 41 41



o Bailco Mundial, em suas publicac;6es mais recentes, usa urn indicador
harnado "Quota clapopulac;ao que vive com menos de urn d6lar por dia", onde

~ "d61ar" representa uma quantia de dinheiro que equivale it paridade de valor
de compra. 0 Banco Mundial admite que esse procedimento reduz os proble-
mas de comparac;ao, mas nao os elimina (Weltbank, 1997, p.283). Por esse in-
dicador, no Brasil entre 1981 e 1995 a pobreza era de 28,7% (1997, p.247). 0
fato de que a Colombia e a Bolivia, paises considerados pe!o Banco Mundial
mais pobres que 0 Brasil, tenham uma quota de pobres de apenas 7,4% ou 7, 1%,
respectivarnente, mostra que algo nao pode estar certo com 0 calculo do indice.

Sob este titulo se conhece uma colec;ao ja tradicional de indicadores, ini-
ciada em 1964 com 0 primeiro "Manual Mundial de Indicadores Politicos e
Sociais". Urn segundo volume foi editado em 1972 e 0 terceiro em 1982.14

Nele se encontram 359 dados de 153 paises das areas de politica, economia,
financ;as publicas, populac;ao e sociedade. Constam os paises com mais de urn
milhao de habitantes ou membros das Nac;5es Unidas. Os dados foram levan-
tados das agregac;5es feitas nas estatisticas das Nac;5es Unidas.

World Value Survey 1990 a 1993

Este levantamento foi organizado por R. Inglehart (University of Michi-
gan, Estados Unidos), Renate Kocher (Institut fur DemoskopieAllensbach, Ale-
manha) e R. A. de Moor (Tilburg University, Paises Baixos) que formaram The
European Values Group no Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Til-
burg. A coleta de clados foi desenhada para fazer comparac;5es intemacionais
de valores e normas numa grande variedade de areas e para reconhecer mudan-
c;asde valores e de atitudes das massas populares em 45 paises. Os t6picos in-
cluidos sac: trabalho, valores, estilos e objetivos da vida, familia e quest5es so-
ciais contemporaneas. Anteriormente, entre 1981 e 1983, os dois primeiros ins-
titutos conduziram urn cstudo em 22 paises sobre nonnas e valores b:isicos. Os
estudos de Inglehart sobre p6s-matcrialismo deram inicio a esse estudo da mu-
danc;a dos valores sociais em nivel global, mais abrangente e continuo.

obten9ao e tratamento dos dados

Painel socioecon6mico (Alemanha)

o Instituto Alemao de Pesquisa Economica (Deutsches Institut fur
Wirtschaftsforschung, DIW) em Berlim, atraves do Grupo de Projeto "0
Painel Socioeconomico" (Projektgruppe "Das sozio-okonomische Panel,
SOEP), realiza, desde 1984, urn levantamento anual de tipo paine! com ate
14.000 pessoas e distribui os dados em CD. Distribui tambem uma ver.sao
inglesa dos dados, isto e, dos nomes das variaveis e das codificac;5es (GSO-
EP). Os dados de cada levantamento anual estao reunidos em urn arquivo.
Os dados acumulados estao it disposic;ao do usuario a partir do segundo se-
mestre do ana subsequente.

o SOEP consiste em quest5es economicas, mas tambem de dados de in-
teresse sociol6gicoY Trata-se de uma cooperac;ao exemplar entre as ciencias
economicas e sociais. Pelo fato de serem entrevistadas anualmente sempre as
mesmas pessoas, esses dados permitem estudos verdadeiramente longitlldi-
nais. A partir dai pode-se reconstruir biografias de todos os tipos: educacio-
nais, profissionais, de renda, de emprego e de desemprego. Tambem e possi-
ve! avaliar se as expectativas em determinado ano se tomaram realidade no
ano seguinte. Por exemplo, se uma pessoa no ano 1 esperava que a situa<;ao
economica melhoraria no decorrer do ana 2, e possivel conferir se ela real-
mente melhorou sua renda ou nao, e quais as suas expectativas para 0 ano 3.

Outra aplicac;ao importantissima para 0 desenvolvimento da teoria 50-

ciol6gica e a comparac;ao entre atitudes e comportamento. No ambito meto-
dol6gico, a apurac;ao dos dados entra em dimens5es ineditas. Com uma me-
dia de 12.000 entrevistados em 11 ondas anuais realizadas ate agora e com
centenas de variaveis, 0 total dos dados nao pode ser processado por urn Pc.
Dai resulta a necessidade de construir urn jogo de dados individual do pes-

15 Maiores in[ormayoes sc encontram ern lingua inglesa na Intcrnet sob 0 cndereyo http://
W'.vw.diw-berlin.de!soep!. Atraves de um convenio com a Syracuse University os dados com
as etiquetas das variaveis e dos valores das escalas tambem estao disponiveis em lingua ingle-
sa. Eles podem ser obtidos, por urn preyo nominal, tambem por pesquisadores estrangeiros,
em forma de CD depois de firmar urn convenio a respeito. Maiores informayoes na Internet au
por e-mail com:soepmail@diw-berlin.de.

mailto:com:soepmail@diw-berlin.de.


quisador corn as variaveis e os anos a serem tabulados. De urn arquivo espe-
cial sao obtidos 0 identificador da pessoa, as variaveis e os anos, e depois sao
percorridos os arquivos de todos os anos que interessam. Este procedimento
ern SPSS ou outro programa estatistico pode, mesmo ern PC potente, durar
certo tempo. Urn dos maiores problemas logisticos e a identificac;ao das va-
riaveis semelhantes nos divers os anos ou "ondas". Alem de fornecer ampla
documentac;ao, 0 Instituto tambem oferece urn servic;o interativo na Internet,
pdo qual 0 usuario pode escolher as variaveis atraves de indices remissivo e
analitico. Atraves deste programa "SOEP-INFO" na homepage e dada uma
boa oportunidade para 0 usuario, tambem ern ingles, informar-se sobre os
dados. As seguintes perguntas podem ser respomlidas:

- Que variaveis ha, ern que arquivo estao e para quais anos estao dispo-
niveis?

- Quais as variaveis ern determinado arquivo?
- Quais as variaveis disponiveis sobre urn determinado t6pico?
- Conhecendo 0 nome de uma variavel ern urn ano, como se chamam as

variaveis ern outros anos?
- Ern que nivel esta disponivel uma deterrninada variaveI: a nivel da pes-

soa, do domicilio?
- Mudou-se a forma da codificac;ao do decorrer do tempo?
- Quais as freqiiencias de determinadas variaveis?
- Como esta urn retrieval preparado para diversos programas de analise

estatistica para determinadas variaveis?
- 0 numero de observac;6es e suficiente para uma determinada questao?
o SOEP-INFO tambem permite criar arquivos de comandos para pro-

gramas de analise estatistica (SPSS, SAS, TDAe STATA). 0 servidor do Ins-
tituto entao elabora urn arquivo de sintaxe e 0 lanc;a no computador do clien-
te via FTP. Ern seguida e corn poucas alterac;6es eventuais a respeito da loca-
lizac;ao dos dados no computador do cIiente, ele pode irnediatamente iniciar
o processo da construc;ao de seu arquivo de dados. Ern seguida faz as opera-
c;6es conhecidas para tabulac;6es, calculos etc.

Tanto 0 lBGE como os serviyos estatisticos oficiais de outros paises co-
locam a disposic;ao do pesquisador os dados provenientes dos censos e dos
levantamentos corn grandes amostras (por exemplo a PNAD). Estes dados -
ern comparac;ao corn os dos paineis - em principio nao apresentam maiores
problemas de apurac;ao alem de serem arquivos com dezenas ou centenas de

milhares de unidades (domicilios ou pessoas) quando se trata de urn unico le-
vantamento. Como 0 numero de variaveis normalm.ente e menor do que nas
pesquisas cientificas por amostragem e por paineis, 0 processamento com urn
programa como SPSS raramente encontra limites logisticos. As apurac;6es,
alias, podem levar bastante tempo, de modo que e urn born conselho tirar ini-
cialmente apenas uma amostra dos dadosl6 para as inumeras tentativas de ta-
bulac;ao e calculo, ate que, no final desta fase do trabalho, se processe aque-
las tabulac;6es e calculos mais prometedores corn 0 total do dados. Os proble-
mas graves se apresentam tao logo se pretenda elaborar series hist6ricas ou
longitudinais. Nos censos completos - por motivos de confidencialidade dos
dados pessoais - nao existem as variaveis identificadoras para vincular os
dados de divers os levantamentos. Os censos por amostragem (rninicensos),
incluidos os censo demograficos recentes no Brasil, subtraem-se completa-
mente a analise longitudinal ern senti do estrito. Resta a possibilidade de fa-
zer as tabulac;6es transversais, corn variaveis cuja definic;ao frequentemente
foi mudada de urn levantamento para outro.



Discussao de alguns
indicadores brasileiros

Urn indicador puramente brasileiro e 0 salario minimo. la por sua natu-
reza ele e urn indicador "social", mas niio necessariamente urn indicador so-
cial valido. Introduzido ja na epoca de Vargas (Koch, 1994, p.357), sua cons-
truryiio e modificaryiio sempre teve fmalidades politicas, no sentido de disci-
plinar tanto os empregadores como os empregados. As vezes ele era 0 me-
lhor indice de inflaryiio, mas as manipularyoes foram freqiientes. 0 fato de sua
construryiio ter sido incorporada na Constituiryiio de 1988 (art. 7, IV) niio me-
lhorou a situaryiio nem mesmo com 0 dispositivo que determina que seja ~'ca-
paz de atender a .. necessidades vitais basicas (dos trabalhadores) e as de sua
familia com moradia, alimentaryiio, educaryiio, salide, lazer, vestuario, higie-
ne, transporte e previdencia social, com reajustes peri6dicos que the preser-
vem 0 poder aquisitivo, sendo vedado sua vincularyiio para qualquer fim".

Ele era e continua sendo nada mais que urn indicador monetario. E inte-
ressante notar que autoridades socio16gicas como Helio laguaribe no mesmo
ano definiram a linha da pobreza na cas a de dois salarios minimos (l(J.gllari-
be, e colaboradores, 1986, p.64).

Outro exemplo tipico do Brasil siio as tentativas de ranking dos cursos iUIli-
versitirios, algo ilio popular que as revistas comerciais, tais como Playboy (Edi-
toraAbril) as realizam. Tentativas complementares foram feitas por entidades ci-
entificas (Schwartzl11:lI1.1995). 0 indice do NllpCS.atem do ranking da Editora
Abril, baseia-se em mais dois indicadores parciais: 0 lndice de Qllalificaryiio do
Corpo Docente - IQCD - e a avaliaryiioda p6s-graduaryiio realizada pela Capes.

o indice IQCD e calculado da seguinte maneira: multiplica-se 0 nlime-
ro dos doutores por 5, dos mestres por 3, dos professores com especializaryiio



por 2 e dos bachareis por 1; a soma dos produtos e div.idid~ pelo n~mero total
de docentes. 0 indi<;:echega a ter yalores entre 1 (uruversldade so com pro-
fessores do nivel de"bacharelado) ate 5 (todos com doutorado). A Ufrgs, em
1991 obteve urn indice de 2,79 (USP: 4,15). 0 ponto fraco na opiniao de
Sch';artzrnan e a categoria de especializayao, para a qual fora das universi-
dades federais nao ha conceito unico (1995, p.21). Deve-se acrescentar que
as outras categorias tambem tern a sua fraqueza devido ao nivel da universi-
dade na qual os professores obtiveram seus titulos.

Ate certo ponto, estas debilidades estao sendo corrigidas pelo indice dos
professores do regime de tempo integral e a dedicayao a pesquisa. Na Ufrgs,
64,9% estavam com tempo integral e as atividades de pesquisa ocupavam
32,5% do tempo dos professores (USP: 71,8 % e 35,9%).

o segundo indice, aquele do ranking da Editora Abril, se baseia em 10
itens que VaGdesde a "capacitayao dos professores que efetivamente dao au-
las na graduayao" ate a "qualidade de vida cultural, social e esportiva nos cam-
pi" pelo qual se atribui ate cinco "estrelas". Sobre a qualidade dos itens e de
sua avaliayao nao se comunica detalhes. A Ufrgs obteve urn valor medio de
3,15 "estrelas" (USP: 4,06 "estrelas"). Na Ufrgs, 83,9% dos alunos eram de
graduayao (USP: apenas 76,7%).
. . Na avaliayaO da p6s-graduayao, multiplica-se 0 numero de curs os com

conceito "A" por 10 pontos ate os com conceito "E" por dois pontos e divi-
de-se a soma dos produtos pelo numero total de cursos. Aqui vale mencionar
que nao se diferencia entre mestrado e doutorado.

Definiyao de pobreza pe10 IBGE

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) define a linha
de pobreza como sendo meio salario minimo por familia ou unidade domes-
tica. 0 salario minimo deve cobrir as necessidades basicas de urn empregado
e de sua familia, e deve ser adaptado com regularidade (Art. 7, III, Const. de
1988). Contudo, na fixayao do valor do salario minimo, os custos da satisfa-
yao das necessidades basicas de uma familia-padrao tern valor secundario.
Mais importante sac certos parametros da politica economica.17 0 valor do
salario minimo e urn dos indicadores mais importantes da inflayao.

"Os dois argumentos mais recorrentes contra 0 aumento do sahirio minimo sao: a) que estou-
raria 0 or~amento da Uniao, dos Estados e Municipios, que tern grande contingente de funcio-
narios com sal<irioproximo deste valor, e b) que inviabilizaria a Previdencia Social, porque
exacerbaria seus cronicos deficits, uma vez que 0 salario minimo e urn fator decisivo no calcu-
10 dos beneficios.

Ate certo ponto pode ser justificado ignora-Io como indicador valido do
custo de vida de urn empregado, porque na pratica raramente 0 salario efeti-
vamente pago equivale ao salario minimo. As razoes disso podem ser varias:
porque e descontado do salario 0 que 0 empregador paga ao empregado em
forma nao-monetitria, porque os empregados recebem urn multiplo do sala-
rio minimo etc.

A avaliayao da cesta dos bens e serviyos que correspondem as necessi-
dades basicas de uma familia padrao de empregados depende de indices de
preyos do custo de vida que possam ser validos, ate certo ponto, para a media
da populayao. Nao e valida para a populayao pobre, porque ela nao pode com-
prar nos supermercados a preyOS mais baixos. Muitos pobres, aIem disso, co-
brem suas necessidades na economia informal ou at raves de trocas. Essas duas
areas da economia nao estao sujeitas a observayao regular dos mercados pe-
los institutos competentes.

Cabe lembrar que 0 indice de Gini, que e utilizado para compara<;oes
intemacionais e series hist6ricas, tambem nao e de muita utilidade ja que no
caso da distribuiyao de renda, tanto a renda como os seus beneficiarios sac
classificados em escalas cardinais, de modo que as classificayoes sac bastan-
te artificiais ("os primeiros 10% da populayao") e dificilmente podem ser iden-
tificadas na realidade.

Com essas constatayoes nao se pretende deixar a impressao de que a
pobreza nao existe; nao hit duvidas sobre 0 fato que milhoes de pessoas vi-
vem em circunstancias que devem ser caraterizadas como inaceitaveis, ate na
base dos niveis mais humildes de exigencia. Mas existe uma documentac;:ao
estatistica ofieial questionavel que nao perrnite que se estime quantas e, so-
bretudo, quais as pessoas que sac pobres e como se distinguem daquelas con-
sideradas nao-pobres.

fndice de bem-estar em Tolosa e Rocha, 1993

Sem duvida, nas ultimas deeadas, do ponto de vista da eeonomia ma-
cional, ehegou-se a uma polarizayao ou uma distoryao na distribuiyao da
renda. Tolosa e Roeha discutem esse fenomeno at raves da abordagem da
eurva de Kuznets, que nos paises industrializados foi calculada para epocas
mais longas. Ela tcm a forma de um <-U" invertido: no inieio, com uma ren-
da per capita baixa, a desigualdade da distribuiyao de renda e baixa. No
deeorrer do processo de industrializayao, a desigualdade na distribuiyao da
renda aumenta. Quando se ehega a um alto nivel de desenvolvimento, a de-
sigualdade da distribuiyao da renda baixa de novo. Se 0 govemo introdu-



zisse medidas de redistribui9aO de renda na fase ascendente da curva, 0 de-
senvolvimento da economia seria sufocado e, portanto, essas medidas exi-
giriam nao soritente uma forte vontade politica, mas tambem recursos de
grande porte (Tolosa e Rocha, 1993, p.106). Uma politica de redistribui9aO
de renda no Brasil na atualidade encontraria, portanto, graves obstaculos.

Os autores, alias, chamam a aten9aO para 0 fato de que 0 comporta-
mento da curva Kuznets depende muito do nivel de agrega9ao da observa-
9aO.No ambito da economia nacional, e1a pode seguir 0 padriio verificado
nos paises industrializados, mas quando se diferencia por regi6es, tipos de
urbaniza9ao e camadas de renda, esta seme1han9a nao acontece.

Os autores examinam diferen9as regionais e estabelecem indiretamente
uma diferen9a de urbaniza9aO, derivada do fato de que.o Sudeste e 0 Sui
sao mais densamente habitados do que as demais regi6es brasileiras. Para 0

Brasil como urn todo, 0 indice Gini entre 1970 e 1990 oscilou entre 0,62 e
0,63, enquanto no Nordeste, na mesma epoca, ele subiu de 0,59 para 0,64 e
desceu no Sudeste de 0,61 para 0,58. As demais regi6es tiveram urn com-
portamento irregular (Tala sa e Rocha, 1993, p.109).

A parce1a das pessoas atingidas par "pobreza absoluta" no Brasil di-
minuiu de 54,1% em 1970 para 27% em 1990, ou seja, quase pe1a metade.
No Nordeste caiu 26 pontos, mas partindo de urn nivel bem mais alto
(76,8%). Ja no Sudeste a queda foi de apenas 23 pontos, partindo de urn ni-
vel inicial mais baixo (37,7%). No Sui, no Centro-Oeste e no Norte os va-
lores no inicio do periodo eram comparaveis com 0 valor nacional e as que-
das na pobreza foram de 31,37 e 39 pontos percentuais.18

Os autores, no que segue de seu livro, falam da metropoliza9aO da po-
breza, baseando-se apenas em dados que confirmam 0 crescimento total das
areas metropolitanas. Eles nao diferenciam entre as diversas camadas so-
ciais. Tentando identificar as carateristicas economicas dos pobres em 1990,
os autores partem da tese segundo a qual nao basta enumerar os indicado-
res do bem-estar. Precisa -se ainda estabe1ecer urn juizo de valor a respeito
do desvio destes indicadores de urn "padrao ideal ou desejavel" (Tolosa e
Rocha, 1993, p.123). 0 juizo de valor se obtem relacionando os indicado-
res com a tendencia central de determinadas formas de urbaniza9ao. Em
principio este procedimento e bastante adequado, porque 0 juizo de valor
nao se orienta em algum ideal normativo, mas na media regional, 0 que ser-
ve tambem como marco cotidiano de referencia. Os resultados dos autores,
no entanto, nao produzem este efeito.

"Nos quatm levantamentos de 1970, 1980, 1988 e 1990 foi observado urn desenvolvimento cons-
tante. Sempre a por~ao subiu levemente entre 1980 e 1988. Em 1988 foi modificado 0 metodo da
mensurayao. Ate 1980 os resultados eram do Censo, desde 1988 sao da PNAD. Pode-se atribuir
uma validade maior aos levantamentos posteriores, de modo que os valores do final do periodo e
a diminui~ao da parcela dospobres parecem mais confiaveis do que os valores anteriores.

Sabe-se que a participa9ao dos "pobres" na economia em Sao Paullo e
a mais baixa, que 0 trabalho infantil, com 15, I %, e mais alto ~m Curitiba,
que 0 trabalho informal e de 50,7% em Fortaleza, mas entre as mulheres e
de 68,8% no Recife, enquanto 0 subemprego atinge seu nivel maior, de
30,2%, em Salvador. 0 abastecimento de agua e pessimo em Fortaleza; os
esgotos, no Recife e a coleta do lixo, em Belo Horizonte. A freqiiencia a
escola e especialmente baixa em Curitiba e em Fortaleza ha menos domici-
lios com refrigeradores. Nestes resultados nao se detecta uma sistematica.
Tambem os auto res nao a encontram.

Indice de carencias basicas em Albuquerque 1993

Com 0 indice de carencias basicas tentou-se complementar 0 indice de
pobreza critica, que se baseava apenas na renda, mediante a inclusao de in-
dicadores de direitos humanos. Os itens medidos foram:

- a educa9ao, pela freqiiencia escolar dos 7 aos 14 aiJ.os;
- a participa9ao economica, pela presen9a de documenta9ao trabalhista

no caso de urn empregado ou pelos pagamentos a previdencia no caso de
urn trabalhador autonomo;

- a moradia adequada, par ter agua encanadae a posse de urn refri,ge-
rador.

Como indicador parcial e calculado urn indice de renda, tomando a ren-
da familiar per capita dividida par urn quarto do salario minimo. Com este
indicador e determinado se 0 entrevistado pertence ao gropo que por defini-
9ao oficial caracteriza os indigentes (Albuquerque, 1993, p. 64, 91 et passim).

Os valores obtidos foram agregados para as cinco macrorregi6es (Nor-
deste, Sui, Sudeste, Centro-Oeste, Norte) e para as nove areas metropolita~
nas (Sao Paulo, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte,
Curitiba, Rio de Janeiro e Belem). 0 Nordesteficou abaixo da media do in-
dice total e do indice parcial do Brasil. 0 Centro-Oeste ficou abaixo do va-
lor nacional no caso do trabalho e da moradia. Todas as outras regi6es obti-
veram valores maiores que a media nacional (Albuquerque, 1993, p.66)_

Esse resultado nao corresponde as expectativas quanta ao potencial de
discriminayao do indice. Na analise das areas metropolitanas nota-se ainda
que Salvador, Curitiba e Sao Paulo tem valores menores que a media nacional
na maioria das dimens6es do indice. Curitiba, no entanto, tern urn alto va-
lor no indicador parcial de renda,Sao Paulo na situa9ao da moradia e Be-
lem esta com valor baixo no indicador referente ao trabalho (Albuquerque,
1993, p.66).



a autor, de fato, registra essa e outras discrepancias. Ele as interpreta
peIa diferen9a entre os indices de pobreza critica e das carencias basicas,
respectivamente. 0 que falta e uma critica do sistema dos indicadores usa-
dos. Essa, alias, pode ser executada com urn raciocinio simples, quase fol-
clorico.

Com a limita9ao da freqiiencia a escola na faixa de idade estipulada
pela Constitui9ao, 0 ganho e pouco, porque dificilmente ocorrera que uma
crian9a jamais tenha estado dentro de uma escola nestes oito anos de sua
vida. Seria mais importante saber - e facil de determinar - quantos anos e
ate que serie a crian9a freqiientou a escola. Teria sido filcil ponderar tais
dados com val ores locais agregados relativos ao numero de alunos por pro-
fessor e por sala de aula, grau medio de forma9ao dos professores etc.

Enquanto pode ser desejavel, em termos de politica social, que os em-
pregados tenham documentos trabalhistas villidos e que os autonomos pa-
guem contribui90es a previdencia social, a realidade da economia infeliz-
mente e outra. Quem trabalha "informalmente" ou quem nao confia 0 seu
futuro a previdencia social falida pode, talvez exatamente por isso, conse-
guir uma renda maior do que aquela definida como linha de pobreza. Esse
indicador talvez reflita de modo valido a posi9ao no sistema da politica so-
cial, mas nao a participa9ao economica e nem a pobreza.

Nao ha duvida que agua encanada e a posse de urn refrigerador indi-
carn determinado nivel de higiene na moradia. Mas se Recife e Curitiba con-
s~guiram classifica90es vizinhas (2° e 3° lugar) e Porto Alegre e Belem a
mesma posi9ao no centro da escala (Albuquerque, 1993, p.66), outros fato-
res devem ter tido influencia sobre a situa9ao da moradia. Levando-os em
consider~9ao, eventualmente seria possivel obter uma descri9ao mais vali-
da da situa9ao de moradia.

Em seguida 0 autor procura encontrar uma maneira para medir a "ex-
clusao social" que elimine as discrepancias entre os dois indicadores menci-
onados. Ele 0 faz mediante uma simples opera9ao: calculando a media arit-
metica dos valores obtidos em cada indicador. Adequadamente 0 autor observa
que se trata de uma media ponderada, porque a renda foi dado peso dois. Mas
ele nao explica por que essa opera9ao deva ser uma mensura9ao valida da
exclusao social, nem orienta sobre como se deve ler os resultados obtidos.

E interessante notar os resultados sobre as correla90es entre os diver-
sos indicadores. Familias pobres

- tem mais membros;
- dcpcndcm mais da renda do chefe da familia;
- mais freqiicntemente tem chefe de familia feminino, de cor preta ou

parda;
- seus chefes mais freqiientemente exercem atividades profissionais

inforrnais;

- e mais freqiientemente tern um nivel educacional mais baixo do que
as familias menos pobres (Albuquerque, 1993, p.72).

A maior parte das caracteristicas dos pobres-corresponde aquelas dos
pobres de outros paises ou de outras epocas. Para idenficil-Ias teria bastado
ler a literatura sociologica existente sobre 0 assunto, ja que esta pesquisa
tambem nao nos informa a respeito da pergunta sobre.quantos excluidos hil.
a autor estima, sem especificar as bases da estimativa, que osexcluidos sac
40 milhoes de pessoas (Albuquerque, 1993, p.75).

Indice de mobilidade em Pastore e Haller, 1993

Urn tipo de abordagem que ultrapassa a area dos dois estudos que aca-
bamos de discutir encontra-se no soci6logo paulistano Jose Pastore. Com seu
indice de "mobilidade social" ele nao somente tematiza a passagem de urn
status a outro, mas tambem promete resolver problemas de ordem sociopoli-
tica atraves da determina9ao de sua freqiiencia. "A possibilidade de subir na
estrutura social tern sido considerada como urn importante redutor de tensoes
sociais". A mobilidade social seria "uma especie de anestesico numa socie-
dade desigual" (Pastore e Haller, 1993, p.25).

Durante decadas 0 Brasil teria sido urn pais de alta mobilidade social
ascendente. Este quadro alterou-se ligeiramente em meados dos anos 70. Em
1973, a parcela dos que haviam experimentado uma mobilidade social ascen-
dente perfazia a metade da popula9ao. Ate 0 ana de 1988 esta por9ao teria
caido para 27,3%. No mesmo periodo duplicou-se a mobilidade descenden-
te, especialmente a mobilidade descendente intergeracional, isto e, a perda do
status atingido pelos pais (tabela 11).

TABELA 11
Padroes de mobilidade social- PNAD 1973 a 1988

Intergeracional Intrageracional
Tipo

de Mobilidade 1973 1982 1988 1973 1982 1988

Ascendente 47,1 39,9 37;4 54,2 26,1 27,3

Imobilidadc 41,6 32,4 35,2 41.9 69,4 67,0

Descendentc 11,3 27,6 27,3 3,9 4,5 5,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



A novidade da queda na propor~ao dos que ascenderam e do aumento
da propor~ao dos que desceram, os autores acrescentam a seguinte pergunta:
o que pode acontecer com grupos que experimentaram urn grande volume
de ascensao social no passado, e agora veem-se impedidos de continuar su-
bindo e sao, ao mesmo tempo, convidados pela comunica~ao generalizada para
se organizar e reivindicar (Pastore e Haller, 1993, pA2)?

A pergunta, aparentemente, e sociologicamente bem formulada. Mas
falta a resposta. Analisando mais de perto os valores numericos da tabela, a
ratio pela falta da mesma fica evidente. A pergunta baseia-se numa simplifi-
ca~ao na descri~ao das tendencias em forma agregada. Ao serem analisadas
as mudan~as por camada social e os chamados "nichos da mobilidade social",
observa-se que exatamente naquela fronteira que mais interessa, isto e, entre
as classes sociais baixa superior e media inferior, 0 desenvolvimento corre
contra a tendencia gera!. Aqui a propor~ao dos que ascenderam aumentou de
17,4 para 22%, enquanto a propor~ao daqueles que descenderam diminuiu de
9,5 em 1973 para 2,6% em 1982 e subiu novamente para 4,6% em 1988. Nas
diversas fronteiras entre camadas sociais se acham tendencias diversas. Exis-
tern, alem disso, criticas de ordem metodol6gica.

- nao se trata de urn estudo de painel (longitudinal) mas de tendencia
(transversal);

- nao foram entrevistadas as mesmas pessoas, mas os integrantes de tres
amostras semelhantes;

- nao foi considerado 0 erro de amostragem.19

Mais importante e a observa~ao a respeito do instrumental usado para
classificar 0 status dos entrevistados e de seus pais. A propor~ao daqueles
que estavam na classe social baixa inferior em 1988 representava apenas urn
ter~o do valor de 1973: enquanto eram 32% em 1973rem 198-8 eram ape-
nas 11%. Nao hi duvida que 0 nivel de vida melhorou naqueles 15 anos.
Mas isto nao significa que as rela~oes de status tenham sido alteradas no
mesmo volume. 0 pobre, em 1988, pode ter tido televisao em vez do radio
que tinha em 1973. Mas 0 seu patrao entrementes tinha dois carros ao inves
de urn s6. Pode-se esperar que urn pais como b Brasil tenda a desenvolver-
se rumo a uma sociedade de classe media nivelada (Schelsky) como os pa-
ises industrializados, mas a afirma~ao de que a classe media no Brasil te-
nha aumentado de 42,2 para 57,4% (Pastore e Haller, 1993, p.36) pode bem
ser produto de urn artificio da pesquisa.

Diferenya etnica em Silva 1993

Atraves de uma boa abordagem, Nelson do Valle Silva (1993) tentou
provar que a populayao preta era mais fo~emente atingida pela pobreza.
Como no caso de outros desenhos de pesqUlsa, como por exemplo em Lo-
vell (1991), 0 autor tentou quantificar a influencia de todos os fatores co-
nhecidos nao ligados a questao etnica, e denominou a diferenya nao escla-
recida como racismo. Tais desenhos, de fato, correspondem ao estado da arte
da pesquisa empirica.. , . .._ . .

No estudo de Silva fO! calculada uma medIa de frequencIa a escola de
8,83 anos para a populayao geral; para os pretos ela era de apenas 5,4 anos e
para pardos, 6,41 anos. (1991, p.l92). Adiferenya de 2,89 anos entre pretos e
brancos pode ser repartida, segundo urn modelo de Jones e Kelley, em duas
partes: uma se baseia em carateristicas que nao tern nada a ver.com a cor ~a
pele (ser criado em ambiente rural, nivel escolar e status profisslOnal dos ~aIS
etc.); e outra, nao explicclvel, que no caso perfaz 1,89 anos ou ~5% da dif~-
renya, pode ser atribuida a fatores nao-raciais. Portanto, conclUl-se que seJa
de urn ano a menos 0 tempo que os pretos freqiientam a escola puramente por
serem pretos. A diferenya racialmente motivada entre branco e pardo e de I,?
anos (1991, P .181). Silva admite que nao foram controlados outros fatores tais
como habilidade intelectual e caracteristicas de comportamento, de modo que
se deve interpretar os resultados com certo cuidado. .

Com 0 mesmo metodo calculou-se a influencia sobre a renda. 0 estudo
mostrou que a experiencia profissional, a forma~ao recebida e as tradi<;oes
familiares podem ser melhor aproveitadas pelos brancos do que pelos pretos.
Eles, portanto, sofrem uma discrimina~ao na renda de 36% em relayao aos
brancos; para os pardos ela e de 21% (1991, p.194).

A qualidade de vida em Almeida 1997

No Brasil sura-em cada vez mais freqiientemente tentativas de calcular
b . A" •

indices compostos a partir dos dados fomecidos pelas agenclas estatIstlca.s,
referidos a microrregioes tais como os municipios. Almeida (1997) constrUlu
o "indic':: de qualido...:: de \'ida do Rio de Janeiro" (IQV-UfF). Foram usndos
18 indices parciais, cad a urn deles padronizado em p~rcentuaI~ ou partes por
mil- por exemplo: percentual de matriculados noensmo de pn,?eIro gr~u em
rela~ao a populayao em idade escolar (entre 5 e 14 anos) ou leitos hospitala-
res por grupos de mil habitantes - ou em outras relayoes - por exemplo: "ra-



zao entre a soma da populac;;ao de zero a 14 anos e com 60 anos e mais e a
populac;;ao entre 15 e 59 anos"- (Almeida, 1997, p.30). Depois foi calculada
a media simples para grupos de subindices, tais como: para "Saude", a media
simples dos indices de leitos e de medicos por mil habitantes e 0 inverso do
numero dos casos de doenc;;as infecciosas e parasitarias por mil habitantes,
excluindo aAlDS. No final foi atribuido 0 peso dois para os subindices com-
postos de educac;;ao e saude, enquanto os demais nao foram ponderados. So-
bre esses pesos 0 autor acrescenta uma observac;;ao apenas a respeito da edu-
cac;;ao, limitando-se a dizer que "ela e urn fator importante". A importincia,
segundo observa 0 autor, se deve a que "existe uma relac;;aoforte e signifi-
cante entre maiores niveis de renda." (1997, p.32). Ora, exatamente essa se-
ria uma ratio para nao dar peso elevado a esse subindicador, sendo que as
correlac;;6es internas dos indices parciais levam a dar uma enfase maior it edu-
cac;;ao. a fato de usar a media aritmetica simples para compor os subindices
nao e justificado pelo autor. as resultados podem mostrar certa plausibilida-
de, diferenciando bem os divers os municipios do Estado do Rio de Janeiro.
Como faltam os calculos de correlac;;6es internas e ponderac;;6es de ordem mais
te6ricas, a aplicac;;ao deste procedimento tern importancia puramente local.

A discussao de alguns indicadores nacionais e internacionais mostrou
que os indicadores sociais nao sao faceis' de calcular. Tanto sobre sua con-
cepc;;ao, como sobre sua operacionalizac;;ao continua a haver vivas discus-
s6es na comunidade cientifica. Urn born indicador social des creve de for-
ma valida 0 que pessoas reais realmente fazem e pensam e por sua indepen-
dencia da comunicac;;ao no sistema politico ele pode ser urn corretivo mais
eficiente que a chamada "opiniao publica". Urn born indicador social, por
outro lado, raramente e facil de ser entendido em sua construc;;ao: para que
possa descrever fenomenos sociais altamente complexos, ele precisa de uma
complexidade interna correspondentemente alta. as pr6prios cientistas so-
ciais devem assumir a responsabilidade nao somente na construc;;ao dos in-
dicadores sociais como tambem sobre 0 seu uso na comunicac;;ao social. Em
ambas as tarefas, uma infra-estrutura das ciencias sociais em niveis nacio-
nal e internacional sc mostrou dc altissima importancia. Ela, por lIm lado,
exige 0 discurso interne na cOl11unidadecientifica das ciencias sociais, e pro-
videncia a esta, por outro lado, a base para entrar nas disputas e nos discur-
sos com outros sistemas sociais.
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