


> Principios bSsicos

e idosos, famosos e desconhecidos.
i Existem vendedores de liwos, reunides

de neg6cios e algumas entrevistas de

€mprego. Mas, principalmente, os eco-

tromistas se refnem para falar e ouvrr.

Durante o periodo de maior movimen-

tO podem ocorrer 60 ou mais apresen-

tatdes simultaneamente sobre questoes

que variam da crise no mercado filan-
ceiro atd a decisio de quem cozinha em

uma familia de dois assalariados.

O que essas pessoas tem em co-

mum? Um especialista em mercado de

apes provavelmente coqhece muito

pouco sobre a economia do trabalho

dom€stico e vice-versa. No entanto, um

economista que entra no seminerio er-

rado e acaba ouvindo as apresentagoes

sobre algum tema desconhecido, mes-

mo assim vai escutai muita coisa fami-

liar. A razio disso 6 que toda a an6lise

econdmica baseia-se em um conjunto

de principios comuns que se aplicam a

muitas questoes diferentes.

Alguns desses principios envol-

vem escolha indiyidual - pois a anilise

econ6mica trata, antes de tudo, das es-

colhas que os individuos fazem. Voce

vai poupar dinheiro e tomar 6nibus

ou comprar um calro? Mantera o ce-

lular antigo ou irii atualiz6lo para um

Ilovo? Essas decis6es implicam .JAzel

uma escolha entre um ntmero limitado

de opgdes - limitado porque ninguem
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pode ter tudo que deseia. Cada questao

de economia, no seu nivel mais bdsico,

envolve fazer escolhas individuais.

Mas para compreender como uma

economia firnciona, 6 necess6rio algo

mais do que compreender como os in-

dividuos fazem suas escolhas. Nenhum

de n6s € Robinson Cruso€ sozinho em

uma ilha. Temos que tomar decisoes

em um ambiente que € moldado pelas

decis6es dos outros. Com efeito, em

uma economia moderna, mesmo as de-

cisoes mais simples que tomanos - ou

seja, o que tomar no cafd da manhd -
sdo formadas por decis6es de milhares

de outras pessoas, desde o produtor de

banana da Costa Rica, que decide culti-

1?! a fruta, ati o fazendeiro de Iowa que

produz o milho do cereal matinal.

Como cada um de n6s, em uma eco-

nomia de mercado, depende de tantos

outros - e eles, por sua vez, dependem de

nos - nosas escolhas interagem. Assim,

apesar de, em um nivel bdsico, a analse

econdmica ser uma questao de escolha

individual, para compreender como a

economia de mercado funciona temos

tamb€m de compreer\der a intero@o eco-

nOmica - como as minhas escolhas afe-

tam as suas escolhas e vice-velsa-

Muitas das interagoes econ6micas

importantes podem ser entendidas

analisando os mercados de bens in-

dividuais, como o mercado de milho.

Mas a economia tem altos e baixos. e,

portanto, precisamos compreender as

interacdes de toda a economia. al€m

O,Sr€ vocg l4i apr€fi16r
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; Um conjunto de prtnctplo;

gara ' compr€ender como a
.economla ftir|altma atravds da
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das intelagOes mais limitadas que ocorrem nos mercados

individuais.

Neste capih o, vanos analisar doze princiPios bdsicos de

andlise econ6mica - quatro PrinciPios que envolvem escolha

individual, cinco que envolvem o modo pelo qud as escolhas

iadividuais interagem € outros tres que envolvem as intera-

c6es da economia de forma amPla.

PRINCiPIOS QUE FUNDAMENTAM A

ESCOLHA INDMDUAL: O CERNE DA

ECONOMIA.,

Qualquer questio econ6mica, em seu nivel mais b6sico'

envolve escolha individual - as decis6es de um individuo so-

bre o que fazer e o que ndo fazer. De fato, pode-se afirmar que

n6o C economia, se neo for uma questao de escolha.

Enle em uma grande loja como a Walmart ou Target' E)ds-

tem milhares de produtos diferentes disponiveis e i pouco pro-

v6vel que voc€ - ou qualquer pessoa - Possa comPrar tudo o

que deseja. De qualquer maneira, o esPago que edste em seu

quarto ou apartamento nao estica Entao voce ir6 comPrar outla

estante ou uma geladeira pequena? Em virtude das limitag6es de

orgamento e de €spago interno, d necessirio escolher entre que

produtos comprar e quais deixar na Prateleira.

O fato de esses produtos estarem na Prateleira j6 envolve

escolha - o gerente da loja escolheu coloc6los 16 e os fabri-

cantes desses produtos escolheram fabricdlos. Todas as ativi-

dades econ6micas envolvem escolha individual.

Na economia da escolha individual, quatro princiPios

econdmicos estao subiacentes, como mostrado na Tabela

1 - l. Vamos examinar agora em mais detalhes cada um desses

principios.
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faxineira), um ou dois carros novos e fdrias frequentes em

hot6is de luxo. Mas mesrno em um pais rico como os Esta-

dos Unidos, nem todas as familias podem ter tudo isso. En-

teo, t€m que escolher - ir Para a Disney World ou comprar

urn carro melhor, contentar-se com um jardim pequeno ou

aceitar um longo trajeto de 6nibus para viver onde o tetleno

C mais barato.

A limitagio da renda ndo € o inico fator que impede que

as pessoas tenham tudo o querem. O temPo tamb€m tem

oferta limitada: hi aPenas 24 horas em um dia. E como o tem-

po de que dispomos 6 limitado, escolher Passar o temPo em

uma atividade tambdm significa escolher nao Passar o temPo

em outra - ou seja, passar o temPo estudando Para um exa-

me significa renunciar a ir ao cinema naquela noite. De fato,

muitas pessoas estao tio limitadas pela quantidade de horas

no dia que estao dispostas a trocar tempo por dinheiro. Por

exemplo, lojas de conveni€ncia normalmente cobram Pregos

mais altos do que um supermercado regular Mas desempe-

nham um papel valioso ao satisfazer a presseo de temPo dos

clientes que preferem pagar mais a enfrentar um Percurso

maior ate o supermercado.

Isso nos leva ao primeiro PdnciPio de escolha individual:

As pasoas devem fazer escolhas porque os recur-

sos sdo escassos,

Recurso C qualquer coisa que pode ser usada para pro-

duzir outra coisa. As listas de recursos da economia geral-

mente comegam com terra, trabalho (o temPo dos traba-

lhadores), caPital (maquinaria, construgao e outros ativos

produtivos fabricados pelo homem) e caPital humano (as

conquistas educacionais e habilidades dos trabalhadores).

Um recurso d escasso quando nio hd quantidade suficiente

disponivel para satisfazer todos os usos que a sociedade quer

fazer deles. H{ muitos recursos que sao escassos, incluindo

os recursos naturais - recursos que prov€m do ambien-

te fisico, como mindrios, madeira e petroleo. H6 tambem

uma quantidade limitada de recursos humanos - trabalho,

habilidade e intelgencia. E em uma economia mundial em

crescimento, com rdpido aumento da poPulatao, at6 o ar e a

egua pura tornaram-se recursos escassos.

Assim como os indMduos precisam fazel escolhas, a es-

cassez de recursos significa que a sociedade como um todo

deve fazer escolhas. Uma forma de a sociedade fazer escolhas

6 permiti! o surgimento a Partir do resultado de escolhas in-

dividuais, o que geralmente acontece em uma economia de

mercado. Por exemplo, os americanos, como gruPo, tcm uma

quantidade dada de horas por semana: quantas dessas horas

irao gastar indo ao supermercado para conseguir pregos mais

baixos, em vez de poupar temPo ao fazer compras em lojas de

conveniCncia perto de casa? A resposta 6 a soma das decis6es

individuais: cada um dos milh6es de indMduos na economia

TABEI.A 1.1

Princlpios da escolha individual

1. As pessoas t€m que fazer escolhas, porque os

recursos s5o escassos.

2, O custo de oportunidade de um item - do que

voc€ 6 obrigado a desistir para adquiri-lo - € o seu

verdadeiro custo.

3. As decis6es "quanto" requerem um trade-off na

margem: comparaESo dos custos e beneficios de se

fazer um pouco mais de uma atividade em vez de

fazer um pouco menos,

4. As pessoas geralmente respondem aos incentivos,

explorando as oportunidades de melhorar a sua

p16pria situaeSo.

Principio 1: € necess5rio fazer escolhas

porque os recursos seo escassos

VocC nao pode ter semPre o qu€ quer. Todo mundo

gostaria de ter uma casa bonita em um 6timo local (e uma
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faz sua pr6pria escolha sobre onde comprar, e a escolha do

coniunto € a soma dessas decis6es individuais.

Mas, por virias raz6es, hd algumas decis6es tomadas

pela sociedade que seria melhor que nao fossem tomadas

pelos individuos. Por exemplo, os autores deste li]/ro .Iri-

vem em uma drea que atd pouco tempo atr{s era principal-

mente agricola, mas as construtoes esteo se expandindo

rapidamente. A maioria dos moradores locais acha que a

comunidade seria mais aprazivel se parte do terreno fi-
casse sem lotear ou construir. Mas ninguCm foi incentiva-

do a manter a terra como espago verde aberto, em vez de

vend€-la a uma incorporadora, Assim, surgiu uma tend€n-

cia em muitas comunidades nos Estados Unidos de que a

prefeitura compre os terrenos ainda nio urbanizados para

preservi-los como 6rea verde. Veremos mais adiante por
que decisdes sobre como utilizar recursos escassos sao,

muitas vezes, deixadas a cargo dos individuos, quando, na

verdade, ds vezes deveriam ser tomadas em um nivel mais

alto, abrangendo toda a comunidade.

Principio 2: O custo real de algo 6 o seu
custo de oportunidade

€ o ultimo semestre do curso e seus horirios de aula per-

mitem que curse apenas uma disciplina eletiva. No entanto,

M duas que voc€ gostaria de fazer: Introdugdo ir Computagio

Grlfica e Hist6ria do Jazz.

Suponha que voc€ decida cursar Hist6ria do Jazz. eual
o custo dessa decisao? E o de ndo poder cursar Compubgeo

Gr6fica, a segunda melhor alternativa. Os economistas deno-

minam esse tipo de custo - de que se deve abrir mao para ob-

ter algo deseiado * de custo de oportunidade daquele item.

Isso nos leva ao segundo principio de escolha individual:

O custo de oportunidade d.e um item - a escolha do

que abrtu mAo parc obt,-Io - i o seu custo yerdodeiro.

Assim, o custo de oportunidade de cursar Hist6ria do

)azz € obeneficio que se recebe em relagdo A aula de Introdu-

fo A Computaqlo Gr6fica.

O conceito de custo de oportunidade € crucial para com-

prender a escolha individual porque, no final, todos os cus-

bE seo custos de oportunidade. Isso porque cada escolha fei-

ta significa renunciar a uma alternati?. As vezes, os criticos

que os economistas estao preocupados apenas com
'19$1os e beneficios que podem ser medidos em dinheiro. Mas

p nao 6 verdade. A an6lise econ6mica tambdm envolve ca-

esse da escolha de uma disciplina, onde nio existe

adicional para cursar uma disciplina eletiva - ou seja,

custo monetario direto. Mesmo assim, a disciDlina es-

tem um custo de oportunidade - a outn disciplina

I qual voc€ abdica, pois seu tempo limitado permite
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nidade de uma escolha € o que voc€ abdica por nio escolher

a pr6xima melhor alternativa.

Vocd poderi pensar que o custo de oportunidade i um

acrdscimo - isto 6, algo adicional 
^o 

custo moneterio do item.

Suponha que uma disciplina eletiva tenha um valor adicional

de $750; agora h6 urn custo monet{rio para cursar Hist6ria

do Jazz. O custo de oportunidade de cursar essa disciplina €

algo separado do custo moneterio?

Bem, consideremos os dois casos. Primeiro, suponha que

cursar Introdugao i Computagio Gr6fica tamb€m custe $750.

Nesse caso, teriam que ser gastos $750, independente da dis-

ciplina escolhida. Entao, a disciplina da qual vocd abdica para

cursar a aula de Histdria do Jazz ainda seria a de Computa€o

GrAfica - h6 o gasto de $750 nos dois casos.

Mas suponha que voce nao tenha que pagar nada pela

aula de Computageo Gr66ca. Nesse caso, para assistir i aula

de jazz voc€ abdica do beneficio da aula de Computagao Gr4-

fica e de tudo o n ais que poderia comprar com $750.

De qualquer forma, o custo real de assistir i aula pre-

ferida € tudo do que voc€ teve que abrir mdo para obt€-la.

Ao expandir o conjunto de decis6es que fundamentam cada

escolha - assistir ou neo a uma disciplina eletiva, terminar

os cursos do periodo ou n6o, abandonar a faculdade ou nio

- voc€ perceberd que, em riLltima an6lise, todos os custos sao

custos de oportunidade.

As vezes, o dinheiro que temos para pagar por algo 6 um

bom indicativo de seu custo de oportunidade. Mas, muitas ve-

zes, n6o 6. Um exemplo importante 6 como o custo em dinheiro

de cursar uma faculdade € um mal indicador do custo de opor-

tunidade. O custo da instnrgao e a moradia sao as principais

despesas para a maioria dos estudante$ mas, mesmo se fose de

gra9a, cursar a faculdade ainda seria dispendioso, pois a maioria

dos estudartes universitdrios, s€ nao estivess€ na faculdade teria

algum emprego. Ou sej4 ao frequentar a faculdade, os estudan-

tes abdicdu da renda que teriam caso trabalhassem. Iso signi-

fica que o custo de oportunidade € o que se paga pelo custo de

instru9ao, moradia, mais a renda perdifu aquela que teria sido

recebida em um emprego.

6 f6cil verifcar que o custo de oportunidade de ir I facul-

dade 6 especialmente alto para as pessoas que poderiam estar

ganhando muito dinheiro durante os anos em que estdiam

estudando. E por isso que atletas campe6es como LeBron Ja-

mes e empreserios como Mark Zuckerberg, fundador do Fa-

cebook, muitas vezes, desistem da faculdade.

Principio 3: "Quanto" € uma decisSo na

margem

Algumas decis6es importantes envolvem uma escolha do

tipo 'ou-ou" - por exemplo, voce decide cursar uma facul-

dade ou comecar a trabalhar: voct decide cursar EconomiaaPenas uma. Mais especificamente, o custo de oportu-
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i ou outro curso. Mas outras decis6es imPortantes envolvem

i es"olhas do tipo "quanto" - por exemplo' se nesse semestre

i estiver cursando tanto economia como quimica' devera deci-

i dir qo*to t -po deverd dedicar a cada uma dessas mat€rias'

i qut tdo s" tt"t" de compreender as decis6es "quanto"' a eco-

I nomia tem uma visao imPortarte a oferecer: 'quanto" C uma

decisio na margem.

Suponha que voc€ esteia cursaldo economia e quimica'

E suponha tamb€rn que esteja se PreParando para o curso de

medicina, de modo que o curso de quimica € mais imPor-

tante do que o de economia. Isso significa que voc€ deveria

dedicar todo o seu tempo de estudo d quimica e contar com

a sorte no exame de economia? Provavelrnente nao; mesmo

considerando que a nota de quimica C mais imPortante' deve'

ria dedicar algum esforgo ao estudo de economia'

Passar mais temPo esnrdajrdo qu(mica envolve um bene-

ffcio (uma nota esPerada mais alta) e um custo (voc6 poderia

passar ese ternpo fzzendo outra coisa, como estudar para obter

uma nota mais alta em economia). Ou seja' sua decisio envolve

um trade-off, uma compara€o entre custos e beneficios'

Como voc€ decide esse tipo de questao "quanto"? A res-

posta tiPica e tomar a deciseo aos Poucos a cada momento'

decidindo como gastar a Pr6xima hora Digamos que os dois

exames sejam no mesmo dia e, na noite anteriot vocC usou o

tempo para revisar as anotag6es dos dois cursos' As 18 horas'

decide que uma boa ideia 6 dedicar pelo menos uma hora

para cada cuso. .As 20 horas decide que € melhor dedicar

mais uma hora para cada curso. As 22 horas esti cansado e

percebe que s6 tem mais uma hora de estudo antes de dormir

- quimica ou economia? Se voc€ tambem se PrePara Para me-

dicina, d prov6vel que seia quimica; se quer cusar um MBA,

6 provdv€l que seia eco4omia.

Observ€ como tomou a tlecisio de alocar o temPo: a cada

momento, a questao 6 se tle!€ ou nao gastar mais uma hora com

cada curso. E ao oPtar Por Passar mais uma hora estudando

quimica, pondera os custos (renunciar a uma hora de estu<Io de

economia ou a uma hora de sono) em comparaqio com os bene-

ficios (provavelmente uma nota mais alta em quimica). Enquan-

to o b€neffcio de estudar quimica por mais uma hora superar o

custq vocl deve optar por estudar nessa hora adicional

Decisdes desse tiPo - fazer um pouco mais ou um Pouco

menos de uma atividade, o que fazer com a hora seguinte, o

d6lar seguinte e assim Por diante - s6o decis6es marginais'

Isso nos leva ao terceiro principio de escolha individualr

As decis1as \utnto' em'oh'em um tade-of na

nurgem: cornParar alstos e bmeficios de fazzr um pouco

mais d,e uma atividadeversta um pouco nenol
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dos devem ser contratados na minha loja? Com qual quilo-

metragem devo trocar o 6leo do carro? Qual 6 a taxa aceit6vel

de efeitos colaterais adversos de um novo medicamento? A

an{lise marginal desempenha um papel central na economia

porque € a chave para decidir 'quanto' fazer de algo'

Principio 4: As Pessoas geralmente

respondem a incentivos' explorando

oportunidades de melhorar a situageo

Um dia, escutando o noticiirio financeiro da manhi' os

autores ouviram uma dica 6tima sobre como estacionar de

forma barata em Nova Yorlc Os estacionamentos na drea de

Wall Street cobram at6 $30 por dia. Mas segundo o rep6rter'

algumas pessoas encontraram uma solugio melhor: em vez

de parar em um estacionamento' deixavam o carro Para troca

de 6leo no Manhattan Iiry Lube, cuia troca custa $19,95 - e

16 ficava o dia todo!

Boa hist6ria, mas infelizmente nio 6 verdadeira - o

firy Lube nem existe. Mas se existisse, certamente teria uma

grande procura por troca de 6leo. Por qu€? Porque quando as

pessoas veem uma oPortunidade de melholar a situa6o, no!-

maltnente aproveitam - se encontrassem uma forma de esta-

cionar o carro o dia todo Por $19,95 em vez de $30, o fariam'

Neste exemplo, os economistas argumentam que as Pes-

soas esteo resPondendo a um incentivo - uma oportunidade

de usufiuir de uma situacao melhor. Podemos agora afirmar

o nosso quarto Principio de escolha individual:

As pessoas geralmente respondem a incefltivos'

explorando oportunidades de obter vantagens'

Ao s€ tenta! Prever como as Pessoas vao se comportar em

uma situacao econ6mica uma boa aposta d que irio responder

a incentivos - ou seia, explorar oportunidades para obter van-

tagens. Al&n disso as pessoas continuateo a explorar essas

oportunidades at€ que se esgotem comPletamente. Se realmente

howesse un posto em Nova York em que a troca de 6leo fosse

realmente uma naneira barata de estacional o carro, poderia-

mos prever que em Pouco tempo a lista de esPera Para hoca de

6leo seria de semanas, se n6o de meses.

Na ver&de, o PrinciPio de que as pessoas exploram as

oportunidades para melhorar a situagao 4 a base de todas

as previsdes dos economistas sobre o comPortamento indi-

vidual. E se o rendimento de quem obt6m MBA aumentar

enquanto o dos advogados diminuir, pode-se esperar mais

alunos nos cursos de Administraqeo e menos no de Direito'

Se o prego da gasolina subir e permanecer elevado por mui-

to temPo, Pode-se esperar a compra de carros menores com

maior economia de gasolina - para obter vantagem ao dirigir

carros mais econdmicos em virtude dos pregos mais elevados

da gasolina.

O estudo de tais decis6es € conhecido como anllise mar-

ginal. Muitas das questdes que enfrenfamos em economia - e

na vida real - envolvem an6lise marginal: quantos emprega-
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CAPITUIO 1 Principios bdsicos

PARA MENTES CURIOSAS

PAGAR POR NOTAS ALTAS?

A verdadeira recompensa da

aprendizagern 6, evidentemente, o

proprjo aprendizado. No entanto, muitos

estudantes entram em conflito entre a

m0tlva96o para estldar e o trabalho.

Os professores e os formuladores de

pollticas t€m sido particularmente

dGafiados a ajudar os estudantes

odundos de meios desfavorecidos, com

pouca frequCncia escolat altas taxas

de evasSo e pontuagoes baixas em

te6te6 padronizados. Em um estudo

entre 2007 e 2008, o economista de

Harvard, Roland Fryer lr., descobriu

que o incentivo financeiro - premios em

dinhelro - poderia melhorar o desempenho

acadCmico dos estudantes nas escolas de

dreas economicamente desfavorecidas-

0 fato de os incentivos financeiros

oferecerem resultados, no entanto,6 tanto

Surpreendente como previsivel.

Fryer realizou sua pesquisa em quatro

dlstjtos distintos da escola, empregando

!m conjunto de incentivos e uma medada

de desempenho diferente em cada. Em

l{ova York, os estudantes era|n pagos de

.lcodo com suas pontuagoes em testes

padronizados, em Chicago, eram pagos de

aaotdo com suas notas, em Washington,

D.C, eram pagos de acordo com a

tssiduidade e bom comportamento. bem

@ano pelas notas; em Dallas, no seglndo

ano de escolaridade, erdm pagos cada

vez que liam um livro. Fryer avaliou os

r€sultados, comparando o desemgenho

dos alunos que estavam no prcgrama cofi
outros alunos da mesma escola que n5o

estavam,

Em Nova York, o programa neo teve

nenhum efeito DerceDtivel sobre os

resultados dos testes. Em Chicago, os

alunos do programa obtiveram notas

melhores, e a frequencia as aulas

aumentou. Em Washington, o prcgrama

impulsionou os resultados normalmente

mais dilsrceis de alcangar das criangas com

problemas graves de comportamentor

aumentando suas notas se assistlssem a

cinco meses de aula extra. Os regrltados

mais surpreendentes ocorreram em

Dallas, onde os alunos impulsionaram

significativamente os resultados dos testes

de compreensSo de leilura, Os resultados

continuaram durante o ano seguinte, ap6s

a recompensa financeira ter acabado.

Ent5o, o que explica os v{rios
resultados?

Para motivar os alunos com recompens,as

financeiias, Fryer achava que eles tinham
que acreditar que isso poderia ter um efeito

slgnlficativo sobre a medlda de desempenho.

Assim. em Chicago, Washington e Dallas -
onde os estudantes tiveram muito controle

sobre os resultados, como notas, frequancia,

comoortamento, bem como o nrmero de

livros lidos - o progrdma prcduziu resultados

signiflcagvos. Mas como os estudantes de

Nova York tinham Douca ideia de como um

teste padronlzado afetava a pontuagao, a

p€Gpectiva de uma recompensa teve pouca

influ€ncia em s€u comportamento. Al€m

disso, a escolha do tempo mals adequado

da recomp€nsa importa: $1de recompensa

tem mais efeito sobre o comDortamento s€

o desemo€nho for medido em lntervalos

mai6 curtos e a recompensa for entregue em

segurcra.

A experiCncia de Fryer revelou algumas

vls6es criticas sobre a forma de motivar

o comportamento atraves de incentivos.

A concepgao dos incentivos 6 muito

importante: a relaqSo entre esforgo e

resultado, assim como a velocldade da

recompensa, importa muito. Al€m disso,

o projeto de incentivos pode depender

bastante das caracteristicas das pessoas

que se est6 tentando motivar: o Que

motiva o estudante com uma estrutura

economaGmente privilegiada pode n6o

motivar o estldante com oma estrutura

economicamente desfavoreaida, As

percepc6es de Fryer ofereceram aos

professores e formuladores de politlcas uma

nova e lmportante ferramenta para ajudar

os desfavorecidos a serem bem-sucedidos

na escola.

gr{ficos apresentados pela grande populagao da China. Em

1978, a China era muito, muito pobre, e seus llderes temiam

que o pais nio pudesse ter recursos para educar e cuidar da

populagio crescente de forma adequada. A mulher chinesa

media, em 1970, dava i luz a mais de cinco filhos duraate a

sua vida. Assirn, o governo restringiu a maioda dos casais,

especialrnente nas 6reas urbanas, a uma crianga, impondo

penalidade para os que desafiassem o mandato. Como resul-

tado, em 2009, o nfmero mddio de 6.lhos por mulher na Ch!

na foi de apenas 1,8.

Mas a politica do filho fnico teve uma consequencia neo

intencional infeliz. Como a China 6 um pals predominante-

mente rural e sio os filhos homens que realizam o trabalho

manual agricola, as famllias tinham uma forte prefer€ncia

por meninos em detrimento de meninas. Al6m disso, a tra-

digao ditava que as noivas se tornariam parte das famllias de

seus maridos e que os filhos deveriam tomar conta dos Pais

idosos. Como resultado da politica do 6lho ftiicq existem,

na China, muitas "meninas indesejadasi Algurnas forara ofe-

recidas para adogio no exterior, mas muitas delas ?esapare-

Urn ultirno ponto: os economistas tendem a ser citicos em

dagio a qualquer tentativa de mudanga no comportamento

: das pessoas que ndo mude seus incentivos. Por exemplo, um

plano que pega aos industriais para reduzir a poluigio volun-

briamente provavelmente nAo sera eficaz, por nio alterar os

incentios dos fabricantes. Em contrapanida, 6 provivel que

um plano que lhes oferega uma recompensa frnanceira para

rcduzir a poluigio funcione rnelhor por alterar seus incentivos.

Enteo, estamos prontos para fazer economia? Nio ainda

- porque a maioria das coisas interessantes que acontecem

na econornia 6 resultado nio apenas de escolhas individuais,

nas da forma pela qual as escolhas individuais interagem,

qqa n a m i a. em..a.g.e.a...

ou menina? Depende do custo

Um fato sobre a China 6 indiscutivel: d um pais grande,

66m muitas pessoas. Em 2009, a populagio da China era de

L331.460.000. lsso mesmo: mais de 1 bilh6o e 300 milhdes.

Em 1978, o governo da China introduziu a :politica do

6lho dnico" para enfrentar os desafios econ6micos e demo-
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ceram'durantc o prirneiro ano de vida, vitimas de negligen-

cia e maus-tratos.

A india, outro pais pobre, predorniDaDtemente r uml e

com altas press6es demogrdficas, tamb6m tem um proble-

ma significativo com "meninas que desaparecem': Ent 1990,

Aruartya Sen, um economista britanico nascido na hrdia, que

viria a ganhar o Premio Nobel em I998, estintou a existencia

de 100 milhdes de "mulheres desaparecidas" na Asia. (O nrj-

mero exato ainda este enr questio, mas d claro que Sen iden-

tilicou um problema real e generalizado.)

Os denografbs observaram recententc'llte urna revira-

volta de acontecimentos rla China, a urbanizagio rripidil. EDt

todos os lugares, exceto em uDra das provincias coln ccntros

urbanos, o desequiliblio cle gOnero entre mc'ninos e nlel)illas

atingiu o pico em 1995 e, desde entao, tem caido constante-

mente em diregio d propolqio biologicamente Ddtural. Mui,

tos acreditam que a origerl da mudanga d o lbrte crescinteDto

econdmico da China e o aumento da urbanizaqao. Conto as

pessoas se deslocam para as cidadcs para aproveitar a oferta

de emprego, nio precisant de filhos para trabalhar los carn-

pos. Alem disso, o preqo da terra enr cidades chinesirs estii sr,r-

bindo rapidanrente, tornardo o costunre dos pais de conrprar

um apartanento para o lilho antes de casar inacessivel paru

nuitos. Por seguranqn, os filhos ainda sio os pref'cridos nas

ireas rurais. Mas para demonstrar a certeza de como os tem-

pos mudaram, recentemente tem aparecido sites que aconse-

lham os casais a ter unra menina em vez de um menino.

Todas as atividades econ6micas envolvem escolha indivi-

ouat.

As pessoas devem fazer escolhas porque os recursos s5o

escassos.

O custo real de alguma coisa 6 o seu custo de oportunida-

de - do que se deve abdicar para obt€Jo. Todos os custos

s;o custos de oportunidade. As vezes, os custos monet6-

rios sao um bom indicador dos custos de oportunidade.

mas nem sempre.

Muitas das escolhas n5o s5o do tipo lozer algo ou ndo,

mas o quanto fazer Escolhas "quorto" necessitam fazer

um trade-off na margem. O estudo das decis6es marti-
nais 6 conhecido como an6lise marginal.

Como as pessoas costumam explorar oportunidades de

tornar a pr6pria situaceo melhor, os incentivos podem

mudar o comportamento delas.

1. Explique como cada uma das seguintes situag6es ilustra
um dos quatro principios da escolha individual.

ELSEVIER

a. E a terceira vez que voce se dirige i mesa de so-
bremesas de um restaurante tipo bufe e jj estj se
sentindo satisfeito. Embora possa n5o custar ne-
nhum valor adicional, vocC desiste de pegar mais
uma fatia de torta com creme de coco, mas 5e serve
de uma fatia de bolo de chocolate.

b. Mesmo se houvesse mais recursos no mundo, ainda
haveria escassez.

c. Virios professores ministram cursos de introdue;o
a economia. Os cursos que dispdem dos professo-

res com melhor reputaESo enchem rapidamente,
enquanto sobram vagas nos cursos ministrados por
professores com menos reputaEao.

d. Para decidir quantas horas por semana fazer exer-
cicios, voce compara os beneficjos de saide de uma
hora a mais de exercicio com o efeito em suas notas
de uma hora a menos de estudo.

2. VocC recebe $45.000 por ano em seu emprego atual
na empresa de consultoria carotos Geniais. Voc€ estj
considerando uma oferta de emprego da empresa Ma-
niacos Cerebrais, da qual receber6 $50.000 por ano.
Qual dos seguintes sao elementos de custo de oDortu-
nidade ao aceitar o novo emprego na empresa Mania-
cos Cerebrais?

a. O aumento do tempo de deslocamento gasto para o
novo emprego.

b. O saldrio de 945.000 do antigo emprego.
c. O escrit6rio mais espagoso do novo emprego,

As respostas estSo no fim do livro.

INTERAQAO: COMO AS ECONOMIAS
FUNCIONAM

Como vimos na Irrtlodugi<1, uura econonia d unr siste-

ma para coordenar as atividades produtivas tle nruitas pes-

soas. En uma ecollontiit de nrercado, c(ltro a que viventos,

a coordenagao <lcorre indepenrlente do coordcuador: cad;t

individuo faz suas prirpriits escolhas. N-o eDtanto, essas dc-

cisdes estio longe de sel indepenclentes Lurras tlas outras: as

oportunidades de cadt individuo c, portanto, suas escolhas,

dependem, em grande pirrte, das escolhas l-eitas por outras

pessoas. EntAo, para conrpreencler conto unla .'conomia de

Drercado se comportir, t!'ntos dc exirruiltar essa int€ragAo er]
que as ninhas escolhas llctam as suas escolhas e vice-versa.

Ao estudar a interagio econ6r.nica, apreldemos rapidir_

mente que o resultado linal drrs escolhas inclivitluais pode ser

bem diferente da;rretc'r)siio de qualquer inclivicluo. por exem-

plo, ao longo clo sdculo passado, os agricultofes dos Estados

Unidos adotarau: enlusiasticiultente novas tdcnicas agricolas

e variedades de cultivo que reduzirartr os custos e aunerta-

ram o rendinlento. Certamente, c( de iDteresse de cada agri-

cultor manter-se atualizado com as rnais recentes tdclricas de

cultivo.

Mas, na verdade, o resultado linal de cada ag.icultor teD_

lan(lo aumenlJr a Pr(ipriil tendl li)i Jti.tstJr lltuilos itgricult(,.

res dessa atividade. C0rtro os agticult0res americanos tiverarr

sucesso en't auneutar () lelldiltletrlo de suils lavouras, os ple-
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gos ag colas cairam continuamente. A queda de pregos redu-

ziu a renda de muitos agricultores, e o resultado 6 que cada

yez menos agricultores consideram que a agricultura valha a

pena. Ou seja, um agricultor que planta uma yariedade me-

Ihor de cereal fica em melhor situagao; mas quando muitos

agricultores plantam variedades melhores, o resultado pode

s€r o de piorar a situagio dos agricultores no coniunto.

Um agricultor que planta uma variedade nova e mais

produtiya de cereal n6o est{ apenas colhendo mais cereal.

Lse agricultor tamb€m afeta o mercado de cereais atrav€s

do aumento do rendimento da terra, com consequencias que

serio sentidas por outros agricultores, consumidores e mais

al6n.

Assim como he quatro principios econ6micos que 6rn-

damentam a escolha individua.l, hri cinco principios que estao

tra base da economia de interagao. Esses cinco principios es-

teo resumidos na Tabela l -2. Examinaremos agora em mais

d*alhes cada um desses principios.

TABELA 1.2

Os principlos da InteragSo de escolha3 indlviduals

5, Hd ganhos do comdrcio,

6. Como as pessoas respondem a incentivos, os
mercados se movem em diregSo ao equilibrio.

7. Os recursos devem ser usados de forma eficiente
pard alcanqar os objetivos da sociedade.

8. Como em geral as pessoas costumam explorar
ganhos a partir do com6rcio, os mercados
geralmente levam e eficiCncia.

9. Quando os mercados nao atingem a eficiCncia, a
intervengeo do governo pode melhorar o bem-estar
da sociedade.

Principio 5: H5 ganhos do com6rcio

Por que as escolhas que fago interagem com as escolhas que

roc€ faz? Uma familia poderia tentar suprir todas as suas neces-

sllades - cultivar a pr6pria comida, costurar as pr6prias roupas,

proYer o pr6prio entretenimento, escrever os pr6prios lilTos de

economia- Mas tentar viver dessa maneira pode ser muito diffcil.

A solugio para um melhor padrio de vida para todos 6 o com€r-

ciq an que as pessoas dividem tarefas entre si e cada uma fome-

ce um bem ou servigo que outras pessoas desejam, em hoca de

bens e servigos diferentes que ela pr6pria deseje.

A razao p€la qual temos uma economia, com poucos in-

dividuos autossuficientes, d a existencia de ganhos do com6r-

r cior ao dividt tarefas e comerciar, duas pessoas (ou 6 bilh6es

de pessoas) podem receber mais do que desejam do que se

_ forsem autossuficientes. Isso nos leva ao quinto princ(pio:

Hd ganhos do comdrcio.

Os ganhos do comercio surgem a partir dessa divisio de

tardas, que os economistas denominam de especiali.atio -

CAPITU[O 1 P rincipios blsicos

uma situaFo em que pessoas diferentes se ocupam de tarefas

diferentes, especializando-se nas tarefas que realizam bem.

As vantagens da especializagio e os ganhos resultantes do co-

m6rcio foram o ponto de partida do liwo de Adam Smith de

1776, A Riquem das N4fdar, que muitos consideram como o

inicio da economia como disciplina. O liwo de Smith comeg

com a descriSo de uma fibrica de alfinetes do s€culo XVIII.

Em vez de cada um dos 10 operririos fabricar um alfinete do

inicio ao fim, cada um se especializava em uma das muitas

etapas da fabricagao de um alfinete:

Um homem estica o arame, outro o endireita, outro o

corta, outro faz a ponta, um quinto o amassa na ponta para

receber a cabega. Fabricar a cabega exige duas ou tr6s opera-

g6es distintas, coloci-la i uma tarefa especlfica, clarear os al-

finetes 6 outra; e atd embrulhar em papel d outra tarefa. Desse

modo, o neg6cio importante de fabricar um alfinete € dividi-

do em cerca de 18 operagoes distintas.

Portanto, aquelas dez pessoas podiam fabricar 48 mil ou

mais alfinetes por dia. Mas se fizessem tudo separadamente,

de forma independente e sem treinamento para esse tipo es-

pec(fico de atividade, certamente nao conseguiriam produzir

nem 20, talvez nem um alfinete por dia...

O mesmo principio se aplica quando observamos como

as pessoas dividem as tarefas entre si e comerciam em uma

economia. A economis como um todo pode produzir mais

quando cada pessoa se upecializa em uma tarefa e comercia

cofn outfas.

O beneficio da especializagio ( a razAo pela qual uma

pessoa normalmente escolhe apenas uma carreira. Para tor-

nar-se mddico sao necessdrios muitos anos de estudo e expe-

riCncia, assim como para torna!-se piloto de linha a6rea co-

mercial. Pode ser que muitos m€dicos tenhan pot€ncial para

se tornar excelentes pilotos e vice-versa, mas 6 muito impro-

vilvel que algudm que decida seguir as duas carreiras seja um

bom piloto e bom mCdico tanto quanto algudm que desde o

inicio decida se especializar em uma dessas 6reas. Por isso, i
uma vantagem para todos que os indMduos se especializem

nas ca[eiras que escolheram.

Os mercados 6 que permitem que um midico e um

piloto se especializem em suas 6reas. Como existe o mer-

cado de voos comerciais e de servigos mddicos, um mddi-

co Pode ter certeza de que pode encontrar um voo, assim

como um piloto pode ter certeza de que pode encontrar

um m6dico. Enquanto os individuos souberem que podem

encontrar os bens e servigos de que necessitam no m€rca-

do, neo estarao interessados na autossuficiencia e em se

especializar. Mas o que garante es pessoas que os mercados

irao folnecer o que querem? A resposta a essa pergunta

leva ao segundo principio de como as escolhas indMduais

rnteragem.
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Principio 6: Os mer€ados caminham Para o

equillbrio

Em uma tarde movimentada no supermercado' h6 mui-

tas filas nos caixas. Ent6q um dos caixas, que estava fechado'

abre. O que acontece? A primeira misa, claro, € uma corrida

para esse cab(a. No entanto, dePois de alguns minutos' tudo

se estabiliza; os compradores tereo se reorganizado de td

modo que a fila no caixa rec6m-aberto terA aProximadamente

o mesmo comPrimento que as demais'

Como sabemos disso? A Partir do quarto PrinciPio sa-

bemos que as Pessoas irao orPlorar as oportunidades para

melhorar a pr6pria situafio. Isso significa que as Pessoas cor-

rerio para o caixa recdm-aberto Para economizar temPo de

espera em p6 na fila. E tudo se estabilizari quando os com-

pradores jd nio puderem melhorar sua posi(eo trocando de

fila - ou seja, quando as oportunidades de ficar em melhor

situacio tiverem se exaurido.

EI.SEVIER

diz€r, cortar caminho entre os detalhes, muitas vezls com-

plexos, dessas interag6es. Para compreender o que acontece

quando uma nova 6la se forma no caixa de um supermerca-

do nio d preciso se PreocuPar em como os compradores se

reorganizan e.'tatamente, quem Passa i frente de quem, qual

foi o caixa que acabou de abrir e assim Por diante' O que 6

necessdrio saber d que toda vez que houver mudanga, a situa-

96o se mover{ para um novo equilibrio'

O movimento dos mercados em direqio ao equilibrio faz

com que dependamos deles para agir de forma previsivel' De

fato, podemos confiar nos mercados para nos fornecer o b6-

sico da vida. Por exemPlo, as Pessoas que vivem nas grandes

cidades podem ter cerkza de que as Prateleiras dos suP€r-

mercados semPre estareo totalmente abastecidas' Por qu€?

Porque se alguns comerciantes que distribuem alimentos t'Ao

fizerem as entregas, haver6 urna grande oportunidade de lu-

cro Para outro comerciante fazer - e haver{ uma corrida para

fomecer alimentos, assim como se fosse uma corrida para um

caixa de supermercado rec€m-aberto. Dessa forma, o merca-

do assegura que os alimentos estarao semPre disPoniveis Para

os moradores & cidade. E, voltando ao quinto PrinciPio, isso

possibilita que os moradores da cidade sejam moradores da

cidade - e se especializem em trabalhos urbanos, em vez de

viver em fazendas cultivando os Pr6Prios alimentos.

Urna economia de mercado' como vimos' Permite que as

pessoas atcancem ganhos do comCrcio. Mas como sabemos

se essa economia rzi bem? O pr6ximo principio fornece um

pa&6o para ser usado na avalia$o do desempenho de uma

economra.

Principio 7: Os recursos devem ser

usados de forma eficiente para atingir os

obietivos da sociedade

Pode parecer que uma hist6ria sobre filas de caixa em su-

permercados tenha Pouco a ver com a interagao das escolhas

individuais, mas, na verdade, ilustra um PrinciPio imPortan-

te. Uma situa€o em que os individuos n6o podem frcar em

uma sitMgeo melhor fazendo algo diferente - a situagSo na

qual todas as filas de esPera tem o mesmo comPrimento - e

o que os economistas chamam de equillbrio. Uma situaglo

econdmica esti em equilibrio quando nenhum indMduo es-

tiver em melhor situaqio se 6zer algo diferente.

l€mbre-se da hist6ria do posto de gasolina |il[y Lube'

onde supostanente seria mais barato deixar o carro Para

troca de 6leo do que Pagar o estacionamento. Se essa oPor-

tunidade tivesse realmente existido e as Pessoas ainda estive-

rem pagando $30 Para estacional, a situa€o nao estaria em

equilfurio. E isso deveria ser um sinal de que a hist6ria nao

poderia ser verdadeira. Na verdade, as pessoas aProveitaram

a oportunidade Para estacionar de forma barata' assim como

aproveitaram a oportunidade de poupar tempo na fila do cai-

xa. E, ao agir assim, eliminam a oportunidade! Ou se tornaria

muito diffcil conseguir uma vaga Para trocar 6leo ou o prego

do trabalho de lubrifica€o teria aumentado a tal ponto que

deixaria de ser uma oPfAo aFaente (a menos que voc€ real-

mente precis€ do Eabalho de lubrificagio)' Isso nos leva ao

sexto principio:

Como as pessoas res2ondem a incenthtos, os mer-

cados se movem em diregdo ao equilibrio'

Como veremos, os mercados costumam atingir o equili-

brio por meio & variagao nos Pregos, que sobem ou descem

at€ nio haver mais oportunidade para os individuos ficarem

em melhor situagio.

O conceito de equilibrio € extremamente 6til Para a com-

Dreensao das int€ra96es econ6micas, pois Permite, Por assim

Suponha que voc€ esteia ParticiPando de um curso em

que a sala de aula 6 muito P€quena Para o ntmero de alu-

nos - muitas pessoas s6o obrigadas a ficar de p6 ou sentar-

-se no cheo - apesar de haver salas de aula grandes e vazias

disponiveis nas proximidades. voce Pensa, colretamente' que

essa nao 6 maneira de administrar uma faculdade. Os econo-

mistas chamam isso de uso ineficiente de recursos. Mas se o

uso ineficiente de recursos 6 indesei6vel, o que significa usar

reanrsos de lorma efciente? Talvez voce imagine que o uso

eficiente de recursos tem algo a ver com dinheiro, medido em

reais e c€ntavos. Mas, em economia, como na vida, o dinheiro

6 apenas um meio Para ouhos fins. A medida com a qual os

economistas realmente se Preocupam nao 6 o dinheiro, rnas

a felicidade ou o bem-estar das Pessoas. Para os economistar

os recursos de uma economia sdo usados de moneira efciente

quando usados de t'orma a explorar completamente as oPortu-

nidides tara melhoror a situaQao de lodos Expressando isso
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de outra forma, uma economia 6 efrciente quando considera

todas as oportunidades de melhorar a situagao de um sem

piorar a de oukos.

Em nosso exemplo em sala de aula, hi uma maneira clara

de melhorar a situagdo de todos - transferir as aulas para uma

sala rnaior levaria as Pessoas a se sentirem melhor sem ferir

ninguCm na faculdade. Alocar o curso em uma sala de aula

menor foi uma utilizagio ineficiente de recurso da faculdade,

enquanto que a atribuigao de uma sala de aula maior teria

sido um uso eficiente de recurso da faculdade.

Quando uma economia € eficiente, este Produzindo o

m6ximo de ganho do com€rcio com os recursos disponiveis'

Por qu€? Porque neo existe maneira de reorganizar a forma

de utilizagio dos recursos de modo a melhorar a situagdo de

todos. Quando uma economia € eficiente, uma Pessoa Pode

6car em situaqao melhor, reorganizando o uso dos recursos

aPenas se pioftt a s\tuagao de outra Pessoa. Em nosso exem-

plo, se todas as salas de aula maiores jd estiYessem ocuPadas,

a faculdade estaria sendo administrada de forma eficiente:

aquela turma so poderia melhorar a situa(ao Passando Para

urna sala de aula maior, Piorando a situa9eo dos que estawm

em uma sala maior, transferindo-os Para uma sala de aula

meno!.

Podemos agora afirmar o sdtimo Principio:

Os recursos devem ser usados de forma efciente

para atingir os objetivos da sociedade-

Os formuladores de Politica econdmica devem sempre

se esforgar para alcangar a efici€ncia econOmica? Bem, nem

sernpre, porque a efici€ncia d apenas um meio de alcangar os

objetivos da sociedade. As vezes, a efici€ncia Pode entrar em

con8ito com um obietivo que a sociedade considera que vale

a pena dcangar. Por exemplo, na maioria das sociedades, as
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pessoas tambCm se PreocuPam com questoes de justiga ou

equidade. E, normalmente, hi um trade-off entre equidade

e efici€ncia: politicas que promovem a equidad€, muitas ve-

zes ao custo da diminuiCeo da eficiencia na economia, e vice-

-versa.

Para verificar isso, considere o caso das 8as de estacio-

namento ptiblico destinadas aos deficientes ou idosos Muitas

pessoas t6m dificuldade de locomoqio em decorrencia de ida-

de ou invalidea por isso Parcce iusto atribuir vagas ale estacio-

nam€nto mais proximo especificarnente para essas pessoas' No

entanto, voc€ deve ter observ"ado que eniste c€rta qudttidade de

ineficiencia Para ter c€rteza de qu€ semPre haver6 urna waga de

estacionamento disPonivel caso uma pesoa com deficiencia ne-

cessite, normalrnente h6 mais vagas disPoniveis do que pessoas

com deficiencia que Precisem usd-las. Como resuhadq M vagas

de estacionamento des€iaveis que nao sao utilizadas. (E a tenta-

gio das pessoas sem defici0ncia de usd-las € tio gnnde que de-

vem ser dissuadidas pelo receio de lev"ar uma multa.) Entiq a nio

ser que sejam conuatados manobristas de estaciondnento Para

alocar ragas M um conllxo enve quidade' isto e' tomar a vida

"mais iustd' para as Pessoas com defici€ncia, e eficiinci+ gue E

certifcar-se de que todas as oPortunidades para mdhorar a situa-

€o das p€ssoas tenham sido totalmente gPloradas sem nunca

deixar vagas de estacionamento sem s€r utilizsdas.

Ate onde os formuladores de pollticas priblicas devem

ir para promover a equidade em relafo i efici€ncia 6 uma

questao dificil, que se localiza no lmago do processo politi-

co. Como tal, n6o 6 uma questao que os economistas Possam

responder. Contudo, o que d imPortant€ Para os economrstas

€ sempre procurar utilizar os recursos da economia de forma

tao eficiente quanto possivel na busca dos objetivos da socie-

dade, quaisquer que eles seiam.

ESCOLHENDO O LADO

Por que nos Estados Unidos as pessoas

dlrigem do lado direito da estrada?

Certamente. por causa da lei. Mas muato

antes da lei, havia um equilibrio.

Antes de haver leis formais de tr;nsito,

havia "regras de estradas" informais.

E!-dm pniticas que se esperava que todos

s€guissem. Essas regras incluiam um

entendimento de que as pessoas irlam

normalmente se manter em um lado da

estrada. Em alguns lugareg, como na

lnglaterra, a regra era manter a esqueroa;

em outros, como na Franga, era manter a

direita.

Por que em alguns lugares escolheram

a direita e em outros a esquerda? Isso nao

d completamente claro, embora possa ter

influenciado a forma do triifego domlnante.

Homens a cavalo portando espadas na

anca direita preferlam trafegar pelo lado

esquerdo (P€nse em montar oo descer do

cavalo e compreenderd a razio). Por outro

lado, pessoas destras a p6, mas levando

um cavalo, aparentemente preferiam ir pelo

lado direito.

Em qualquer um dog casos, uma vez

estabelecida a regra da estftda, havia

fortes incentivos Dara que as pessoas

oermanecessem do lado "usual" da estrada:

ouem ngo o fizesse llcarla colidlndo com

o trlfego vindo do lado oposto. Assim,

uma vez estabelecida. a regra da estrada

seria autoapllclvel - isto d, haveria um

equilibrio. Hoje em dia, 6 claro, o lado

da diregSo 6 determlnado por lei; alguns

Daiges at€ trocam os lados (a Su€cia

passou da esqu€rcla par6 a dlreita, em

1967).

l4as e os pedestres? N;o hii l€is - mas

exlstem regras lnformals. Nos Estados

Unidos, os pedestres urbanos mantcm-se

normalmente e dirclta. Mas caso visite

um pais onde as pessoas dirigem pelo

lado esquerdo, fique atento: as pessoas

que dirigem pela esquerda normalmente

tamb€m camlnham pela esquerda. Assim,

quando estiver em um pais esb-angeiro,

aja @mo as pessoas locals. Voce ngo ser6

oreso se andar pela dlreita, mas estara em

oior situageo do que se aceitar o equilibrio

e camlnhar Dela esquerda
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Principio 8: Os mercados geralmente

levam i efici€ncia

Ndo hA nenhum dePartarnento do govemo dos Estados

Urfa* 
"t 

**fa. de garantir a efici€ncia econOmia geral da

".o*-i" 
a" rn.t 

"ao 
- nao h6 agentes viajando pelo pais ve-

rificando se os neurocirurgi6es estio arando os camPos ou s€

", "*rrJa*t 
a" *esota estao tentatrdo cultivar laranf as' O

eove'mo nao precisa forr{Jos ao uso eficiente de reanrsos' por-

i"., * rn".* a* ca-s' a mio invisivel realiza esse trabalho'

' 'O, 
irra"t tiaroa ambutidos em uma economia de mercado

i6 q;tem que os recursos geralmente sejam bem usados e

orr'" as oportonidaaes para melhorar a situaqeo das pessoas

ii"..i"- a*n**gadas Se uma faculdade fosse conhecida

peto hibito d" agtomerar seus alunos em salas de aula peque-

'nas, 
deixando as salas de aula grandes vazias' em breve veria

"" 
-at iaul", a"iaatn, colocando o emprego de seus adminis-

tradores em risco. O "mercado' pan estudantes universita-

,ios iria respond"r de forrna a induzir os administradores a

gerir a faculdade de forma eficiente'
" 

Um" emlicagao detalhada de por que os mercados geral-

mente sao muito bons em assegurar que os recursos sejam bem

udlizados teri que esPerar at€ que tenhamos estudado como

os mercados realmente funcionan' Mas a raz6o mais bisica €

que, em uma economia de mercado ern que os individuos sao

l'iwes par" escolhe, o que consumir e o que Produzir' normal-

mente€ aproveitada a oPorhrnidade de Sanho mirtuo --ou seia'

- um morador do subtrbio dirigindo para o trabalho nao

tem incentivo Para considerar o custo que a sua aqao inflig€

aos ou$os motoristas na forma de aumento do congestiona-

m€nto do tr6fego. Existem v6rias solug6es Possiveis Para essa

sltuagao; os exernplos incluem a cobranga de pedrigios' sub-

sldio ao custo do transPorte Pfblico e tributaqao sobre a ven-

da de gasolina Para os motoristas Particulares'-Todos 
esses

rem6dios funcionam mudando os incentivos dos Posswers

motoristas, motivando-os a dirigir menos e usar o transPone

alternativo. Mas tamb€m compartilham outra caracteristica:

cada um deles depende de uma intervengao do governo no

mercado. Isso leva ao nono PrinciPio:

Quando os mercados ndo alcangam a efciancia'

a interven1do do goterno pode uelhorar o bem-estar

da sociedade.

Ou seja, quando os mercados dio errado' uma politica de

governo concebida adequadamente' ls vezes' aproima a so-

li.d"d" d" o- ...ultado eficiente ao modificar a forma como

os recursos da sociedade sdo utilizados'

Um ramo muito imPortante da economia d dedicado a es-

tudar Por que os mercados falham e que politicas devem ser

adotadas para melhorar o bem-estar social Estudaremos esses

problemas e solug6es em profundidade nos pr6ximos caPrtu-

los, mas, aqui, apresentamos um resumo das principais formas:

. As ag6es dos individuos tem efeitos colaterais que nao.s6o

devidamente considerados pelo mercado' Um exemPlo e

uma aqao que Provoca Poluigio'

' Uma das Partes imPede que ocorram trocas mutuam€nte

benCficas em uma tentativa de caPturar Para si maior Par-

cela de recursos. Um exemplo i uma empresa farmac€utica

que coloca o prego de um m€dicamento mais elevado do

qu. o custo de prodrlzi-lo' tornando-o inacessivel para al-

ju-", p"rrout qu" poderiam beneficiar-se dele'

' Alguns bens, por sua pr6pria natureza, nao servem Para

uma gestao eficiente pelos mercados Temos como exemPlo

ganhos clo comdrcio, E se houver uma maneira de melhorar a

i*"r"o d" .tgo-", pessoas, elas' em geral' serio caPazes-de

aoroveitar essa oportunidade E d eGtamente isso que define

a eficl€ncia: todas as oPortunidades de melhorar a situa@o de

algumas pessoas foram exploradas' sem Piord a situafeo de

ouuas pessoas' Isso d6 origem ao oitavo PrinciPio:

Como as pessoas *ploram ganhos do comdrcio

os metcados, em geral,letam d efciAncia'

No entanto, como vimos na introduqdo' existem excegoes

ao principio de que os mercados geralmente sao eficientes'

Em czsoi de Talha de mercado, abusca individual do pr6prio

interesse fundada nos mercados torna a sociedade Pior - isto

€, o resultado do mercado € ineficiente' E' como veremos na

anilise do pr6ximo principio, quando os mercados falham' a

interven@o do governo pode aiudar' Mas exceto em instan-

cias de falha de mercado' a regra geral 6 que os mercados s6o

uma maneira notivel de organizar a economia

Principio 9: quando os mercados neo

alcangam a eficiencia, a intervengSo

governamental gode melhorar o bem-estar

da sociedade

Lembremo-nos da natureza da falha de mercado causada

pelo congestionamento de transito, descrito na introduqao

o controle de trdfego a6reo

Uma parte imPortante do estudo em economia e

aorender a identificar nio apenas quando os mercados

funciorra-, mas tamb€m quando nio funcionam' e avaliar

quais sao as politicas govetnamentais adequadas em cada

situacao.

ecanamia em..a-ge-a.- -

Restabelecimento do equilibrio das

rodovias
Em 1994, um forte terremoto atingiu a 6rea de Los An'

geles, nos Estados Unidos, causando a destruigio de v6ria:

iont", ., "s.i-, 
interrornpendo as estradas que milhares d'

motodstas usavam Para chegar ao trabalho' Os acontecimen

tos que se seguiram oferecem um exemplo Particularment
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claro de interdepend€ncia na tomada de decis6o - nesse caso,

a decisio dos moradores do subrirbio, que normalmente utili-

zam a estrada para chegar ao trabalho,

No rescaldo do terremoto, houve uma grande preocupaglo

com o impacto no tra[sito, ie que os motoristas aSora teriam que

se somar aos que usavam outras estradas ou dewiar em tomo de

partes bloqueadas usando as ruas da cidade. Os funcion6rios pu-

blicos e os programas de noticias advertiram sobre a expectati

de enormes atrasos e incentivaram os motoristas a evitar deslo-

camento desnecess6rio, reprogramando sua rotina para dirigA

antes ou depois do horerio de pico, ou usar transporte pfblico.

lnesperadamente, ese aviso foi eficaz. Na verdade tantas pessoas

atenderam os apelos que, nos primeaos dias ap6s o terremoto,

aqueles que mantiveram sua rota regular realmente acharam o

hajeto para o trabalho mais ripido do que antes.

E claro que essa situagio nio poderia durar. Como se es-

palhou a noticia de que o trdfego estava relatiyamente leve,

as pessoas abandonaram os novos m6todos alternativos e

voltaram aos carros - e, assim, o transito 6cou cada vez pior.

Dentro de poucas semanas ap6s o terremoto, apareceram s€-

rios congestionamentos. No entanto, ap6s algumas semajras,

a situagio se estabilizou: a realidade de um transito pior do

que o usual foi suficiente para desanimar os mototistas, eyi-

tando que o pesadelo de congestionamento em toda a cidade

se concretizasse. Em resumo, o transito de Los Angeles havia

se estabelecido em um novo equilibrio, em que cada morador

de subfrbio estava fazendo a melhor escolha que podia, con-

siderando as a96es das outras pessoas.

Ali6s, esse nio foi o fim da hist6ria: o temor de que a ci-

dade fosse estrangulada pelo transito levou as autoridades mu-

nicipais a reparar as estradas com velocidade recorde. Dentro

de apenas um ano e meio ap6s o terremoto, todas as rodovias

voltaram ao normal, prontas para o pr6ximo terremoto.

t A maioria das situaE6es econ6micas envolve a interagao

de escolhas, is vezes com resultados indesejados. Em

uma economia de mercado, a interagao ocorre atraves do

com6rcio entre os individuos.

. Os individuos interagem porque existem ganhos do co-

m6rcio, que surgem a partir da especiallzaC5o. Em geral,

os mercados movem-se em diregSo ao equillbrio, porque

as pessoas exploram ganhos do comdrcio,

. Para atingir os objetivos da sociedade, deveria ocorrer um

uso effciente de recursos. Tanto a equidade como a efi-

ciencia pode ser desej6vel em uma economia. Muitas ve-

zes, h6 um trade-olf entre equidade e eficiencia.

' Considerando-se algumas exceg6es bem definidas, os

mercados normalmente sao eficientes. Quando os merca-

dos nao conseguem atingir a eficiCncia, a intervengeo do

governo pode melhorar o bem-estar da sociedade.

CAPITUTO 1 Principios bdsicos

Explique como cada uma das seguintes situag6es ilustra

um dos cinco principios de interaCSo.

a. Usando o site da Faculdade, qualquer estudante que

deseje vender um livro usado por pelo menos $30
consegue vende-lo a outro estudante disposto a pa-

9ar $30.
b. Em uma cooperativa de monitores na faculdade, os

estudantes podem-se organizar para oferecer au-

las de assuntos que dominam (como economia) em

troca de receber ajuda de um monitor em assuntos
que nAo dominam (como filosofia).

c. A prefeitura impos uma lei que exige que bares e
discotecas perto de Sreas residenciais mantenham

o nivel de ruido abaixo de determinado limite,

d. Para proporcionar melhor atendimento a pacientes

de baixa renda, a prefeitura decidiu fechar algumas

clinicas de bairro subutilizadas e transferir fundos
para o hospital principal.

e. No site da faculdade, livros de determinado titulo,
com aproximadamente o mesmo grau de desgaste,

sao vendidos pelo mesmo prego.

Dentre as situaqoes a seguir, qual descreve uma situa-
geo de equilibrio? Qual nao descreve? Justifique a res-
posm.

a. Os restaurantes do outro lado da rua da cafeteria da

universidade servem refeides mais saborosas e a pre-

gos mais acessiveis do que as servidas na cafeteria da

universidade. A maioria dos alunos continua a comer

na cafeteria ,

b. Atualmente, voc€ vai de metr6 ao trabalho, Embora

o onibus seja mais barato, leva mais tempo. Enteo,

vocC est6 disposto a pagar a tarifa superior do me-

tr6, para poupar tempo.

as respostas esteo no flm do livro.

INTERA9OES NO CONJUNTO DA

Como mencionamos na introdugao, a €conomia em seu

coniunto tem seus altos e baixos. Por exemplo, os neg6cios

nos shopping centers dos Estados Unidos diminuiram em

2008, porque a economia estava em recess6o. Em 2011, de al-

guma forma, a economia recuperou-se, Para compreender as

recess6es e recuperag6es, 6 necess6rio compreender as inte-

rag6es no conjunto da economia e o panorama que a econo-

mia requer €ntendendo os tr€s principios econ6micos mais

importantes, Esses tr€s principios do coniunto da economia

esteo resumidos na Tabela l-3.

TABELA 1-3

Prlnclplos das Int€ra96€3 no con unto da

economia

10. O gasto de uma pessoa € a renda de outra.

11. O gasto total as vezes flca desalinhado com a capaci-

dade orodutiva da economia.

12. As politicas governamentais podem alterar os gastos.

2.
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: erincipto 10: O gasto de uma pessoa 6 a A Uqao que os economistas aprenderam com os proble' -

renda de outra o.,"oJ- 
-'..-' 

ffii:ff::1"r::l:i:,:,$:;:";'i:":ll"::::::"11.-1 g
' Em 2006' a industria de corNtrucio de casas *: 

::t:i: Or"r". qu.r.. .o-prar - As vezes ndo corresponde t guanti- 
$

. Urrtdo, iniciou um rApido declinio' Pois os construtores,en- 
iud" d. b.nr. r.ruigos que a economia 6 capaz de produzir S

contmvam cada vez mais dficuldade para vender'-lo tnrcto' 
Na d€cada de 1930, o montante de gasto ficou muito aquem m

I o prejuizo era limitado principalment. 
1. 

to*"* o"::",t]::. 
do que era necess5rio para manteros trabalhadores america- |

: 6o M"s com o temPo a crise se espalhou P-" guTt,t::* 
,ror.*pr.g"dor, 

" 
o r€sultado foi uma desaceleraqao econO- r'i

' as partes da econonua' com os gastos de consumo caindo em ',ir,.u 

r."u" Na verdade' os d€ficits 
'os 

gastos sio resRonsri- 
;,

. todos os setores. . - uei, plla -"ioria das recessdes, ainda que ndo por todas 
F

i tua po. qoe uma queda na construqio de casas signinca 
Tambem € possivel que o gasto total seia demasiado ele- $'

i lo,ur r,""i", no, shoppings? Afinal, osshoppings sao lujar:s 
vado. Nesse caso, a economia experimenta irfrrqrio. um au- 5

onde as familias, e nao as empresas, fazem comPras A.res- 
mento de precos no coniunto da economla. Esse aumento l:

, porr" U que a redugio dos gastos com a construeao civ 
,le- ocorre porque quando o montante que as Pessoas desejam :l'

I uoo 
" 

,.ndi-"ntos mais baixos no conjunto da economra 
.o.nor", oltao"rr" a oferta, os produtores podem aumentar ;;

, A, p"rro", qu€ estavam empregadas tanto diretamente-na 
o, pr"qor . ainda encontrar consumidores disPostos a com' '.

i 
"o*t 

ogao, produzindo os bens e servicos que os construto ""r - 
consideragao dos deficits e dos excessos nos gastos f

i res precisavam (como o gesso), como na. Produceo oll".t-T 
.*r.*aop ncipio u: &

e servigos que os novos proprietfuios de casas Precisavam o gasto total, as yezes,-fica clesalinhado com a ca- Y.

: (como 

.mobilidrio 
novo) perderam os empregos ou foram 

pacidade proclutita dtt ecottoo,io i
: forgadas a cortes salariais E como a renda diminuiu' asstm f:

i tamb€m os gastos dos consumidores. Esse exemplo ilustra o Principao 123 As politicas governamentais f

ddcimo principio; podem modificar os gastos 
i

forgadas a cortes salariais E como a renda diminuiu' assim Pu"ssq' r'v'*"'" "-' --- ' 
7;

tamb€m os gastos dos consumidores' Esse exemplo ilustra o Principio 123 As politicas governamentais f

ddcimo principio; podem modificar os gastos 
i

O 84sto de uma Pessoa e a rendo de ou.tra pessoa 
O gasto total, is vezes' fica desalinhado com a capaci- i

Em uma economia de mercado' as pessoas ganham a vida 
dade piodutiva da economia Mas sere Possivel tlzer 

ll'o 
a 

$-.

::':*il:ffi;t;;:, """hecido 
como Grande De- que a crise financeira de 2008 se transformasse em uma de-

, nr.aauo 
^ - 

Pressdo Profunda'

I vendendo coisas - inclusive seu trabalho - a outras pessoas 
respeito disso? Sim - o que leva ao decimo segundo e ultimo !

: S. Agum gruPo na economia decide' por qualquer motrvo' principio: i
: gastar mais, a renda de ouhos gruPos aumentard. Se algum As politicas governamentais t,m Jorte imPacto i-.

; grupo decide gastar menos, a renda de outros grupos cair6 
sobfe os gastos. !

i 
- -Co-o 

o gasto de uma Pessoa C a renda de outra' uma 
De fato, as politicas governamentais Podem afetar acen- i

I 
= - -- -^)^i^'1- *-,-lanra< rle comDortamento nos gas-i reagao em cadeia de mudangas de comPortalrento nos gas- 

tuadamente os gastos.

: tos tende a ter repercuss6es que se proPagam no conjunto por um lado, o pr6prio governo realiza gastos elevados,

da economia. por exemplo, um corte nos gastos de investr- 
desde equipamentos militares ate educaqao - e pode optar

I mento, como o que ocorreu em 2008, leva a uma reduqio 
"- 

g"st". mais, ou menos. O governo tambem pode variar

I d" ,end" familiar. As familias reagem reduzindo g"stos de 
o o.i"nto arrecada de impostos da populaglo, o que' Por sua

consumo, o que leva a uma nova rodada de cortes na rand": 
u"", afeta o montante de renda disponivel que fica para os

; e assim por diante. Essas rePercuss6es desempenham papel 
consumidores e para as emPresas gastarem E o controle do

i i-por,"n,a na compreensao das recessoes e recuPeracdes 
governo sobre a quantidade de moeda em circulagio, ao que

: econdmicas. parece, oferece mais uma ferramenta poderosa que afeta o

: gasto total Os gastos do governo' imPostos e o controle da

, erincipio l1t O gasto total' is vezes, fica 
moeda seo ferrame ntas de politica macroecon\mica

I fora de alinhamento com a capacidade os governos modernos utilizam esses instrumentos de

:produtivadaeconomiapoliticamacroecondmicaemumesforgoParagerirogasto

:Amacroeconomiasurgrunad€cadade1930'comoumtotalnaeconomia,tentandomanobrarentreosperigosde
iramoseparadodaeconomia'quandoumcolapsonosgastosrecessaoedeinflagdo.NemsemPreessesesforqossaobenll-

I dos consumidores e das empresas, uma crise no setor ban- -sucedidos - as recessOes e os periodos de inflaqio ainda

lc6rioeoutrosfatoreslevalamaumaquedanosgastosemocorrem.Mas,emgeral,acredita.sequeosesforqosagressi-
; geral. Essa queda nos gastos,.Por su" '0"'' 

ltuot' 
" 

oln ptn"O" 
""' n:::,::t:::t::::,t::ffirTl*:::?::TffitJ::
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Guidar de beb€s

O site myarmyonesource.com, que

nento is familias de militares, sugere que os pais ParticiPem

de uma cooDerativa de babv-sitters - um artificio comum em
' 
mritos gupos. Em uma cooperativa desse tipo, Para cuidar

' de criangs, certo nrimero de pais utiliza servigos de ba\-
: -sitter, em vez de contratar algudm Por hora como bab6. Mas

i cottro essas organizag6es garantem que cada um dos mem-

hlos contribui de forma iusta com o servigo de bab6? Como

sc cxplica no myarmyonesource.com: "Em vez de dinheiro,

dessas cooperati s troca bilhetes ou pontos. Ao

de bab6, chama um dos amigos da lista e paga com

E obtdm bilhetes tomando conta de outras crianCas

coopentiva:'

Em outras palavras, uma cooperativa Para tomar conta

criangas 6 uma €conomia em miniatura em que as Pes-

compram e vendem horas de servigo Para tomar con-
'de 

criangas. E ainda d um tipo de economia que pode ter

macroecon6micos. Um artigo famoso intitulado

Theory and the Great Capitol Hill Babysitting

Crisis (Teoria monetaria e a grande crise da coope-

de babysitting de Capitol Hills), publicado em 1977,

as difculdades de uma cooperativa para cuidar de

ao emitir uma ouantidade insunciente de bilhetes,

em mente que, em m€dia, as pessoas em uma dessas

querem ter uma reserva de bilhetes ou pontos

para o caso de terem que sair diversas vezes antes

o estoque cuidando de criangas.

caso, como je de inicio nio havia uma grande quanti-

a ganhar, a maioria dos pais queria aunentar sua

de bilhetes cuidando de criangas, rnas relutava em usar

para sair s€m as criangas. A decisdo de um casal de

que p€nnitia a outros pais ter a oporhrnidade de obter bi-

g assfun, se tomou diffcil obt€Jos. Sabendo disso, os pais

ainda mais relutantes em usar os bilheteg exceto em

cAPiTul,o 1 Principios bdsicos,,.-1.7

isso. No final, resolveu o problema distribuindo mais bilhetes

e, com o aumento das reservas, as pessoas se disPuseram a

sair mais.

1, Explique como cada um dos exemplos a seguir ilust6 um

dos trCs principios de interdg6es da economia em seu

conjunto.
a. A casa Brdnca pediu que o Congresso aprovasse um

pacote tempor5rlo de aumento de gastos e cortes

de impostos no inicio de 2009, 6poca em que o em-

prego estava imergindo e o desemprego crescendo.

b. "As companhias de petroleo estao investindo pesa-

damente em projetos para extrair petr6leo de solo

betuminoso no Canad6." Em Edmonton, Alberta, es-

t6o sendo abertos restaurantes e outras empresas

de consumo perto dos projetos.

c. Em meados de 2000, a Espanha, que passava por

um boom imobiliiirio, tinha ao mesmo tempo a

maior taxa de inflaeao na Europa.

As respostas egteo no fim do livro

como a Priceline.com revolucionou a

indostria de viagens
Em 2001 e 2002, o setor do turismo estava em apuros.

Ap6s os ataques terroristas de 11 de stembro de 2001,

muitas pessoas pararam de utilizar o transporte a6reo. A

medida que a economia entrava em depressSo profunda, os

avi6es ficavam na pista vazios e as companhias adreas per-

diam bilh6es de d6lares. Quando v6rias companhlas adreas

grandes foram em espiral em direg6o A fal€ncia e demitiram

1OO mil empregados, o Congresso aprovou um pacote de

915 bilh6es de ajuda que foi crucial na estabilizagao da in-

dostria a€rea.

Esse tambem foi um momento particularmente dificil
para a Priceline,com, um servigo de viagens on-line. Ape-

nas quatro anos ap6s a fundageo, estava em perigo de

desmoronar. A mudanga na sorte da empresa foi dramati-

ca. Em 1999, um ano ap6s a constituigeo da Priceline.com,

os investidores ficaram tao imDressionados com seu poten-

cial Dara revolucionar a indUstria de viagens que avaliaram

a emoresa em $9 bilh6es. Mas, em 2002, os investidores

mudaram para uma viseo mais c€tica da empresa, o que

fez reduzir sua valorizae6o em 95Vo, para apenas $425

milh6es.

Para piorar a situaEeo, a Priceline.com perdeu v6rios mF

lh6es de d6lares por ano. No entanto, consequiu sobreviver,

em 2010, sendo avaliada em $8,8 bilh6es pelos investidores.

N5o s6 sobreviveu como prosperou.

Ent5o, como foi exatamente que a Priceline.com trouxe

essa mudanga dramdtica para a indUstria de vlagens? E o

que lhe permitiu sobreviver e prosperar como empresa em

face das conturbadas condlg6es economlcas?

o sucesso da Prlcellne.com reslde na capacldade de pros-

pectar oportunidades explor5veis para si e para seus clien-

tes. A empresa entendeu que, quando um avieo parte com

assentos vazios ou um hotel tem camas vazias, lsso tem um

custo - a receita a ser obtida se o assento ou a cama tivesse

sido ocupado, E, apesar de alguns turistas apreciarem a se-

oferece aconselha-

€speciais.

suma, a cooperativa entrou em recessao. As recessoes

economia mais ampla sdo um pouco mais complica-

Mas os problemas da cooperativa de babysifting

Hill demonstraram dois ou tres Drincipios de inte-

em seu coniunto. O gasto de uma Pessoa e

outra: a oportunidade de sewir de babd surge ape-

em que outros pais saiam. E uma €conomia

pouco gasto: quando neo hA gente sufciente

salr, todos ficam frustrados com a falta de oPortu-

cuidar das crianqas dos outros.

$re dizer sobre a politica do governo para mudar os

Na verdade, a cooperativa de CaPitol Hill tamb€m fez



ouran(a da reserva dos voos e hot6is com bastante antece-

ien"ia 
" 

a" fazer questSo de pagar por isso, outros se sen-

tem satisfeitos em aguardar ate o Ultimo minuto' arriscando

nao obter o voo ou hotel que desejam, mas desfrutando de

um preEo menor.

os ciientes especlficam o preco que estSo dispostos a

oaqar Dor determinada viagem ou localizaeao de hotel e a

Prlceline.com apresenta uma lista de opg6es de companhias
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vem ser tomadas reafizando um trade-olf na margem

- comoarando os custos e beneficios de fazer um pou-

co mais ou um pouco menos. Decis6es desse tipo sao

chamadas de decis6es marginais e o estudo delas,

a an6llse marginal, desempenha um papel central na

economia.

O estudo de como as pessoas devem tomar decis6es

tamb€m 6 uma boa maneira de compreender o compor-

tamento real. Normalmente, os individuos respondem a

incentivos - explorando oportunidades para levar van-

tagem,

o pr6ximo nivel de andlise econ6mica d o estudo da

interagSo - como minhas escolhas dependem de suas

escolhas, e vice-versa. Quando os individuos interagem,

o resultado final pode ser diferente do que se pretende

L Os indlviduos interagem porque existem ganhos do co-

m6rcio: ao se envolver no com6rcio de bens e servigos

uns com os outros, os membros de uma economla po_

dem melhorar a situageo. EspecializaqSo - cada pes-

soa se especializa na tarefa em que se sobressai - e a

fonte de ganhos do comdrcio.

9. Como normalmente as pessoas respondem a incentivos,

os mercados em geral se movem em diregSo ao equili-

brlo - situagSo em que nenhum individuo pode melho-

rar sua situageo optando por uma aEeo diferente

10. Uma economia 6 eficiente se forem aproveitadas to-

das as oportunidades de melhorar a situagao de a19u6m.

sem oiorar a de outrem. Os recuGos devem ser usados

de forma t6o eficiente quanto possivel para alcangar os

objetivos da sociedade. Mas a eficiencia nao 6 a inica

maneira de avaliar a economia: equidade, ou justiga,

tamb6m € desej6vel, e, muitas vezes, hd um trade-off

entre equidade e eficiencia.

11. Os mercados geralmente levam

mas exceg6es bem definidas

12. Quando os mercados falham e

cia, a intervengao do governo

-estar da sociedade.

13, Como em uma economia de mercado as pessoas receDem

renda com a venda de coisas, inclusive do seu proprio trd-

balho, o gasto de uma pessoa 6 a renda de outG. Em con-

sequCncia, variae6es no comportamento dos gastos podem

se espalhar por toda a economia

14. O gasto total na economia pode ficar desallnhado com

a capacidade produtiva da economia. Gastos abaixo da

capacidade produtiva da economia levam i recessSo;

gastos acima da capacidade produtiva da economia le-

vam e inflag5o.

15. Os governos tem capacidade de afetar fortemente o

gasto total, uma habilidade que usam no esfor€o de

orientar a economia entre a recesseo e a inflagao.

a€reas e hoteis dlspostos a aceitar esse prego, normalmenle

com o prego baixando e medida que a data da viaqem se

aDroxima. Ao apresentar de um lado as companhias aereas

e hot€is disponiveis e de outro os clientes dispostos a sacri-

ficar algumas de suas preferCncias por um preEo mais baixo'

a Priceline.com melhora a situaESo de todos - inclusive dela

pr6pria, uma vez que cobra uma pequena comissao a cada

venda que facilita'

A Prlceline.com tambem foi expeda quando v'u seu mer-

cado desafiado pelos rec€m-chegados Expedia e Orbitz Em

resposta, comegou a direcionar mais agressivamente o seu

neg6cio para reservas de hotel e para a Europa, onde a In-

aoitria ae viagens on-line ainda era muito pequena' Sua

rede era particularmente valiosa no mercado de hotel euro-

peu, que 6 composto de hot€is bem menores em compara-

gao com o mercado dos Estados Unidos, que 6 dominado por

cadeias de hot6is em todo o pais. O esforgo valeu a pena €,

em 2003, a Priceline.com obteve o primeiro lucro-

A Priceline.com agora opera dentro de uma rede de mais

de 100 mil hot€is em mais de 90 paises. At6 2010, as recei-

tas cresceram pelo menos 24o/o em felagdo a cada um dos

tr€s anos anterlores, at6 mesmo crescendo 34olo durante a

recesseo de 2008.

Certamente, a ind0stria de viagens nunca mals seTa a

mesma novamente.

1. Explique como cada um dos 12 principios da economia e

llustrado nessa historia.

1. Toda a an6lise econdmica 6 baseada em um conjunto

de Drincipios b6sicos que se aplicam a trCs niveis de

ativldade econ6mica. Primeiro, 6 preciso compreender

como os indlviduos fazem escolhas; segundo, 6 preciso

comoreender como essas escolhas interagem; e tercei-

ro, temos que compreender como a economia funciona

em seu conjunto.

2. cada pessoa deve fazer escolhas sobre o que fazer e o

que neo fazer, A escolha indlvidual 6 a base da econo-

mia - se neo envolver escolha, n6o 6 economia.

3. A rdzao pela qual as escolhas s6o necess6rias 6 que os

recursos - qualquer coisa que possa ser usada para

Droduzir outra coisa - s5o escassos. Os limites para as

escolhas individuais s5o tempo e dinheiro; as economias

seo limitadas por suas fontes de recuFos humanos e

naturais.

4. Como se 6 obrigado a escolher entre alternativas limi-

tadas, o custo real de algo 6 o que se tem de abdicar

para obtC-la - todos os custos s5o Gustos d€ oportu-

nidade.
5. Muitas decis6es econ6micas envolvem quest6es que n6o

seo "se", mas "quanto": quanto gastar em algum item,

quanto produzir e assim por diante. Tais decisoes de-

6.

7.

A eficiCncia, com algu-

nao alcangam a eficiCn-

pode melhorar o bem-

Escolha individual, P 6

Recurso, p. 6

Escasso, p. 6

Custo de oportunidade, P- 7

Trade-off, p. 8

Decisao marginal, P. 8

Anilise marginal, p. 8

lncentivo, p. 8

ComCrcio, p. I I

Ganhos do comdrcio, P. I I

Especializafao, p. I I

Equilibrio, p. 12

Eficiente, p. 13

Equidade, p. 13

InteraFo, p. l0


