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Diferenciação de Produto Modelo de Hotelling Modelo de Salop

Modelos de Variedade Ideal

Vamos agora olhar os outros modelos de diferenciação de
produtos

Os chamados “modelos de variedade ideal”.

A ideia é que cada consumidor possui um produto que seria o
mais próximo dentro do seu espaço de preferências.

Por enquanto, vamos supor que a localização destes
produtores no espaço é dada.

E dada esta localização, como são determinados os preços.
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Modelo de Hotelling

O primeiro destes modelos é o Modelo de Hotelling, às vezes
denominado “modelo da cidade linear”.

Vamos supor que exista uma cidade com apenas uma rua de
comprimento 1, ao longo da qual todos os habitantes moram.

Os consumidores estão localizados nesta rua com uma
densidade uniforme, ou seja, existe 25% da população vivendo
nos endereços entre 0 e 0.25.

Vamos supor duas pizzarias (idênticas!) localizadas em a e
1− b.

As pizzarias possuem uma função custo total igual a
C (q) = c × q
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Modelo de Hotelling – Continuando

Cada consumidor compra apenas uma unidade de pizza e
incorre em custos de transporte que são quadráticos na
distância necessária para se viajar à loja.

Por exemplo, o consumidor localizado em x e compra da loja
1 recebe utilizade u − p1 − t(a− x)2

Esse é um jogo em dois estágios em que:

A localização é escolhida em um primeiro estágio.
Preços escolhidos no segundo estágio.
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Modelo Hotelling

Vamos começar resolvendo o jogo do segundo estágio, ou
seja, para dadas localizações, encontramos o preço ótimo.

Para isso, vamos achar o endereço do cara que está
exatamente indiferente entre as duas lojas.

Os caras à esqueda compra de 1 e os outros à direita da loja 2.

Vamos fazer isso no próximo slide
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Consumidor Indiferente

u − p1 − t(a− x)2 = u − p2 − t(1− b − x)2

x = a +
1− a− b

2
+

p2 − p1
2t(1− a− b)

(1− x) = b +
1− a− b

2
+

p1 − p2
2t(1− a− b)

A demanda pelas duas firmas é:

q1(p1, p2) = a +
1− a− b

2
+

p2 − p1
2t(1− a− b)

q2(p1, p2) = b +
1− a− b

2
+

p1 − p2
2t(1− a− b)
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Hotelling - FMR

A partir daqui a gente deriva a função melhor resposta.

Lembrando que πi = (pi − c)qi (p1, p2)

Derivando isso com relação ao preço da própria empresa,
temos para a empresa i :

FMRi (pj) = at(1− a− b) +
t(1− a− b)2

2
+

pj + c

2

Claudio R. Lucinda Aula 07
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Hotelling

Preços de equiĺıbrio a seguir.

Note-se que eles são condicionais a a e b, ou seja, são do
segundo estágio do jogo.

Novamente temos o resultado que, com diferenciação de
produto, temos preços acima dos custos marginais.

p1(a, b) = c + t(1− a− b)

(
1 +

a− b

3

)
p2(a, b) = c + t(1− a− b)

(
1 +

b − a

3

)
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Hotelling

Este resultado não é robusto.

Caso tenhamos algumas alterações nas premissas deste
modelo, o equiĺıbrio não se mantém.

Caso tivéssemos o jogo sequencial deste aqui, as empresas se
moveriam em direção aos extremos.

Caso os custos fossem lineares na distância, o equiĺıbrio seria
diferente.

Caso os preços estivessem fixos, o equiĺıbrio seria com as
empresas no meio e preços iguais.

Caso as empresas escolhessem preços e quantidades, não
haveria equiĺıbrio.

Vamos ver outro modelo com conclusões mais robustas.
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Modelo de Salop – Cidade Circular

Vamos supor que os consumidores estão uniformemente
localizados em um ćırculo com circunferência 1.

O consumidor demanda uma unidade e recebe utilidade igual
a u − p − t|d |, quando |d | é a distância viajada.

A função custo é C = F + cq. Uma vez que elas estão no
mercado, elas podem mudar de localização sem custos.

O equiĺıbrio de mercado é determinado pela livre entrada: As
empresas entram no mercado até os lucros chegarem a zero.
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Modelo de Salop

Novamente, jogo em dois estágios:

No primeiro, as empresas escolhem entrar e onde se localizar.
Geralmente o foco é em se o processo de entrada leva em
equiĺıbrio variedade demais ou de menos, em relação ao “ótimo
social” onde os custos de produção e transporte são
minimizados.
Competição de preços no segundo estágio

Para simplificar o primeiro estágio, vamos supor equiĺıbrios
simétricos: se N empresas decidem entrar, elas se localizarão
equidistantes umas das outras, ou seja há uma distância de
1/N entre elas.
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Segundo Estágio

Competição por preços, equíıbrio simétrico em que
p1 = p2 = · · · = pc

A firma i possuem apenas dois competidores, aqueles
localizados à esquerda e à direita dela, os dois cobrando o
preço p. Se a empresas cobrar um preço pi , qual é a sua
demanda?

Do mesmo jeito que antes, vamos achar a localização do
consumidor indiferente

u − pi − tx = u − p − t(1/N − x)

x =
p − pi + t/N

2t
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Salop

A demanda da empresa i é dada por:

di = 2x =
p − pi + t/N

t

E a função lucro é dada por:

(pi − c)

(
p − pi + t/N

t

)
− F

Estabelecendo um preço simétrico igual a:

p = c + t/N
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Salop

Primeiro estágio: quantas firmas entram?

Sabemos que, em um equiĺıbrio simétrico, todas as firmas
cobram p = c + t/N

A demanda por firma é 1/N e os lucros são
(p − c)(1/N) = t/N2 − F

O número de firmas no mercado em livre entrada Nc é o que
satisfaz a condição de equiĺıbrio em livre entrada.

t/(Nc)2 = F → Nc =

√
t

F

O que implica que o preço vai ser pc = c +
√
tF .
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Salop – Variedade ótima

A variedade socialmente ótima é o N que minimiza os custos
totais de produção e transporte.

min
N

N

([
2

∫ 1
2N

0
txdx

]
+
[
F +

c

N

])
= min

N

t

4N
+ NF + c

Isso implica em N = 1
2

√
t
F = N

2

Os lucros são positivos e iguais a 3F

Ou seja, há entrada excessiva no equiĺıbrio competitivo de
mercado em relação ao ótimo social.
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Observação

Notem que os custos de transporte totais são t
4N ,

decrescentes em N.

Isso implica que os custos de transporte são maiores no ótimo
social do que no ótimo competitivo.

Isso decorre do fato que na margem vc tem que equilibrar o
custo adicional de mais uma empresas (custo fixo) com o
benef́ıcio marginal de mais uma empresa no mercado
(economia de deslocamento).

Paper Berry e Waldfogel (2009)
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Estudo de Caso – Transmissão de Rádio

Mercado americano, muito menos regulado.

O negócio dessas rádios é a “venda” de publicidade

A entrada tem dois efeitos:
1 Business Stealing: A rádio nova rouba anunciantes de rádios

instaladas (puxando o preço do anúncio para baixo).
2 Market Enhancing: Atendendo a mais nichos de mercado,

aumenta a demanda e a demanda por anunciantes

Se o primeiro efeito domina – como é o cado do modelo de
Salop – você tem entrada excessiva.

Não dá pra quantificar os benef́ıcios que os consumidores
derivam da programação de rádio.

Mas é posśıvel quantificar quanto os consumidores estariam
dispostos a pagar pela programação para superar os efeitos de
Business Stealing da entrada?
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Berry e Waldfogel 09
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Berry e Waldfogel 09 – II
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Conclusões Gerais

Três prinćıpios básicos:

Máxima Diferenciação como forma de contrabalançar a
competição por preços
Mı́nima Diferenciação quando não há competição por preços
Livre entrada com diferenciação de produtos pode levar a um
resultado socialmente ineficiente.
Implicação: de um ponto de vista social, os esforços das firmas
em se diferenciarem pode ser socialmente desnecessária.
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