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Introdugao 

O Menor da Concentragao de Ginl, sugeri- 
do por Hagerbaumer (1977), fornece uma me- 

dida util para analisar a posigao relativa do 

segment© populacional mais pobre dentro 

da distribuigao total das rendas. Na segao 
1 apresentamos uma descrigao geral da me- 

dida, para na segao 2 efetuarmos a sua apli- 

cagao a dados relatives as declaragoes de 

renda das pessoas fisicas do Brasil. A ulti- 

ma segao conclui a analise com comenta- 

rios de ordem geral. 

1 O Menor da Concentragao de Gini 

O desenvolvimento do Menor da Concen- 

tragao faz uso de alguns conceitos que me- 

recem ser abordados aqui, antes de mais 

nada. A curva de Lorenz para uma dada 

distribuigao de renda e o indice de Gini, 

desta obtido, sao, por exemplo, componentes 

que entram diretamente na derivagao do 
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Menor da Concentragao. Vejamos, pois, 

cada urn destes conceitos por seu turno. 

Suponhamos que as rendas (ou faixas de 
renda) sejam organizadas por ordem cres- 

eente dos seus valores. Se as percentagens 

acumuladas de tais rendas forem medidas 

no eixo vertical, com as correspondentes 

percentagens acumuladas das pessoas me- 

didas no eixo horizontal, entao a ligagao dos 

pontos assim obtidos produzira a chamada 

curva de Lorenz. A figura 1 apresenta as 

curvas de Lorenz para as distribuigoes de 

renda das declaragoes das pessoas fisicas, 

no Brasil, entre os anos de 1968 e 1974(1\ 

as quais serao usadas na analise da proxi- 

ma segao. 

(1) Dados mais recentes nao foram utilizados 
na analise em virtude de uma drastica re- 
dugao no numero das declaragoes a par- 
tir de 1974. Mais precisamente o numero 
de declaragoes em 1974, 1975 e 1976 foi, 
respectivamente (em milhoes): 13,2; 4.9 e 
5,4. Ver Anuario Economico-Fiscal do Mi- 
nisterio da Fazenda (varios anos) para de- 
talhes. 
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FIGURA 1 
CURVAS DE LDRENZ PARA DISTRIBUICOES DE REMJAS DOS 

DECLARANTES ENTRE 1968 E 1974 
1 BRASIL 
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Obs. Os deslocamentos das curvas para a direita acompa- 
nham a sequencia dos anos. 

A curva de Lorenz serve de base para a 
derivagao do mdice de Gini que, na figura 1, 

e dado pela razao da "area entre a curva de 

Lorenz e a linha de45 graus" e a "area sob a 

linha de 45 graus" Obviamente, a linha 

de 45 graus mostra uma distribuigao perfei- 
tamente eqiiitativa, quando o mdice de Gini 

assumiria o valor zero. Por outro lado, o va- 

lor maximo, de um, seria obtido quando a 

curva de Lorenz coincidisse com a linha 011, 

TABELA 1 

fNDICE DE GINI E MENOR DA CONCENTRA 

QAO DE GINI PARA DADOS DAS DECLARA- 

QOES DO IMPOSTO DE RENDA DAS PES- 
SOAS FfSICAS NO BRASIL 

Ano fndice de Gini Menor da Con- 

centragao 

1968 0,463 0,567 

1969 0,506 0,568 

1970 0,542 0,567 

1971 0,613 0,656 

1972 0,628 0.626 

1973 0,711 0,676 

1974 0,749 0,713 

situada abaixo da linha de 45 graus. Isto e, 

uma unica pessoa se apossaria de toda a 

renda. Os mdices de Gini calculados a par- 

tir dos dados das declaragoes do imposto de 

renda das pessoas ffsicas no Brasil encon- 

tram-se na tabela 1, e servirao tambem co- 

mo subsidio para a analise da proxima se- 

gao. 

Um outro conceito util no desenvolvimen- 

to do Menor da Concentragao e o chamado 

dual do mdice de Gini. O dual de uma me- 

dida de concentragao pode assim ser enten- 

dido <jveja Souza (1977) [►. Considere-se 

uma situagao onde haja uma socializagao 

parcial da renda total da populagao, com a 

fragao d, desta populagao, nada recebendo, 

enquanto que os indivfduos da fragao 1-d se 

apossam eqiiitativamente da renda total. A 
socializagao deve ser efetuada de tal manei- 

ra que o valor do mdice nao se altere entre 

os dois estados (i.e, antes e apos a so- 

cializagao). A fragao d assim obtida seria 

o dual da concentragao. Vejamos agora como 

esses tres conceitos entram na derivagao 
do Menor da Concentragao de Gini. 

Na figura 2 temos a curva de Lorenz (linha 

pontilhada) de uma dada distribuigao de ren- 
da, cujo indice de Gini e G(2). O seu dual 

poderia ser representado pela curva OGA. 

Notemos que a fragao abaixo de G nada 

recebe, enquanto aquela acima de G rece- 
be toda a renda, com os membros se apro- 

priando equitativamente da renda total. Te- 

mos, portanto, a caracterizagao do dual da 

medida cujo valor e claramente G, ou seja, 

o dual do indice de Gini e o proprio mdice 

de GiniO). 

(2) O restante desta segao e a seguinte ba- 
seiam-se em ROSSI (1981 b). 

(3) Uma prova simples seria como se segue. 
Sendo a ^irea do triangulo GCA na figura 
2 dada claramente por (1 — G) 2 segue-se 
que o triangulo OGA tern 5rea de G/2 (i.6, 
0,5-[(1-G) -r 2]). Portanto, a curva de 
Lorenz OGA tern indice de Gini G 
[i.d, (G/2) h- 0.5). 
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FI6URA 2 

MENOR DA CONCENTRAfAO DE GINI = D/(D + H) 
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Nao e diffcil de se perceber que a curva de 

Lorenz OGA e, entre todas as curvas de 

mesmo indice de Gini, a que maximiza a fra- 

gao da populagao com renda nula. Por ou- 

tro lado, a curva de Lorenz OBA, com o 

mesmo mdice de Gini que aquele dado pela 

curva OGA (notemos que OG = AB), mos- 
tra uma situagao onde todos os individuos, 

exceto o mais rico, se apropriam de maneira 

eqiiitativa da fragao BC da renda total. Por- 
tanto, as curvas OGA e OBA se constituem 

nas duas formas opostas extremas dentre 

todas as curvas c|e Lorenz pertencentes a 

mesma famflia (i. e, com mesmo indice de 

Gini G). Obviamente, a linha pontilhada na 

figura 2 e tambem urn membro de tal fa- 

miiia. 

£ interessante notar que, com excegao 
das duas curvas extremas (OGA e OBA), to- 

das as demais cortarao o triangulo OG/. 

Como as duas formas extremas podem ser 

interpretadas como a mais favoravel (caso 
de OBA) e menos favoravel (caso de OGA) 

aos pobres, entao uma medida da posigao 

relativa deste grupo podera ser obtida da 

razao das duas areas dentro do triangulo 

OG/ que sao separadas pela curva de Lorenz 

observada (linha pontilhada). 0 Menor da 

Concentragao de Gini mede, na verdade, a 

razao de tais areas. Vale dizer: 

M = D/B (D 

onde D e a area, dentro do triangulo OG/, 

entre a curva pontilhada e a curva extrema 

OBA, com B{= D + H. na figura 2) sendo a 

area do triangulo OG/. 

£ facil de demonstrar (e. g., Hagerbau- 
mer, 1977) que B tern area dada por: 

B =G(1 - G) -i- 2(2 - G) (2) 

Quanto a estimagao da area de D, ha va- 

rias maneiras de obte-la. Por exemplo, o pro- 

cedimento aqui adotado nas estimagoes efe- 

tuadas com dados relatives aos rendimentos 

das pessoas fisicas no Brasil, foi como se 

segue: primeiramente ajustou-se por Mfni- 

mos Quadrados Ordinaries a fungaoO) 

V = aXb para cada tres pontos consecutivos 

da curva de Lorenz ate que esta interceptas- 

se a fungao da reta OGA que e claramente 

dada por: 

'■ G X 
Y —   1 ——, para X ^ G. 

1-G 1-G (3) 

Uma vez determinadas as coordenadas do 

ponto de intersegao das duas curvas (i.e, da 

curva de Lorenz com a reta OGA determi- 

nou-se entao a area sob a curva de Lorenz a 

esquerda de tal ponto. Apos subtrairmos a 

area GEF (veja figura 2) obteve-se a area de 
D, que consequentemente permitiu a estima- 

gao do indice M, cujos resultados encon- 

tram-se na tabela 1. Notemos que o indice 

assume valores entre zero e um, conforme 
seja a situagao mais favoravel ou menos fa- 

voravel aos grupos populacionais mais caren- 
tes. 

(4) A escolha de tal fungao foi decidida em 
vista da sua simplicidade. Entretanto, for- 
mas funcionais altemativas poderiam ser 
utilizadas como, por exemplo, a fungao po- 
iinominal adotada por HAGERBAUMER 
(1977). 
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Parece claro que o Menor da Concentragao, 

quando usado em combinagao com o mdice 

de Gini, podera fornecer importantes infor- 

magoes quanto ao estado da distribuigao. 

Por exemplo, duas distribuigoes de renda 

com, aproximadamente, mesmo mdice de Gi- 

ni poderiam apresentar situagoes bastante 

distintas quanto a distribuigao na escala infe- 
rior da renda. Tal situagao seria detectada 

pelo Menor da Concentragao. Mesmo em 

situagoes onde o mdice de Gini se apresen- 
tasse variavel ainda assim o uso combinado 

deste indice com o Menor da Concentragao 

poderia ser util para analisar o comporta- 

mento da distribuigao nas camadas de ren- 

da mais baixas. Este fato decorre das se- 

guintes constatagoes. Primeiramente, e fa- 
cil verificar que B crescera inicialmente com 

G, ate atingir o seu valor maximo quando 

G = 0,586, para em seguida decrescer. E, 
por outro lado, M crescera conquanto que a 

taxa de variagao de D supere aqueia de 

dD dB 
B (i.e, dM > 0. se, e somente se, > , 

D B 

onde d signifies variagoes diminutas). Ve- 

jamos, pois, como tais informagoes podem 

ser utilizadas na analise do comportamento 

da distribuigao de renda das pessoas fisicas 

no Brasil entre 1968 e 1974. 

2. Aplicagao a Dados de 

Distribuigao de Renda 

Do comportamento dos indices de Gini e 

do Menor da Concentragao, apresentados 

na tabela 1, talvez se possa sugerir a se- 
guinte interpretagao: 

a. Considerando-se o comportamento do 

indice de Gini ate o ano de 1970, con- 

clui-se que a area de B deve certamen- 

te ter aumentado gradativamente at6 
aquele periodo (notemos que B atinge 

^rea maxima quando G = 0,586). Mas 

como o valor do indice M permaneceu 

aproximadamente inalterado naquele pe- 

riodo, entao, em vista da expressao em 

(1), D deve ter crescido na mesma pro- 

porgao que B. Portanto, parece razoa- 

vel concluir que o deslocamento pa- 

ra a direita da curva de Lorenz ocorre 

com a mesma intensidade ao longo de 

toda a sua extensao. Tal resultado 6, 

alias, confirmado pela inspegao visual da 

figura 1. 

b. Entre 1970 e 1971, houve um aumento 

apreciavel do indice de Gini, mas o va- 

lor de B permaneceu aproximadamente 

constants. Como, entretanto, o indice 
M aumentou dramaticamente no perio- 

do, tal fato s6 seria possivel devido a 

um aumento em D. Portanto, o deslo- 

camento para a direita da curva de Lo- 

renz deve ter sido mais intense na sua 

parte inferior. Isto e, o aumento obser- 

vado na desiguaidade da renda foi devi- 

do sobretudo a uma relativa deteriora- 

gao na posigao das classes de renda 

mais baixa. Uma vez mais, a figura 1 

confirma tal resultado. 

c. Como, por outro lado, B decresceu en- 

tre 1972 e 1974 (ja que se encontra alem 
do seu ponto de maximo) e M aumen- 

tou no periodo, entao D deve ter, na 

melhor das hipoteses, decrescido rela- 

tivamente menos que B, Portanto, o 

deslocamento da curva de Lorenz para 
a direita, mais uma vez, ocorre com 

maior intensidade na sua parte inferior. 

Isto 6, temos mais uma deterioragao na 

posigao relativa do segment© popula- 

cional mais pobre. A figura 1 confirma, 

novamente, tal resultado. 

Observagoes Finals 

As conclusoes apresentadas acima, de 

que houve um agravamento na posigao re- 

lativa dos segmentos populacionais mais 

pobres, precisa, na verdade, ser qualificada. 

Como a base dos dados utilizados na nossa 

analise caracteriza-se por uma r^pida expan- 

sao no periodo entre 1968 e 1974 (mais pre- 

cisamente, em milhoes: 4,4; 6,3; 8,1; 9,6; 
10,6; 11,7 e 13,2, respectivamtente) seria ne- 

cess^rio investigar se tal nao seria o resul- 

tado, simplesmente, do influxo de grandes 
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contingentes dos segmentos populacionais 

mais pobres que, apesar de sempre presen- 

tes, nao estariam sendo captados pelos da- 

dos dos primeiros anos da serle aqui consi- 

derada. Obviamente os valores do Menor 

da Concentragao captam os deslocamentos 

das curvas de Lorenz mas nao os explicam. 

Nem e nosso propdsito explicar tais deslo- 

camentos aqui(5). 0 objetivo da aplicagao 

acima e tao somente a ilustragao do uso do 

Menor da Concentragao de Gini. 

(5) Para uma investigagao tentativa para ex- 
plicar tais deslocamentos ver ROSSI (1979) 
e para uma analise exploratoria das cau- 
sas da concentragao observada ver ROSSI 
(1981a). 
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