


OFERTA E DEMANDA

) Oferta e demanda

INDIGO BLUE

e voc€ comprou jeans em 2011,

deve ter ficado chocado com o pre-

go. Ou talvez nao: modas mudam

c talvez voc€ tenha imaginado estar pa-

gando o prego para acompanhar a moda,

Mas nao estava - estava pagando pelo

dgodao. Ieans sao feitas de denim, que

um determinado tecido de aleodio.

No final de 2010, quaado os fabricantes

(b 
ieans estavam comprando estoque de

naterial para o pr6ximo ano, os pregos

algodio mais do que triplicaram em

compangao ao que eram dois anos an-

Em dezembro de 2010, o prego de

quilo de algoddo havia atingido uma

que s6 iria atingir em 140 anos, o

prego do algoddo desde que os re-

comegaram, em 1870.

E, por que o prego do algodio esta-

tto alto?

De um lado, estava surgindo deman-

Dor vestuirio de todos os tipos. Enke

e 2009, d medida oue o mundo lu-

conha os efeitos da c se financeira,

06 ctnsumidores, nervosos, cortaram

cornpras de vestuirio. Mas, em 201O

o pior tinha aparentemente aca-

os conpradores estavam de volta,

lontodo vigor. Do lado da oferta, eventos

seYeros abateram a produgio

de algod6o. Mais notavelmente,

o quarto maior produtor de

do mundo, foi atingido Por inun-

devastadoras que colocaram 1/5

do pais embaixo da lgua e a lavoura de

ficou praticamente destruida.

Temendo que os consumidores ti-

vessem Iimitado a tolerdncia a grandes

aumentos no prego de roupas de algo-

d6o, os fabricantes de vestuario come-

garam a tentar encontrar alguma forma

de reduzir os custos sem ofender o sen-

so de moda dos consumidores. Adota-

ram mudangas como botdes menores,

reYestimentos mais baratos, e - sim

- polidster, duvidando que os consu-

midores estivessem dispostos a pagar

mais por produtos de algodao. Na ver-

dade, alguns especialistas do mercado

de algodao alertaram que os altissimos

pregos do algodao entre 2010 e 20ll

poderiam conduzir a uma permanente

mudanga nos gostos, com os consu-

midores querendo usar cada vez mais

sint€ticos m€smo quando os pregos do

algodio caissem.

Ao mesmo tempo, essa n6o foi uma

noticia totaLnente me Para as Pessoas

ligadas ao com€rcio de algodao. Nos

Estados Unidos, os produtores de al-

godao neo tinham sido atingidos Pelo

mau tempo e estavam tirando vantagem

dos pregos mais altos. Os agricultores

americanos responderam aos altissimos

pregos do algodio com um aumento

acentuado da 6rea de plantio da cultura.

Contudo, nada disso foi suficiente, para

produzir allvio imediato nos Pregos.

Espere um pouco: como exatamen-

te que as inunda$Oes no Paquistao se

transformaram em Pregos mais altos

de ieans e mais poli€ster nas camisetas?

O que vocS val apnender
n€te caPftulo
. O que 6 um mercado competlti-

vo e como 6 descrlto pelo mG
d€lo de ot$ta € dsnanda.

. o que 6 a curvr ara denanda
e a cun a d! o6etta.

' A diferenga entr€ tnovhn€n-
tos ao longo da cuwa e

d€rlocarnCnb3 da curra'
. Como as curvas da oferta e

demanda determinam o Pr€9o

€ a quanudld€ de equlll-
brlo de m€rcado.

. Em caso de Glcas€E ou cx-
ced€|rta, colrto o Pr€go move o

mercado de volta ao equilibrlo,



PARTE 2 OFERTA E DEMANDA

Essa C uma qu€stao de oferta e demanda _ mas o que isso sig_

nifica? Muitas pessoas usam 
,bferta 

e demanda,, como uma
esp6cie de slogan que quer dizer 

,.as 
leis do mercado em fur-

cionamentoi Entretanto, para os economistas, o conceito de
oferta e demaada tem um significado preciso: € um modelo
de amo o mercado se comporta que e ertremamente dtil para

a compreensio de muitos - mas neo de todos os mercados.

Neste capitr:lq apr€sentamos as pegas que compdem o
modelo de oferta e demdnda, juntamos as pegas e mostramos
como esse modelo pode ser usado para entender como fun_
cionam muitos mercados - mas nio todos.

OFERTA E DEMANDA: UM MoDELo DE
MERC.ADO.CQMPETITTV.O . .

Vendedores e compradores de algoddo constituem um
mercado - um grupo de produtores e consumidores oue
trocam um bem ou servigo por pagamento. Neste capitulo,
vamos nos concentrar em um determinado tipo de mercado
conhecido como zercado competitivo. Grosso modo, tm mer_
cado competitivo € aquele em que hi muitos compradores
e vendedores de um mesmo bem ou servigo, Mais precisa_

mente, o elemento fundamental de um mercado competitivo
i que nenhuma agio de qualquer individuo tem efeito signi-
ficativo sobre o prego pelo qual o bem ou servigo i vendido. E
importante entender, no entanto, que essa ndo € uma descri-

96o precisa de cada mercado.

Por exemplo, nio 6 uma descrigio exata do mercado de
bebidas do tipo cola. Isso porque, no mercado dessas bebidas.
a Coca-Cola e a pepsi contam com uma proporgeo tao gran_
de nas vendas totais que sao capazes de influenciar o f,rego
pelo qual essas bebidas s6o conpradas e vendidas. Mas J uma
descriso precisa do mercado de algodio. O mercado mun-
dial de algoddo d tao grande que atC mesmo um fabricante
de jeans como a Levi Strauss & Co. i responsdvel por apenas
uma pequena fragio de transagdes, sendo incapaz de influen-
ciar o prego pelo qual o algodio d cornprado e vend.ido.

E um pouco dificil de explicar por que os mercados com_
petitivos seo diferentes de outros mercados sem verificar
primeiro como funciona um mercado competitivo. Enteo,
yamos adiar o assunto - voltaremos a essa questao no final
deste capltulo. Por ora, vamos apenas afirmar que 6 mais f6_
cil mode.lar mercados competitivos do que outros mercados.
Ao prestar um exame, sempre 6 uma boa estratdgia comeqar
respondendo is questdes mais f6ceis. Neste liwo, vamos fazer
a mcsma coisa. Entao, vamos comegar pelos mercados com_
petitivos.

EISEVIER

Hd cinco elementos essenciais nesse modelo:

Quando um rnercado € competitivo, seu comDortamen_
to e bem descrito pelo nodelo de ofert" 

" 
d"-.ndu. Co_o

muitos mercados sao competitivos, o modelo de oferta e de-
manda, realmente, C muito ftil.

, A curya da demanda.

. A curva da oferta.

. O coniunto de fatores que faz a curva da demanda se des_

locar e o conjunto de fatores que faz a curva da oferta se

deslocar.

. O equilibrio de mercado, que inclui o preqo de equilibrio e

a quantidade de equilibrio.

. A forma como o equillbrio de mercado varia quando a cur_

lra da oferta ou da demanda se desloca.

Para entender o modelo de oferta e demanda, vamos exa-
minar cada um desses elementos,

ACURVADADEMANDA....

Quantos quilos de algoddo, na forma de calgas ieans, os
consumidores ao redor do mundo querem comprar em um
determinado ano? A principio, voc€ pode imaginar que pos_

samos responder a essa pergunta, verificando o ntmero to_
tal de calgas jeans compradas ao redor do mundo a cada dia,
multiplicar esse nrimero pela quantidade de algoddo necessri_

ria para fabricar uma calga jeans e depois multiplicar por 365.
Mas isso nao C suficiente para responder a questao, porque
quantos jeans - em outras palatras, quantos quilos de algo_
d6o - os consumidores desejam comprar depende do prego
de um quilo de aigodio.

Quando o prego do algodio sobe, como aconteceu em
2010, algumas pessoas respondem ao aumento do prego de
roupas de algodio, comprando menos ou, talvez, trocando
completamente por pegas de vestuiirio elaboradas com outros
materiais, como materiais sintdticos ou de linho. Em geral,
a quantidade de roupas de algodio, ou de qualquer bem ou
serq9o que as pessoas desejam comprar, depende do prego.

Quanto mais alto o prego, menos as pessoas querem adquirir
desse bem ou sergigo; alternativamente, quanto -.no, o ore_
go, mais querem comprar.

Portanto, a resposta A questeo: "euantos quilos de algo-
dio os consumidores desejam comprar?,, depende do prJgo
de um quilo de algodio. E por nio saber qual sere esse irego,
o ideal C fazer uma tabela de quantos quilos de algodio as
pessoas gostariam de comprar a pregos diferentes. Essa tabela
i conhecida como fabeh da demand.a- lsso, por sua vez, pode
ser usado para desenhar uma curya d.a demanda, que i um
dos elementos fundamentais do modelo de oferta e demanda.

A tabela da demanda e a curva da
demanda

A tabela da demanda mostra quanto de um bem ou ser_
vigo os consumidores veo querer comprar a pregos diferentes,
A direita da Figura 3-1, mostramos uma tabela da demanda

I

I

:|

I

(
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rre unn . *{k A tabela da demanda e a dlt.a da

cap[TULo 3 oferta e demanda

demanda

Pr.fo do
.tgod:o

(por qutlo)

7,75

1,50

1,00

0,75

0,50

8,1

8,9

10,0

.-..........................0,75

.dFra.ndF,.r.... -............ 0,50

F, t l l l t l

7 911 13 t5 17

Q@itidad€ d. .lgodlo
(tdth6€ d. qu os)

A tab€la da dsna.da d. dgod& p.ldlz a qr\6 da dgnanda

con€€pond6nG qle mo€ta o qlanro de un bdn cu g$9o o€

co€tr*ro|€€ d6.*m cq'par a gu€lf 's Freo d€b.rir'.do
A cuNa da d€|rFnda 6 atabde da d€nr.d. tl6€t rn a H da

d€mdda: A r!dd. que o p|€eo sobe aqu.r i&d6 ddn&d*
cai Da fiEdrt. tunb, urra qu6da m g€eo efistlaa Ss{i
d.d3 dgtg d.d. Cdrbrs*ado, a.rrte drdsrlda En

para o algodSo. E hipot6tica porque nao utiliza da-

reais da demanda mundial de algoddo e pressup6e que

algodao tem a mesma qualidade.

De acordo com a tabela, se um quilo de algodao custar

os consumidores ao redor do mundo irio euerer comDrar

de quilos de algodio ao longo de um ano. Se o pre-

for $1,25 o quilo, vdo querer comprar apenas 8,9 bilh6es

quilos; se for de apenas $0,75 o quilo, irao querer comprar

bilh6es de quilos, e assim por diante. Quanto maior o

menor a quantidade de quilos de algodio que os con-

estarao dispostos a comprar. Assim, e medida que

sobe, a quantidade demandada de algodeo - a quan-

real que os consumidores estao dispostos a comprar a

Pre9o - car.

O gn4fico da Figura 3-l € uma representa@o visual da

na tabela. (Revise a discussao sobre grdficos em

no ap€ndice do Capitulo 2, se necessdrio.) O eixo

mostra o prego de um quilo de algodSo e o horizon-

a quantidade de algoddo em quilos. Cada ponto no

corresponde a uma das entradas na tabela- A cuwa que

esses pontos d a cunra da demanda- A curva da demanda C

representacao grAfica da tabela da demanda, outra forma

Observe que a curva da demanda mostrada na Figura 3-l
tem inclinagAo para baixo. Isso reflete a proposigio geral de

que um prego mais elevado reduz a quantidade demandada.

Por exemplo, fabricantes de caltas ieans sabem que irao ven-

der menos pegas, quando o prego de um jeans for mais alto,

refletindo um prego de $2 por quilo de algod6o, em compa-

ragao com a quantidade que irdo vender, quando o prego da

pega for mais baixo, refletindo o prego de apenas $l por quilo

de algodAo. Da mesma forma, algu€m que compra jeans de

algodd.o quando o prego estd relativamente baixo vai mudar

para sint€tico ou linho, quando o preto do algodao para fa-

bricar o jeans estiver relativamente elevado. Assim, no mun-

do real, as curvas de demanda quase sempre tern indina€o

para baixo. (As excefoes sao tao raras que, na pr6tica, pode-

mos ignordJas.) Geralmente, 6 tdo confidvel a proposit'o de

que um prego mais elevado de um bem, qtando tudo o tnais

C mantido cotlstante,leva as pessoas a procurar uma quanti-

dade menor de tal bem, que os economistas estao dispostos a

cham6-la de 'lei" - a lei da demanda.

Deslocamentos da curva da demanda

Ernbora o prego do algodeo estivesse bem mais alto em

2010 do que em 2007, o total de consumo mundial de algo-mostrar a relageo entre quantidade demandada e prego.
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coMpARAgAo eLoglt
PAGUE IIIAIS, ABASTEgA MENOS

Par..uma IusEallo do mondo real da lel da demanda,

observe alorrlo o .corsumo de gasolina vaaia. de acordo com o
p.eco qJe o too$mldor pagB no po6to. Em decoFCmia dos
lmpost06 de\6do6, a gasolina e o diesel, na maiorla dos paises

europeusr c|Js-la mals que o dobro do que nos Est6dos Untdos.
Dc acordo com a lel da demanda, isso deverlc levar os europeus
a comp€r menos gasolina do que os amerlcanos - e de fato isso
acontec€. Como se vg na flgura, os europeus consomem por
pessoa menos da metade do que os americanos, principalmente
porque dlrigem carios menores e fazem menor quilometragem.

O prego neo 6 o inico fator que afeta o consumo de
combustivel, mas, provavelmente, d a princlpal causa da
diferenga do consumo por pessoa entre europeus e americanos.

EI.SEVIER
E

Ptafo rta

gasoffna

(por libD)

l7

5

5

3

z

1

0 0,6 0,8 1,0 r,2 7,4

Coniumo de gaiolha
([Eoi por dia per .dpttr)

a-Reino Unido

onnlJopao

Forte: U,S. Ene.gy Informatlon Admlnlstrauon, 2009,

d5o foi maior em 2010. Como podemos conciliar esse fato

com a lei da demanda, que prega que um prego mais elewado

reduz a quantidade demandada, quando tudo o mais se man-

tdm constante?

A resposta estd na frase fundamental fa do o mais man-

tido constante. Nesse caso, tudo o mais nao foi mantido

constante o mundo mudou entre 2007 e 2010, de forma que

aumentou a quantidade demandada de algod6o a qualquer

prego dado. Para comegar, a populagio do mundo, e, por-

tanto, o nfmero de consumidores potenciais de algod6o,

atrmentou. Aldm disso, a popularidade crescente de roupa

de brim, bem corno os rendimentos mais elevados em paises

como a China, permitiu que as pessoas comprassem mais

roupas do que antes, levou a um aumento na quantidade

demandada de algodAo a qualquer prego. A Figula 3-2 ilus-

tra esse fen6meno usando a tabela e a curva da demanda

por algodio. (Tal como antes, os nimeros da Fiqura 3-2 sio
hipotdticos.)

A tabela da Figura 3-2 mostra duas tabelas da demanda.

A primeira 6 a tabela da demanda para 2007, a mesma mos-

trada na Figura 3-1. A segunda 6 a tabela da demanda para

2010. Essa difere da tabela da demanda de 2007, em decor-

r€ncia de fatores como popdageo maior e aumento da po-

pularidade de roupas de brim, que levaram a um aumento na

quantidade de algodao demandado a qualquer prego. Assim,

para cada prego, a tabela de 2010 mostra uma quantidade

maior demaldada do que em 2007. Por exemplo, a quantida-

de de consumidores de algodio que queriam comprar ao pre-

9o de $l por quilo aurnentou de lO para 12 bilh6es de quilos

por ano, a quantidade demandada a $1,25 por quilo passou

de 8,9 para I0,7 bilhdes, e assim por diante.

O exemplo esclarece que as mudangas ocorridas entle

2007 e 2010 geraram uma zoya tabela da demanda, em quea

quantidade demandada 6 maior, a qualquer prego dado, que

na tabela da demand3 original. As duas curvas da Figura 3-2

mostram essa inforrna@o graficamente, Como se observa, a

tabela da demanda de 2010 corresponde a uma nova cuna
D" i direita da curva da demanda de 2007, D,. Esse desloca-

mento da curva da demanda mostra a variaqao na quanti-

dade demandada a qualquer prego, representando a variageo

na posigio da curva da demanda original D,, para a nova po-

sigao em 4.
E fundamental fazer a distingao entre os deslocamentos

da curva da demanda e os movimentos ao longo da curra

da demanda, variafdo na quantidade demandada de um bem

proveniente de uma alteragio no prego do bem. A Figura 3-3

ilustra essa diferenga.

O movimento do ponto A ao ponto B 6 um movimen-

to ao longo da curva da demanda: a quantidade demandada

aumenta em virnrde da queda no prego d medi& que nos

movemos para baixo em D,. Aqui, uma queda no prego do al-

godio de $1,50 para $1 por quilo gera um aumento na quan-

tidade demandada de 8,1 bilhoes para t0 bilh6es de quilos

por ano. Mas a quantidade demandada tambim pode subir

quando o prego permanece inalterado, se houver um camea-

to na demanda - um deslocamento para a direita da cunra
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FIGURA

CAPfTULO3 Oferta e demanda

3-2 Aumento da demanda

Prcp do

.lgodio
(por quito)

t2,00

1,75

1,50

1,00

0,75

0,50

Pr.fo do

.bodio
(por qdro)

J2.00

7,75

1.50

1.00

0,75

0,50

o||r||tfthd. de 4od5o
damandado

(bllh&s d. qullos)

cn 2007 €n 2010

7,1 8,5

7,5 9,0

8,1 9,7

8,9 10,7

10,0 1?,0

t7,5 13.8

!4,2 17,0

D2

73 75 11

ouadldide de .lgodao
(blth6c. d! qullo6)

Um aumenlo na populacSo 6 um tator qu€ g6ra um au-

menlo na demanda - um axmento na quantidade d€man.

dada a qualquor p€Co dado. l$o 6 r€p@rentado por

duas tab€las de dernanda - uma oue moslla a ddn€nda

em 2007, ar €6 dO aurnento da populacao, a outia que

rno€tra a d€fi|a da ern 2010, ap6s o amento da p@ula.

@ - 6 as c{irvaa de dentarda conespondonbs. O aumon-

to da dernanda d€sloca a cuMa da d€ri€rda oara a dir€ita.

demanda. Essa situagao este ustrada na Figura 3-3 pelo

da curva da demanda de D, para Q. Mantendo

pr€9o constante em $I,50 o quilo, a quantidade demandada

de 8,1 bilhdes no ponto A em Dr para 9,7 bilh6es no

C em D,.

O aum€nto na quantidade demandada quando ss

.pea€a do ponto A para o ponto B r€iete un movimonto

Quando os economistas dizem que 'h demanda por.r au-

mentou' ou 'h demanda por y diminuiui querem dizer que a

cuwa da demanda para x ou.;r se deslocou - neo que a quan-

tidade demandada aumentou ou diminui em virtude de uma

riaeao no prego.

FIGUR^ &3 Movimento ao da orrva da dernanda veesss deslocamento da cuwa da demanda

€o longo da cuNa da demanda: 6 o resuhado de uma

$€da no prego do b€m. O aumento m quantidade

do.nsndada quando se pa$a do ponto ./4 para o ponto

C ref,et€ um dedocamenio da curva da denEnda: 6 o

de um aumento na quantidade demandada a

preQo.

Pr.fo do

algpdlo
(por qulto)

$2,00

1,50

Un d5hconenb do

cuNo dd denondo - . .

,,,naodonesnd
aiso que un novimento

ag longo do curm do

demondo

1,00

0,75

0,50

.a-

Qu.rtiihd! th CgodEo

(blth6.t & qdlo.)



DEITIAI{DA VERSUS QUANTIDADE
DEIIIANDADA

Quando os economistas dizem "um aumento na demanda",

significa um deslocamento pard a direita na curva da demanda,

e quando dlzem "uma r€dugio na demanda", signillca um

deslocamento para a esquerda na curva da deftanda - lsto €,

quando esteo sendo culdadosos. Em linguagem comum, a maioda

das pessoas, Incluindo economistas profissionais, usa a palavra

demanda de loftna coloquial. Por exemDlo, um economista talvez

diga "a demanda por viagens a€.eas dob.ou nos iltimos 15 anos.

em parte por calusa da queda nos precos" quando realmente quer

dlzer gue a euanuclacle clemandacla dobrou,

Pode-se aceltar alglm desleixo no uso dos termos em @nversal

comum. Mas na analise econ6mica 6 importante fazer a distin€o
entre varia€o na quantldade demandada, que envolve ftovimento ao

longo de uma curva da demanda e deslocamento ao longo da curva

da demanda. (Veja a Figura 3-3 como ilustraqjo.) As vezes, os alunos

acabam escrevendo algo asslm: "se a demanda aumenta, o p.e@

aumenta, mas isso leva a uma queda na demanda, empun-ando o
prego para balxo..." e, em seguida, ficam girando em tomo dlsso. Se

fo.6eitr uma dlslinFo clara entre variag5o na demarda, que si9nifi6
desfocamento na curva da demanda, e varia€o na quantidade

demandada, ufia sene de confiJsSo serd evltada,

Entendendo os deslocamentos da curva da
demanda

A Figura 3-4 ilustra as duas formas bdsicas como as cur-

vas da demanda podem-se deslocar, Quando os economistas

falam sobre um'aumento da demanda] referem-se a um des-

locamento para 
^ 

direita da curra de demanda: a qualquer

pregg os consumidores demandam maior quantidade de

bens ou servigos do que antes. Isso € mostrado pelo deslo-

camento para a direita da curva da demanda original de D,
para D". E quando os economistas falam de uma lueda na

demanda", referem-se a um deslocamento pan a esquerd,a dz

curva da demanda: a qualquer pregq os consumidores de-

Deslocam€ntos da cnrya da demanda

mandam menor quantidade de bens ou

Isso C demonstrado pelo deslocamento

sern9os que

para a esquerda

curva da demanda original de D, para Dr.

O que fez a cuwa da demanda por algodio se

J6 mencionamos duas raz6es: mudanga na populagdo e

danga na popularidade das roupas de brim. Pensando

podemos imaginar outras coisas que possivelmente

riam a curva da demanda do algod6o. Por exemplo,

que o prego do pol.i€ster aumente. lsso vai induzir as

que antes compravam roupas de polidster, a compriu

de algod6o, aumentando a demanda por algodio.

Os economistas acreditam que existem cinco

principais que deslocam a curva da demanda por um

ou servrgo:

. Mudanga nos pregos de bens ou servigos relacionados.

. Mudanga na renda.

. Mudanga nos gostos.

. Mudanga nas expectativas.

. Mudanga no nrimero de consumidores.

Embora essa ndo seja uma lista exaustiva, contim os

co fatores mais importantes que podem deslocar as

da demanda. Assim, quando afirmamos que a quantidade

um bem ou sewigo denandado cai quando o prego

la, tudo o mais mentido constank, estamos de fato

que os fatores que deslocam a demanda permanecem

rados. Vamos agora explorar com mais deta.lhes como

fatores deslocam a curva da demanda.

lrludangas nos pregos de bens ou
servigos relacionados

Embora ndo haja nada igual a uma confortivel calca ie,

ans, Por alguma nzeo a calga de sarja - geralmente feita

FIGURA

Qr6lqu€r €|/6nto qu6 aum€ilo a d€manda d6abc€
a ourvs da ddrianda para e ditdaa, rsff€{indo un
aunonto na quar{idad€ d€mandade a qualquor

pteo. Ou€lquor 6v6nio qu6 diminua a demanoa
ddoca a c$va da ddnanda para a 63quedE,

rofrolindo unre qu€da ne quanti&de dernandaoa
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:mistua de polidster - nao d uma alternativa ruim. A calca de

6 o que os economistas chamam de subsfituto do jeans,

.Um bem d substituto quando o aumento no prego de um bem

torna os consumidores mais disDostos a comDrar o ou-

&o bem (calga de sarja). Substitutos sao os bens que geralmen-

tlm uma fungio sernelhante caf6 e chri bolos e rosquinlas,

de trem e a€reas. Um aumento no preco do bem alter-

induz alguns consumidores a comprar o bem original,

a demanda do bem original para a direita

Mas, ds vezes, um aumento no prego de um bem torna os

zezos dispostos a comprar outro bem. Esses

seo conhecidos como complernentares. Geralmente sio

que em certo sentido sao consumidos juntos: compu-

e software, cappuccinos e cookies, carros e gasolina.

os consumidores procuram consumir um bem e seu

em conjunto, uma variag6o no prego de um

bens ir{ afetar a demanda do seu complemento. Em par-

quando o prego de um bem aumenta, a demanda pelo

complemento diminui, deslocando a cuwa da demanda

complemento para a esquerda. Assim, por exemplo, quan-

o prego da gasolina subiu entre 2007 e 2008, a demanda

carros beberr6es de gasolina caiu.

Varaageo na renda

Quando as pessoas tem mais dinheiro, normalmente sao

propensas a comprar um bem a qualquer prego. Por

se a renda farniliar aumenta, € prov{vel que a faml-

faga aquela viagem de verao para a Disneyldndia aguarda-

hd muito tempo - e, consequentemente, tambdm 6 mais

que compre passagens a6reas. Entao, um aumento

t renda do consumidor fard as curvas da demanda se deslo-

para a direita para a maioria dos bens.

Por que dizemos 'h maioria dos bens" e neo 'todos os

A maioria dos bens sao bens normais - e a demanda

eles aumenta quando a renda do consumidor aumenta.

entanto, a demanda por alguns produtos cai quando a

aumenta, Os bens para os quais a demanda cai quan-

a renda aumenta sio conhecidos como b€ns inferiores.

um bern inferior 6 aquele considerado menos

do que as alternativas mais caras, como tomar um

em vez de um taxi. Quando as pessoas tgm condig6es,

de comprar um bem inferior e mudam para a alterna-

preferida mais cara. Assim, quando um bem C inferior,

aumento na renda desloca a curva da demanda para a

E nio 6 surpresa que uma queda na renda desloque

da demanda Dara a direita.

Un exemplo da distincio entre bens normal e inferior com

nrib destaque nos jomais de economia d a difercnga entre os

:tfumados restaunntes informais como Appleb€e's ou Olive

CAPITUtO 3 Oferta e demanda

Quando a renda dos americanos aument4 eles tendem a sair

mais para jantar em restaurantes informais em vez de frequentar

as cadeias de fast-food - em certa medida, as pessoas veo me-

nos ao McDonald's quando podem dar-se ao luxo de ir jantar

em um lugar melhor. Assim, os restauantes informais sio bens

normais, ao passo qu€ o fast-food parece ser um bem inferior.

Mudanga nos gostos

Por que as pessoas querem o que querem? Felizmente,

nao precisamos responder a essa pergunta - s6 precisamos

reconhecer que as pessoas tem certas preferencias ou gostos

que determinam o que escolhem para consumir e que esses

gostos podem mudar. Normalmente, os economistas agru-

pam as variag6es na demanda em decorr€ncia de modismos,

crengas, mudangas culturais, e assim por diante, sob o tltulo

de evolugio dos gostos ou preferdncias.

Por exemplo, antigamente os homens usavam chap6us.

AtC por volta da Segunda Guena Mundial, um homem res-

peit6vel nio estaria b€m vestido se nao estivesse com um cha-

p6u decente junto com o terno. Mas os soldados que volta-

ram da guerra adotaram um estilo mais informal, em virtude

dos rigores da guerra. E o Presidente Eisenlower, que foi o

comandante supremo das Forcas Aliadas antes de se tomar

presidente, muitas vezes andava sem chapdu. Ap6s a Segun-

da Guerra Mundial, ficou claro que a curva da demanda por

chapCus havia se deslocado para a esquerda, refletindo a di-

minuigao da demanda por chap6us.

Os economistas tCm relativamente pouco a dizer sobre as

forgas que influenciam os gostos dos consumidores. (Embora

os comerciantes e publicitirios tenham muito a dizer sobre

elas!) No entanto, uma a.lterageo nos gostos tem um impacto

previsivel sobre a demanda. Quando os gostos mudam em

favor de um bem, mais pessoas querem comprA-lo a qualquer

prego, e assim a curva da demanda se desloca para a direita.

Quando os gostos mudam contra um bem, poucas pessoas

desejam compni-lo a qualquer prego, por isso a curva da de-

manda se desloca para a esquerda.

Mudangas nas expectatlvas

Quando os consumidores tem abuma escolha sobre

quando realizar uma compra. a demanda corrente de um

bem, muitas vezes, d afetada po! expectativas sobre s€u preto

futuro. Por exemplq os consumidores sabidos costumam es-

perar as liquidag6es - ou seja, compram 08 presentes de Natal

do pr6ximo ano durante as liquidag6e6 P6s-natalinas do ano

corrente. Nesse caso, as expectativas de queda de prego no

futuro levam a uma diminuicao na demanda atual.

Por outro lado, expectativas de aumento de pregos no fu-

turo tendem a aumentar a demanda atual. Por exemplo, como

os pregos do algodio comefaram a subir em 2010, muitose as cadeias de frst-food" como McDonald's e KFC.
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moinhos texteis comegaram a cormprar mais algoddo e arma-

z€nar em antecipagao a mais amentos de pregos.

As oryectativas de variageo na renda futura tambdm po-

dem levar a mudangas na demanda: se algu€m espera que

a renda aumente no futuro, normalmente pede emprestado

hoie e aumenta a demanda por determinados benq e, se es-

pera que caia no futuro, C provdvel que poupe e reduza a de-

manda por alguns bens.

VarlagSo no nrlmero de consumidores

Como vimos, uma das razdes para a demanda crescente

de algodao entre 2007 e 2010 foi o crescimento da populageo

mundial. Em virtude do crescimento da populag6o, a deman-

da total de algodao teria aumentado ainda que a demanda

de cada consumidor individual de roupas de algoddo tivesse

ficado inalterada.

Vamos introduzir um novo conceito: a curva da de-

manda individual, que mostra a rela€o entre a quantidade

demandada e o preqo piua um consumidor individual. Por

exemplo, suponha que Darla seia uma consumidora de jeans,

suponha tambim que todos os ieans sejam iguais e, portan-

to, vendidos pelo mesmo prego. O painel (a) da Figura 3-5

mostra a quantidad€ de jeans que ela vai comprar por ano, a

determinado prego. Entao D/x,,& € a curva da demanda indi-

vidual de Darla.

FI SEVIER

A curta da demand.a de mercsda mostra como a quan-

tidade demandada conjunta de todos os consumidores de-

pende do prego de mercado desse bem. (Na rnaioria das ve-

zes, quando os economistas referem-se i curva da

referem-se A curva da demanda de mercado.) A curva

demanda de mercado 6 a soma horizontal das ctrvas de de-

manda individuais de todos os consumidores nesse mercado.

Para saber o que significa soma horizottal, suponha por um

momento que haia apenas dois consumidores de jeans, Darla

e Dino. A curva da demanda individual de Dino, Da,,, C mos-

trada no painel (b). O painel (c) mostra a curva da dernan&

de mercado. A qualquer prego, a quantidade demandada pelo

mercado 6 a soma das quantidades demandadas por Darla e

Dino. Por exemplo, a um prego de $30 por jeans, Darla com-

pra tres calgas por ano e Dino, duas. Assim, a quantidade dc-

mandada pelo mercado i de cinco calgas por ano.

E 6bvio que a quantidade demandada pelo mercado a

qualquer prego C maior com a presenga de Dino do que se

Darla fosse a rfurica consumidora. A quantidade dernanda-

da a qualquer prego seria ainda maior se fosse acrescentado

um terceiro consumidor, em seguida, um quarto, e assim por

diante. Entio, o aumento no nfmero de consumidores con-

duz a um aumento na demanda.

Para rever os fatores que deslocam a demanda, consulte

a Tabela 3-1.

FIGURA : Curvas da domanda indivldual e curua da demanda de mercado
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?canamta. em..a-940.

Enfrentando o transito

Todas as grandes cidades t€m problemas de trlnsito,

e muitas autoridades locais tentam desencoraiar o tr6fego

de veiculos no centro congestionado da cidade. Se pensar-

mos que o percurso de autom6vel atC o centro da cidade C

um bem que as pessoas consomem, podemos usar a an{lise

economica da demanda para examirtar as politicas contra

o trensito.

Uma estratdgia comum 6 reduzir a demanda de viagens

de auton6vel, diminuindo o prego dos substitutos. Mui-

tas 6reas metropolitanas subsidiam servigos de onibus e de

transporte ferroviCriq esperando levar as pessoas a deixar os

carros em casa. Uma altemativa 6 aumentar o prego dos com-

plementos: v{rias das principais cidades dos Estados Unidos

impdem altos impostos sobre o estacionamento comercial

em giuagens e prazos curtos nos parquimetros, tanto para

aum€ntar a receita como para desencorajar as pessoas de di-

rigir na cidade.

Algumas grandes cidades - incluindo Cingapura, Lon-

dres, Oslo, Estocolmo e Milao - se dispuseram a adotar

uma abordagem direta e controversa politicamente: reduzir

o congestionan€nto, elevando o prego de dirigir. Sob 'pre-
go de congestionamento" (ou "taxa de congestionamento.,

no Reino Unido), C imposta uma taxa sobre os veiculos que

entram no centro da cidade durante o horario comercial. Os

motoristas compram passes, que sao debitados eletronica-

mente a medida que dirigem por estagoes de monitoramen-

to. O cumprimento 6 monitorado por cameras autometicas

que fotografam as placas. Atualmente, Moscou est6 pen-

sando em um esquema de taxa de congestionamento para

enfrentar os piores congestionamentos nas grandes cidades,

com 40% dos motoristas relatando engarrafamentos supe-

riores a tr€s horas.

O custo di4rio atual de dirigir em Londres vai de €9 a €12

(cerca de $13 a $19). E os motoristas que n6o pagam e s6o

apanhados pagam uma multa de €120 (cerca de g192) para

cada transgresseo.

Nao € surpresa que os estudos demonstraram que ap6s a

aplicagdo do prego do cong€stionamento, o tr6fego, de fato,

diminuiu. Na d€cada de 1990, Londres tinha um dos piores

transitos da Europa- A introdugao da tara de congestiona_

mento em 2003 reduziu imediatamente o trafego no centro

da cidade de Londres em aproximadamente lS%, com 2l%
de queda no tr6fego total er\te 2OO2 € 2006. E aumentou o

uso de substitutos, como o transpone pfblico, bicicletas, mo-

IOS e Cilrona.

Nos Estados Unidos, o Departamento de Transportes

dos EUA aplicaram progralnas piloto em cinco locais para

EIIEVIEN

estudar o pedegio urbano. Alguns especialistas em

sugeriram a utilizagao de pregos de congestionamento

veis, com o aumento dos pregos durante os horarios de

Assim, embora o pedigio urbano possa ser controverso,

rece estar ganhando aceitagao lentamente.

O modelo de oferta e demanda 6 um modelo de um

cado competitivo - aquele em que existem muitos

pradores e vendedores de um mesmo bem ou servico.

A tabela da demanda mostra como a quantidade

dada muda quando o preqo varia. A curva da

ilustra essa relagSo.

A lei da demanda afirma que um prego mais elevado

duz a quantidade demandada. Assim, as curvas da

da normalmente tem inclinaqio para baixo.

Um aumento na demanda leva a um deslocamento

a direita da curva da demanda: a quantidade

aumenta a qualquer prego dado. Uma diminuig5o na

manda leva a um deslocamento para a esquerda; a

tidade demandada cai pan qualquer prego dado. Uma

riaCgo nos precos resulta em uma variaceo na

demandada e em um movimento ao longo da cunra

demanda.

. Os cinco principais fatores que podem deslocar a curva

demanda s5o varia9eo (1) no prego de um bem relaciona.

do, como bem substituto ou complementar, (2) na

(3) nos gostos, (4) nas expectativas e (5) no nUmero

consumidores.

. A curva da demanda de mercado 6 a soma horizontal

curvas de demanda individual de todos os

do mercado.

Explique se cada um dos eventos seouintes
(i) um deslocamento da curva da demanda ou (ii)
movimento ao longo da curva da demanda.
a. O proprtetiirio de uma loja descobre que os

estSo dispostos a pagar mais por guarda-chuvas
dlas de chuva,

b, Quando XYZ Telecom, uma prestadora de
de telefonia de longa dist6ncia, ofereceu tarifas re,
duzidas nos fins de semana, o volume oe
aumentou acentuadamente no final de semana.

c, As pessoas compram mais rosas na semana do
dos Namorados, embora os pregos esrelam
altos do que em qualquer outro tempo durante o

ano,

d, Um forte aumento do prego da gasolina leva muitar
pessoas a formar grupos a que uma pessoa dd ca,
rona, para reduzir a compra de gasolina.

As respostas estao no fim do livr,.
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ACURVA.DAOfERTA ...
Algumas partes do mundo sdo especialmente adequadas

i cultura do algodao, e os Estados Unidos C uma dessas. Mas

mesmo nos Estados Unidos, ha terras mais adequadas ao cul-

tivo do algoddo que outras. A opgio dos agricultores ame-

ricanos de restringir o cultivo do algod6o apenas aos locais
, ideais ou expandir is terras menos produtivas depende do

F€fo que esperam obter pelo algodio. Al6m disso, existem

nuitas outras 6reas no mundo onde o algodio pode ser culti-

vado - tal como Paquistdo, Brasil, Turquia e China. A decisao

agricultores de cultivar algodio nesses lugares depende,

noYamente, do prego.

Portanto, assim como a quantidade de algoddo que os

desejam comprar depende do prego a ser pago,

quantidade que os produtores estao dispostos a produzir e

vender - a quantidade ofertada - depende do prego ofere-

a eles.

tabela da oferta e a curva da oferta
A tabela da Figura 3-6 mostra como a quantidade de al-

disponibilizado varia com o prego - ou seia, mostra

tabela da of€rta hipot€tica do algodio.

A tabela da oferta funciona da mesma forma que a tabela

demanda apresentada na Figura 3-l: nesse caso, mosfia

CAPiTUtO3 Oferta e demanda

a quantidade de quilos que os produtores de algodao estlo

dispostos a vender a pregos diferentes. Ao prego de $0,50 o

quilo, os agricultores desejam vender apenas 8 bilh6es de qui-

los de algoddo por ano. Por $0,75 o quilo, estao dispostos a

vender 9,1 bilh6es de quilos. A $i, desejam vender l0 bilh6es

de quilos, e assim por diante.

Da mesma forma que uma tabela da demanda pode ser

representada graficamente pela curla da demanda, uma tabe-

la da oferta tambem pode ser representada por uma curva da

oferta, como mostrado na Figura 3-6. Cada ponto da curva

representa uma entrada da tabela.

Suponha que o prego do algodio aumente de $l para

$1,25. Podemos ver que a quantidade de algodio que os

agricultores estSo dispostos a vender sobe de l0 bilh6es para

10,7 bilh6es de quilos. Essa 6 uma situagao normal para uma

curva da oferta, refletindo a proposigao de que pregos mais

elevados conduzem a uma quantidade ofertada maior. Assim

como as curv:ls da denanda normalmente sio inclinadas

para baixo, as curvas da oferta normalmente sio inclinadas

para cima: quanto maior o prego oferecidq os produtores es-

tareo dispostos a vender mais de qualquer bem ou servigo.

Deslocamentos da curva da oferta

AtC recentemente, o algoddo manteve-se relativamente

barato ao longo das ultimas dCcadas. Uma das raz6es 6 que

ln-
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a quantidade de terra cultivada do algodao expandiu mais de

35% de 1945 a2007. No entanto, o principal fator respons6vel

pelo barateamento do algodio foi o arzngo na tecnologia de

produgio, com a produgSo por acre mais do que quadrupli-

cada de 1945 a 2007. A Figura 3-7 ilustra esses eventos em

ternos de tabela e curva da oferta de algodio.

A tabela da Figun 3-7 mostra duas tabelas de oferta A

tabela de antes da melhoria de tecnologia da cultua do algo-

dao 6 a mesma que na Figura 3-6. A segunda mostra a oferta

de algoddo ap6s a ado96o de melhor tecnologia. Assim como

uma varia€o nas tabelas de demanda lela a um deslocamento

da curv"a da demaada" uma l"ria€o nas tabelas de oferta leva a

um d€slocamento da crrrra de oferta - uma variagio da quan-

tidade ofertada a qualquer prego. Isso i mostado na Figura 3-7

pelo deslocamento da curva da oferta antes da adogio da nova

tecnologia de cultivo de algodio S,, para a nova positao ap6s

a ado€o da no'va tecnologia de cultivo de algod.io, S' Observe

que q situa-se i direita de S,, um reflexo do fato de que a quan-

tidade ofertada aumenta a qualquer prego.

Da mesma forma que na andlise da demalda, d fundamen-

tal fazer a distinceo entre tais deslocamentos da currz da ofer-

ta e movimento$ ao longo da curra da oferta - variagao na

quantidade ofertada proveniente de variagdo de prego. Pode-

mos ver essa diferenqa na Figura 3-8. O movimento do ponto

A ao ponto B d um movimento ao longo da curva da oferta: a
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quantidade ofertada sobe ao longo de S, em virtude de un au-

mento no prego, Um aumento no prego de $l para 91,50 leva

um aumerto na quantidade ofenada de l0 bilhdes para I 12

lh6es de quilos de algodio. Mas a quantidade ofertada

pode aumentar quando o prego n5o C alterado, se houver

aumento na oferta - M um deslocamento da curva da

para a dircita- lsso d mostrado pelo deslocamento para a

da curv-a da oferta de S, para S,. Mantendo o preco constant€

em $1, a quantidade ofertada sobe de l0 bilhoes de quilos

ponto /. em Sr para 12 bilh6es de quilos no ponto C em S,.

Entendendo os deslocamentos da curva da

oferta

A Figura 3-9 ilustra as duas formas b6sicas de desloca-

mento da curva da oferta. Quando os economistas falam so-

bre um 'aumento da ofertal referem-se a um deslocamento

para a dircito da curva da oferta: a qualquer prego, os prc
dutores ofertareo maior quantidade do bem que antes. Isso 6

mostrado na Figula 3-9 pelo deslocamento para a direita da

curva da oferta original de Sr para Sr. E quando os economis-

tas falam sobre uma 'diminuigdo na oferta", referem-se a um

deslocamento para a uquerda d,a cur.va da oferta: os produ-

tores ofertarao uma menor quantidade do bem que antes, a

qualquer prego. Isso d representado pelo deslocamento para a

esquerda de S, para Sr.

FIGURA Um aumento na oferta
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F 3-rr:.. 3.8 ilovimento ao

O aum€nto na quanlidade oferlada quando

se pasea do ponto A ao ponto E} reffete um

movimento ao lcngo da curya da of6rta: d o

r6uhado de um aumento no proeo do bem.

O aumento na quantidado obrtada quando

3e Paasa do oonto /q ao C reflste um

doslocamento da curva da oferta: 6 o resuh€do

de urh aumento na quantidade ofertada a
qualquer pr€go dado.

Os economistas acreditam que os deslocamentos da cur-

oferta de um bem ou servigo resultam principaknente

fatores (apesar de, como no caso da demanda, exis-

outras causas Dossiveis):

nos pregos dos insumos

nos pregos dos bens ou servigos relacionados

na tecnologia

nas expectahYas

na quantidade d€ produtores

nos pregos dos insumos

p,roduzir um produto sao necess6rios insumos. Por

para fazer sorvete de baunilha, € necessdrio favas

CApITULO 3 Oferta e demanda

da curya da oierta yersus deslocamento da curva da oforta
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de baunilha, creme, agfcar, e assim por diante. Um insumo 6

qualquer bem ou servigo utilizado para produzir outro bem

ou servigo. Insumos, como produtos, possuem pregos. E o

aumento no preto de um insumo torna a produgao do bem

final mais cara para aqueles que produzem e vendem. Assim,

os produtores estarao menos dispostos a fornecer o bem final

a qualquer prego e a curva da oferta desloca para a esquerda.

Por exemplo, o combustivel d um custo importante para as

companhias a€reas. Quando o prego do petr6leo subiu en-

tre 2007 e 2008, as companhias a6reas comegaram a co ar

as programag6es de voo e algumas abandonaram o neg6cio.

Da mesma forma, a queda no prego de um insumo faz a pro-

duSo do bem final ficar menos onerosa para os vendedores.

F'GUtl"! 3.9 Deslocamentos da curua da oleda

Cluahuer ewnto que aumento a or6ie deoloca

a curva da of6da pera a direfu, refetindo um

aumento na quantidad€ of€rtada s qudquer pre9o.

Oualquer evonlo qu6 diminua a oforta d.sloca a

cu.va da ofurta para a esquarda, rerflclindo uma

qu€da na quar*Uad€ otertada a qualquor prsgo.

Irallo

51

da ohlto
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Eles se disp6em a fornecer o bem a qualquer Preto e a curYa

da oferta se desloca Para a direita.

VariagSo
serYigos

nos pre9os dos bens ou

relacionados

Um 6nico produtor, muitas vezes, Produz uma mistura

de bens e nio um rinico produto. Por exemplo, urna refinaria

produz gasolina do petr6leo bruto, mas tamb€m produz 6leo

combustivel para aquecimento e outros produtos da mesma

materia-prima. Quando um produtor vende \.6rios Produtos,

a quantidade de qualquer dos produtos que se disp6e a for-

necer a qualquer prego depende do prego de outros produtos

produzidos em coniunto.

Esse efeito pode ocorrer em qualquer diregio. Uma refinaria

produzir6 menos gasolina a qualquer prego quando o 6leo com-

bustfvel para aquecimento aumentar de precp, deslocando a cur-

va da oferta da gasolina para a esquerda Mas ird fomecer mais

gasolina a qualquer prego guando o precp do 6leo combustivel

para aquecimento cair, deslocando a curua da oferta da gasolina

para a direita Iso significa que a gasolina e outros deriwdos do

peh6leo sao substit roJ no produgao dasrefnnras.

Por outro lado, em decorr€ncia da natureza do proceso pro-

dutivo, oubos bens podem ser ampletnartara na produpo. Pot

exemplo, os produtores de petr6leo - que perfuram pogos - mui-

tas vezes verificam que os pogos de petr6leo tambem pmduzem

g6s natural como subproduto da extrago do 6leo-

Quanto maior o prego pelo qual uma empresa de petr6-

leo possa vender o gis natural, mais pogos ir6 explorar e mais

petr6leo ir6 vender a qualquer prego. Como resultado, o ges

natural 6 urn complemento na produgao de petr6leo.

VariagSo na tecnologaa

Quando os economistas falam sobre 'tecnologia'i nio

significa necessariamente tecnologia de ponta - referem-se a

todos os mdtodos que as pessoas podem usar para transfor-

mar insumos em bens e seryiqos iteis. Nesse sentido, toda a

sequ€ncia complexa de atividades que transformam o algo-

deo do Paquistao em uma calga jeans pendurada no armiirio

€ tecnologia.

Melhorias em tecnologia permitem que os produtores de

g6s usem menos insumos para produzir o mesmo produto.

Quando uma tecnologia melhor fica disponivel, reduzindo o

custo de produgeo, a oferta aumenta e a curva da oferta se

desloca para a direita. Como j6 mencionamos, a melhoria na

tecnologia permitiu que os agricultores mais que quadrupli-

cassem a produteo de algodio por hectare plantado ao longo

das ultimas ddcadas. A melhora na tecnologia foi a principal

razio pela qual, atd recentemente, o algodio manteve-se re-

Iativamente barato, mesmo com o crescimento da demanda

mundial.

ETSEVIER

variagao nas expectatavas

Assim como mudangas nas expectativas podem

car a curva da demanda, tambdm podem deslocar a curr"a

oferta. Quando os produtores t6m alguma op96o sobre

do colocar i venda o produto, a variagao no prego

do produto no futuro pode levdJos a fornecer mais ou

do bem hoie.

Por exemplo, considere o fato de que a gasolina e

derivados do petr6leo, muitas vezes, sao armazenados pc

periodos significativos nas refinarias antes de serem vendi-

dos ao consumidor Na verdade, estoques, normalmente, h.

zem parte da estratCgia de neg6cio dos produtores. Sabendo

que a demanda de gasolina d mais alta no verao, as

normalmente estocam parte da gasolina ploduzida durant€

primavera para vender no verdo. Do mesmo modo,

que a demanda de 6leo para aquecimento sobe no invemq

normalnente estocam parte da produgao de 6leo para

cimento para vender no inverno, Em cada caso, h6 uma

sao a ser assumida entre vender o produto agora e

para vender posteriormente. A escolha do produtor

de da comparagio entre o prego atual e o prego esperado

futuro. Esse exemplo ilustra como a vadagao na

pode alterar a oferta: a expectativa de aumento de prego

um bern ou serviqo reduz a oferta atual, um

para a esquerda da curva da oferta. Mas a expectativa de quc-

da no prego de um bem aumenta a oferta atual, um

mento Dara a direita da curva da oferta.

VariagSo no ntmero de produtores

Assim como a variaq5o no nrimero de consumidores afc-

ta a curva da demanda, a variacio no ntmero de

tambim afeta a curva da oferta. Vamos analisar a curya

oferta individual, examinando o painel (a) na Figura 3-10.

curva da oferta indMdual mostra a relacao entre

ofertada e o prego de um produtor individual. Por

suponha que o Sr. Silva seja um agricultor brasileiro que

duz aldodio e que o painel (a) da Figura 3-10 mostre

quilos de algodio ele ir6 fornecer por ano a qualquer prego.

Entao Ss,6. i sua curva de oferta individual.

A curya da oferta de mercado mostra como a quan"

tidade total da oferta combinada de todos os produtores

individuais no mercado depende do prego de mercado des-

se bem. Assim como a curva da demanda de mercado d

a soma horizontal das curvas de demanda individuais de

todos os consumidores, a curva de oferta de mercado 6 a

soma horizontal das curvas de oferta individuais de todos

os produtores. Suponha, por um momento, que haja ape-

nas dois produtores de algodio, o Sr. Silva e o Sr Liu, um

agricultor chinCs. A curva da oferta individual do Sr. Liu

6 mostrada no painel (b). O painel (c) rnostra a curva
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de mercado. A quantidade ofertada para o mercado

soma das quantidades fornecidas pelo Sr. Silva e pelo Sr'

a qualquer prego. Por exemplo, ao prego de $2 o quilo,

Silva oferta 3.000 quilos de algod6o por ano e o Sr. Liu,

quilos por ano, perfazendo 5.000 quilos a quantidade

para o mercado,

E 6bvio que a quantidade ofertada para o mercado a qual-

prego 6 maior com o Sr. Liu presente do que seria se o

fosse o tnico fornecedor. A quantidade ofertada a um

prego serd ainda maior se adiciondmos um ter-

produtor entao, um quarto, e assim Por diante. Assim'

aumento no nfmero de produtores leva a um aumento na

e a um deslocamento da curva da oferta para a direita.

Para uma an6lise dos fatores que deslocam a oferta, con-

a Tabela 3-2.

animais pequenos e de luxo

Durante os anos 1970, a televisao britanica aPresentava

show popular intihrlado All Cteatures Great and Snall.

o cotidiano real de lames Herriot, um veterinilio que

no campo e cuidava de vacas, Porcos, ovelhas, ca-

e, ocasionaLnente, tamb€m algum animal domdstico de

muitas vezes em condiq6es dificeis, na Inglaterra

durante os anos I 930. O show deixava claro que' naque-
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munidades agricolas, salvando anirnais waliosos e ajudando os

camponeses a sobreviver fiianceiramente. E tamb€m deixava

claro que o Sr. Heriot considerava que o trabalho de toda a

vida tinha valido a pena.

Mas isso foi naquela 6poca, agora € diferente' De acordo

com um artigo recente do New York Times, os Estados Unidos

passaram por uma redug6o sev€ra no nrimero de veterin4-

rios agricolas ao longo das ultimas duas d€cadas. A origem

do problema 6 a concorr€ncia. Como aumentou o nrimero

de famflias com anirnais de estimagio e tamb€m a renda dos

seus donos, a demanda por m€dicos veterin6rios aumentou

acentuadamente. Como resultado, os veterin6rios foram afas-

tando-se do neg6cio de cuidar de arimais de fazenda para

o neg6cio mais lucrativo de cuidar de animais de estima€o'

Como uma veterindria contou, ela iniciou a carreira cuidan-

do de animais de fazenda, mas depois mudou de opirilo:

"Uma cesdiana em uma vaca custa $50 e em uma chihuahua'

$300. E o dinheiro. Odeio dizer, mas 6 issol

Como podemos traduzir isso em curv"as da oferta e de-

manda? Servigos veterin6rios para fazendas e servigos 1€te-

rindrios para mimais de estima€o sao como gasolina e 6leo

combustfuel: sio bens relacionados que sao substitutos na pro-

ducao. Um v€terinSrio normalmente se esPecializa em urn ou

outro tipo de Pr6tica, e, muitas vezts, essa decisio vai depender

do prego corrente do s€rvi9o' O crescimento da populagio &

animais de estimageo nos Estados Unidos, combinado com a

crescente disPosigeo dos donos amorosos de gastar no cufulado

CAPITUI-O 3

A Curva da oferta individual e a curva da oferta de mercado
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ada temDo, o veterinerio local era um membro critico nas co-
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TAAELA 34
.hndotle
tEonbC. .. .

ouando o preqo

de ufi insumo

diminui . . .

Fatores que deslocam a oferta

.,.roftrlr|Erlr ... a oftrt dl||rlnui

P|rfo

Quando o prego

de um subrbfuto na

produceocai...

Prefo

P.eto

Quando o preco

de um conplemento

na produdo

aumenta . , .

...aofertado
befi aumenti.

...aofertado
bem odginat

aunenta.

...aofertado
bem odginat

aumenta,

...aofertado
bem aumenta.

...aofurtado
bem aumenta

noJe,

...aoferta
de mercado do
bern aumenta.

?r,..fo

ouando o prego

de um insumo

aumenut . . .

...aofurta
do bem dininui.

,..aofertndo
b€m originat

diminui.

ouando o preco

de um substituto

na produgSo

aumena . , .

Pre{o

Quando o prelo

de um comphmento

na produ€o

diminui . . .

Quando a melhor

tecnogia para a

produdo do ben
nEo estJ mair

disponivel . - .

pr!{o

ouando ge eipen
aumento no prego

do bem no

futuro...

/
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...aofurtado
bem originat

dilninui,

ourntld.dc

prcfo

ouando a tecnologia

usada para produzir

o bem methola . , .

prefo

Quando se espera

queda no preco do

bem no futuro . . .

ouando o n0merc

de prcdutorcs

aumenta...

Quando o nimero
de prcdutores

diminui , , .

...aofertado
bem dininui.

...aofetndo
ben diminui

hoje.

... a oft ade
mercado do bem

diminui.

com seus companhehos tem impulsionado o prego dos servi-

gos veterin6rios para animais. Como resu.ltado, cada vez me-

nos veterin6rios exercem a pmfisseo atend€ndo a animais em

fazendas. Assim, a curva de oferta de veterin{rios nas fazendas

se deslocou para a esquerda - menos veterinirios nas fazendas

estao oferecendo seus servigos a qualquer prego.

No final, os agricultores entenderam que essa era nma

questSo financeira; havia menos veterinarios, porque nao

estavam dispostos a pagar mais. Como disse um fazendeiro,

que recentemente perdeu uma vaca %liosa em virtude &
falta de um veterin6rio: "Quando nio hd nada que se possa

fazer, o remddio 6 aceitar como um gasto do neg6cio. Voc€

acostuma. Se tem a.nimais vivos, mais cedo ou mais tarde terd

anirnais mortosl (Embora se deva notar que essse fazendeiro

poderia ter optado em pagar mais por um veterindrio, que

enteo teria sal do a sua vacil)

0urntldade 0u.ntidade

Qu.ntldade Quantldade

ourntid.de

0uantldrdr 0u.||tld.de

0uantld.de Ouantid.de

ou.ntidade 0u.ntldrd€



I A tab€la de oterta mostra como a quantidade ofertada

depende do prego. A curva da oferta ilustra essa rclagAo.

. Curvas de oferta normalmente tCm inclinageo para cima:

a um preCo mais elevado, os produtores estSo dispostos a

oferecer maior quantidade de um bem ou servico.

. A\rariag5o no preCo resulta em um movimento ao longo da
qm da oferta e uma mudanga na quantidade ofertada.

Aumentos ou redue6es na oferta levam ao deslocamento da

cl|n|a da oferta. Um aumento na oferta d um deslocamento

para a direita: a quantidade ofertada aumenta a qualquer

pre9o dado. Uma redueSo na oferta 6 um deslocamento para

a esquerda: a quantidade ofertada caia qualquer preCo.

Os cinco principais fatores que podem deslocar a curva da

oferta s5o variag6es: (1) no prego dos insumos, (2) no pre-

So dos bens e servieos relacionados, (3) na tecnologia (4),

nas expectativas e (5) no nomero de produtores.

I Acurva da oferta de mercado € a soma horizontal das cunas

de oferta individual de todos os produtores do mercado.

Explique se cada um dos eventos seguintes representa (i)
um deslocamento da curva da oferta ou (ii) vm movi-
mento ao longo da curva da oferta,
a. Mais proprietiirios colocaram casas e venda durante

um boom imobili6rio que aumentou o prego das casas.

b. Muitos produtores de morangos abrem estandes
temporarios na estrada durante a 6poca de colhei-
ta, apesar de os p.egos geralmente estarem balxos
nesse penooo.

c. Imediatamente ap6s o inicio do ano escolar, as ca-
deias de lanchonetes precisam aumentar os sal6-
rios, que representa o prego do trabalho, para atrair
empregados.

d, Muitos trabalhadores da construgao civil se mudam
temporariamente para Sreas atingidas por furac6es,
atraidos por sal6rios mais altos

e. Desde que novas tecnologias tornaram possivel
a construgeo de grandes navios de cruzeiro (cuja
manutengSo por passageiro 6 menor), as linhas de
cruzeiros dg Caribe oferecem mais cabines do oue
antes a preeos mais baixos,

As respostas est€io no fim do livro.

E VENDIDO?
Falamos sobre o prego pelo qual um bem ou servigo € comprado

vendido, tal como se os dois fossem a mesma coisa.

neo devemos fa2er uma distingeo entre o prego recebido pelo

e o pago pelos compradores? Em principio, sim; mas d

sacrificar um Douco de tealtsmo em orol do Interess€

- deixando de lado a dlferenga entre o prego

pelos vendedores e o pago pelos compradores.

t'la realidade, multas vezes, h6 um intermedlerio - algudm que

compradores e vendedores se encontrarem. O intermedldrio

CAPlfUtO3 Oferta e demanda

com um adicional de pre€o - por exemplo, os comerclantes de

algodSo que comprdm dos produtores de algodio e vendem pat-d

as f6brjcas t€xteis - que transformam o algodeo em roupas Dara

nOs. Os agricultores geralmente recebem menos do que as febficas

tCxteis. que, eventualmente, compram os fardos de algodSo. Nio
hd mist€rio: a diferenea 6 cgmo os comerciantes de algodeo ou
qualquer outro intermedi5rio ganham a vida- Contudo, em muitos

mercados, a diferenga entre o prego de compra e de venda €

muito pequena. F,ortanto, n5o d teo irreal pensar no preeo pago

pelos comprddores como sendo o ,reslro que o recebido pelos

vendedores. E 6 isso que vamos assumir neste capitulo.

O.FFRTA,.DET.,IANDA E. EQUILIERIO
Abordamos os tres elementos essenciais do modelo de

oferta e demanda: a curva da demanda, a curva da oferta e

o coniunto de fatores que deslocam cada curva. O pr6ximo

passo ser6 reuni.r esses elementos para mostrar que podem

ser usados para prever o prego efetivo de compra e venda de

um bem, assim como a quantidade real transacionada,

O que determina o prego pelo qual um bem ou servigo 6

comprado e vendido? O que determina a quantidade transa-

cionada de um bem ou servigo? No Capitulo l, aprendemos

o principio geral de que os mercados se mwetn em direfio ao

Euiltbrio, lna sin:u.{o em que nenhum individuo ficaria em

situagio melhor caso decidisse por uma a$o diferente. No caso

de um mercado competitirc, temos que ser mais especificos: um

mercado comp€titivo est{ em equilibrio quando o prego passou

para um nivel em que a quantidade demandada de um bem d

igual i quantidade ofertada desse bem. A esse prego, nenhum

vendedor individual poderia melhorar a situagao oferecendo

vender uma qualtidade maior ou menor do bem e nenhum

comprador individual poderia melhorar sua situagio propondo

comprar uma quantidade maior ou menor do bem. Em outras

palalras, no equilibrio de mercado o prego moveu para um ni-

vel que corresponde exatanente I quartidade demandada pelos

consumidores com a quantidade ofertada pelos l€ndedores.

O prego que corresponde i quantidade ofertada e e

quantidade demandada € o prego de equilibrio; a quan-

tidade comprada e vendida a esse prego 6 a quantidade

de equilibrio. O prego de equilibrio € conhecido tambdm

como prego que 'ajusta o mercado", garantindo que cada

comprador disposto a pagar esse prego €ncontre um ven-

dedor disposto a vender a esse prego, e vice-versa, Enteo,

como encontramos o prego e a quantidade de equil{brio?

Encontrando o prego e a quantidade de

equilibrao

A maneira mais f6cil de determinar o prego e a quantida-

de de equilibrio em um mercado € colocar a curva da oferta e

a curya da demanda no mesmo diagrama. Como a curva da

oferta mostra a quantidade ofertada a qualquer prego e a clu-

va da demanda mostra a quantidade demandada a qualquerdos fornecedores, em seguida vende aos consumldores
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prego, o prego em que as duas curvas se cruzam 6 o Prego de

equillbrio: o prego ao qual a quantidade ofertada. d igual ,l

qudtidade demandada.

A Figura 3-11 combina a curva da demanda da Figura

3-l e a curva da oferta da Figura 3-6. Elas se cruzam no ponto

E, que d o equilibrio desse mercado; $1 6 o prego de equilibrio

e i0 bilh6es de quilos d a quantidade de equilibrio.

Queremos confrmar que o ponto E se ajusta i defini96o

de equilfurio. Ao prego de $1 o quilo, os produtores de algo-

deo estao dispostos a vender l0 bilh6es de quilos por ano e

os consumidores de algoddo querem comprar 10 bilh6es de

quilos por ano. Entao, ao prego de $1 o quilq a quantidade

ofertada de algodio i igual i quantidade demandada. Obser-

ve que a qualquer outro prego o mercado nao se aiustaria:

nem todo o comprador seria capaz de encontrar um vende-

dor disposto, ou vice-versa, Mais especificamente, se o prego

fosse mais de $1, a quantidade ofertada excederia a quant!

dade demandada; se o prego fosse inferior a $1, a quantidade

demandada excederia a quantidade ofertada.

O modelo de oferta e demand4 portanto, prev€ que da-

das as curvas de demanda e oferta mostradas na Figura 3-l l,

l0 bilh6es de quilos de algodio iriam mudar de maos a um

prego de $1 o quilo. Mas como poderemos ter certeza de que

o mercado chegar6 ao prego de equilibrio? Comegamos por

responder a trCs perguntas simples:

1. Por que todas as vendas e compras em um mercado

ocorrerem ao mesmo Prego?

2. Por que o prego de mercado cai se estiver acima do

prego de equilibrio?

EISEVIER

3, Por que o prego de mercado sobe se estiver abaixo do

prego de equilibrio?

Por que todas as vendas e compras
em um mercado ocorrem ao mesmo
prego?

Existem alguns mercados onde o mesmo bem pode ser

vendido a v6rios pregos, dependendo de quem estd ven-

dendo ou de quem est6 comprando. Por exemplo, voc6

nunca comprou uma lembranga em uma "loja para turis-

tas" e, depois, viu o mesmo item e venda em outro lugar (is

vezes atd mesmo na loja ao lado) por um preqo mais baixo?

Como os turistas nio sabem quais as lojas que oferecem as

melhores ofertas e neo tem tempo para comparagdes, os

vendedores em ereas turlsticas podem cobrar pregos dife-

rentes pelo mesmo bem.

Mas em qualquer mercado em que tanto compradores

como vendedores esdverem presentes por algum tempo, as

vendas e as compras tendem a convergir para urn prego geral-

mente uniforme, de modo que podemos falar com seguranga

sobre o prego de mercado. E ficil perceber o motivo. Supo-

nha que um vendedor ofereceu a um comprador potencial

um prego visivelrnente acima do que o comprador sabia que

outras pessoas estavam pagando. l9 claro que o comprador fi-

caria em situageo melhor se fosse comprar em outro lugar - a

menos que o vendedor estivesse disposto a oferecer um neg6-

cio melhor. Por outro lado, um vendedor nao estaria disposto

a vender um bem por menos do que o montante que sabia

que a maioria dos compradores estava pagando; ele estaria

FrcuRA.i*# Equilibrio de mercado

O equilbdo de norcado oco,r6 no ponto

E, ondo e curw de oierta e a cuda da

domanda s6 cruzam. Em equillbrio, a

qu.ntdad€ d€rnand.da 6 bual A quatfidade

ofstada Nasse mocado, o pr€eo de

oquillbrio 6 $1 o quilo e a quantk ade d6

equillbrio 6 1o trilh6ee de quiloa por ano,
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melhor situagao se esperasse por um cliente razodvel. En-

em qualquer mercado bem estabelecido, todos os ven-

e todos os compradores pagam aproximadamente o

pre9o, Isso 6 o que chamamos de prego de mercado.

CAPITULO 3 Oferta e demanda

Por que o prego de mercado aumenta se
est6 abaixo do prego de equilibrio?

Agora, suponla que o preqo esteja abaixo do nivel de

equilibrio - digamos, a $0,75 o quilo, como mostrado na

Figura 3-13. Nesse caso, a quantidade demandada de 11,5

bilh6es de quilos ultrapassa a quartidade ofertada de 9,1 bi-

lh6es de quilos, o que implica que h6 compradores que n6o

conseguem encontrar algod6o: hd escassez, tamb6m conhe-

cida como demanda em excesso, de 2Abilhdes de quilos.

Se h6 escassez, h6 compradores potenciais frustrados

que querem comprar algoddo, mas nio conseguem encontrar

vendedores dispostos a vender ao prego atual. Nessa situagao,

ou os compradores v6o oferecer mais do que o prego prewale-

cente ou os vendedores irao perceber que podem cobrar pre-

gos mais elevados. De qualquer maneira, o resultado 6 elevar

o prego vigente. Esse tipo de leilao de pregos acontece sempre

que h6 escassez - e haver{ escassez sempre que o prego esti-

ver abaixo do nivel de equilfbrio. Asstn, o prego de mercado

sempre ir6 subir se estiver abaixo do nivel de equilibrio.

O uso do equilibrao para descrever os

mercados

Vimos agora qu€ o mercado tende a ter um prego tnico

o prego de equilfurio. Se o prego de mercado estiver acima do

nivel de equilibrio, o excedente que se segue fard comprado-

res e vendedores tomarem medidas que reduzam o prego. E

se o prego de mercado estiver abaixo do nivel de equilibrio, a

escassez resultalte fard compradores e vendedores tomarem

medidas que aumentem o prego. Assim, o prego de mercado

cria excod€nto

que o prego de mercado cai se est5
prego de equilibrio?

A diferenga de 3,1 bilh6es de quilos € o excedent€

conhecido como excedente de oferta - de algoddo

excedente significa que alguns produtores de algo-

ftustrados: ao prego atual, nao conseguem encon-

que desejem complar seu algodio. O ex-

ofelece um incentivo aos vendedores supostamente

a oferecer a um preco mais baixo a fim de atrair

de outros vendedores e inc€ntivar mais consumi-

comprar. O resultado desse corte no preco ser6 o de

o prego prevalecente para baixo atd que alcance o

equilibrio. Portanto, o prego de um bem cair6 sem-

houver excedente - ou seia, sempre que o prego de

estiver acima do nivel de equilibrio.

FrGr.rRA !. acima do nivel de

do

Suponha que as curvas da oferta e demanda sejam as da

3-11, mas que o prego de mercado esteja acirna do ni-

equilfurio de $1 - digamos, $1,50. Essa situageo estd

na Figura 3-12. Por que o prego nio pode ficar nesse

Como mostra a figura, ao prego de $1,50 haveria mais

de algodio disponiveis do que os consumidores de-

comprar: I1,2 bilh6es de quilos contra 8,1 bilh6es

a

;
e

a

o
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FIGURA abaixo do n[vel de clia escassez
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sempre se move em diregdo ao prego de equilibrio, o prego

pelo qual nio h6 exced€nte nem escassez.

Qcanamia.-em..a.i1.o

O Prego do ingresso

O equilibrio de mercado, conforme a teoria, € bastante

igualitario, pois o Prego de equiifurio se aplica a todos. Ou

seia, todos os comPradores pagam o mesmo Pre9o - o Pre9o

de equilibrio - e todos os vendedores recebem esse mesmo

prego. Mas isso 6 realista?

O mercado de ingressos Para concertos € um exemplo

que parece contladizer a teoria - h6 um prego de bilheteria

e outro (normalmente muito mais elevado) Para o mesmo

evento em sites, onde as pessoas que ji tCm ingressos os re-

vendem, como StubHub.com ou eBay. Por exemplo, compare

o prego de bilheteria de um concerto recente de Drake em

Miami, Fl6rida, com o Prego na StubHub.com para assentos

no mesmo local $88,50 contra $155.

Ainda que Possa Parecer intrigante, n6o hl contradiSo,

se levarmos em conta os custos de oPortunidade e gostos'

Para megaeventos, a compra de ingressos na bilheteria sig-

nifica espera em longas filas, Os compradores de ingressos

que usam revendedores da Internet decidiram que o custo de

oportunidade do seu tempo 6 muito alto Para ser gasto em

filas de espera- E nos grandes eventos em que hd tanto vendas

on-line como em bilheteria pelo mesmo Preqo, as Primeiras

acabam em minutos. Nesse caso, algumas Pessoas que que-

rem ir ao concerto, mas perderam a oportunidade de com-

prar on-line a pregos mais baratos, estao disPostas a Pagar

prego mais elelrado aos revendedores da lnternet

E neo € s6 isso - ao passar pelo site StubHub.com'

comprovar que o mercado realmente se move para o

Voc€ ir{ notar que os pregos cobrados pelos diferentes

dores para assentos pr6ximos uns dos outros tambim sao

to pr6ximos; $184,99 e $185 para assentos na Plateia central

concerto de Drake. Como o modelo de mercado

prev€, unidades do mesmo bem acabam por ser vendidas

mesmo prego. E os pregos se movem em resPosta a

e e of€rta, De acordo com um artigo no New York Tima,

gressos no SnrbHub.com podem ser vendidos por menos

que o lalor nominal Piua eventos de Pouca rePercussao,

os pregos podem chegar d altura para eventos de alta

dade. (O artigo cia um prego de $3.530 Para um concerto

Madonna.) Atd o executivo PdnciPal do StubHub.com diz

seu site € 'a personificagao da economia da oferta e

Assim, a teoria dos melcados comPetitivos neo €

especulagio. Se quiser exPerimentar' tente comPrar

Dara um concerto.

. O prego em um mercado competitivo move-se para o

go de equilibrio, ou preqo que aiusta o mercado, em

a quantidade ofertada 6 igual e quantidade

Essa representa a quantidade de equilibrio,

. Todas as compras e vendas em um mercado ocorrem

mesmo prego. Se estiver acima do nivel de equilibrio,

oferta
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um excedente que impulsiona o preco para baixo. Se es-

tiver abaixo do nivel de equilibrio, hd escassez que impul-

siona o pre9o para cima.

Nos tres casos seguintes, o mercado inicialmente est6

em equilibrio. Explique as mudangas na oferta e deman-

da que resultam de cada evento. Ap6s cada evento des-

crito a seguir, haver6 excedente ou escassez ao prego

de equilibrio original? Como resultado, o que acontecerS

com o prego de equilibrio?

a. 2009 foi um ano muito bom para os produtores

de vinho da Calif6rnia, que tlveram uma colheita
recorde.

b. Depois de um furacSo, os hot€is da Fl6rida verificam
que muitas pessoas cancelam as ferlas, deixando-
-os com quartos vazios.

c, Depois de uma forte nevasca, muitas pessoas que-

rem comprar removedor de neve de segunda mAo

na loja de ferragens local.

As respostas est5o no fim do livro,

.NA "OF.ERTA, E .DEMANDA ., " .

Em 2010, a inundagio no PaquistAo foi uma surpresa, di-

do consequente aumento no prego do algoddo.

houve uma queda na oferta: a quantidade

disponivel a qualquer prego caiu. Como previsto,

queda na oferta elevou o preqo de equillbrio.

A inundagao no Paquistao € um exemplo de evento que

a curva da oferta de um bem sem ter muito efeito

CAPITUtO 3 Oferta e demanda

manda por chocolate, mas nao afeta a oferta. Ou seja, mui-

tas vezes hd eventos que deslocam a curva da oferta ou da

demanda, mas nio as duas. Por isso convCm analisar o que

acontece em cada caso.

Virnos que quando a curva se desloca, o prego e a quan-

tidade de equilibrio mudam. Vamos agora nos concentrar na

andlise de como o deslocamento de uma curva altera o preco

e a quantidade de equilibrio.

O que acontece quando a curva da

demanda se desloca

Algodao e polidster sao substitutos: se o prego do poli-

6ster sobe, a demanda por algodeo aumenta e se o prego do

poli€ster cai, a demanda por algoddo diminui. Mas como o

pr€go do polidster afeta o equilibrio do mercado do algoddo?

A Figura 3-14 mostra o efeito de um aumento no pre9o

do poliister no mercado de algodao. O aumento de prego do

polidster aumenta a demanda por algodao. O ponto E, mostra

o equilibrio que corresponde i curva da demanda original,

com P, o prego de equilibrio e Q, a quantidade de equilibrio

comprada e vendida.

Um aumento na demanda 6 indicado por um desloca-

mento da curva da demanda para a direita de D, para D r. Ao

prego original P,, esse mercado ndo estd mais em equilibrio:

ocorre escassez porque a quantidade demandada excede a

ofertada. Entao, o prego do algodao aumenta e gera urn au-

mento na quantidade ofertada, um movimento ascendente 40

longo da curva da oferta. Um novo equil{brio d estabelecido

no ponto E" com um prego de equilibrio mais elevado, Pr, e

uma quantidade de equilfurio mais elevada, Q. Essa sequ€n-

cia de eventos reflete um principio geral: quando a demanda

a curva da demanda. Hd muitos desses eventos. Tam-

eventos oue deslocam a curv-a da demanda sem

a curva da oferta. Por exemplo, um relat6rio mddico

que o chocolate faz bem A satde aumenta a de-

n

rlo

ri-
da

FrcuRA 8.14 e deslocamentos da cur1,a da demanda
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por um bem ou seruigo aumentq o prcgo e o quantid"ode de

equilibrio do bem ou sewigo tombarn aumentam.

E o que aconteceria no caso inverso, uma queda no pre-

9o do poli6ster? Uma queda no prego do polidster reduz a

demanda de algod6o, deslocando a curva da demanda para

a esquerda, Ao prego original, ocorre um excedente, pois a

quantidade ofertada orcede a demandada. O prego cai e leva

a uma redugio da quantidade ofertada, resultando em um

prego e uma quantidade de equilibrio mais baixos. Isso ilus-

tra outro principio geral quando a demanda de um bem ou

servip cai. o prego e o quantidade de equillbrio caem.

Para resumir como um mercado responde a urna varia-

gio na demanda: um aumento na demanda leva a um au-

mento tanto no prego como na quantidade de equilibrio. A

redugio na demanda leva a uma queda, tanto no prego como

na quantidade de equillbrio.

O que acontece quando a curva da oferta
se desloca

No mundo real, d um pouco mais fdcil prever mudanqas

na oferta do que na demanda. Os fatores lisicos que afetam

a oferta, como o clima ou a disponibilidade de insumos, sao

mais feceis de captar do que os gostos inconstantes que afe-

tam a demanda. Ainda assim, tanto na oferta como na de-

manda, o que melhor se pode prever seo os y'eitos dos deslo-

camentos da curva da oferta.

Como mencionamos na hist6ria introdut6ria deste ca-

pitulo, as inundag6es devastadoras no Paquisteo reduziram

drasticament€ a oferta de algoddo ern 20i0. A Figura 3-15

mostra como esse deslocamento afetou o equilibrio de mer-

cado. O equilibrio original est6 em E,, o ponto de

entre a curva de oferta original, Si. e a curva de demanda

o prego de equilibrio P, e a quantidade de equilfbrio Q,.

resultado do mau tempo, a oferta cai, e S, se desloca

esquerd4 para S, Ao prego original P,, existe uma

de algoddo e o mercado jd nao est6 em equilfurio. A

provoca um aumento no preqo e uma queda na

demandada, um movimento ascendente ao longo da

da demanda. O novo ponto de equilibrio estd em E, com

prego de equilibrio { e uma quantidade de equilibrio Q,
novo equilfurio, E, o prego d maior e a quantidade de

librio 6 menor do que antes. Pode-se definir como um

cipio geral: quando a oferta de um bem ou servigo diminuio

prego de equilibrio do bem ou servigo sobe, e a quantidada

equilibrio do bem ou servigo cai.

O que acontece com o mercado quando a oferta

ta? Um aumento na oferta leva a um deslocamento da

da ofertapara a direita. Ao preCo original, agora hii um

dente. Como resultado, o prego de equilibrio cai e a

dade demandada aumenta, Isso descreve o que aconteceu

mercado do algoddo i medida que a nova tecnologia

tou a produtividade do algodao. Podemos formular um

cipio geral: quando a oferta de um bem ou seryigo aumentq

prego de equil{brio cai e a quantidade de equilibrio do bem

seruQo aumenta.

Para resumir como o mercado responde a uma

na ofertai um aumento na oferta leva a uma queda no prep

equilfuio e a um aumento na quantidade de equilibrio.

redugdo na oferta hra a um aumento no prego de equilibrio

a uma qued.a na quantidade de equillbrio.

FrcuRA diiroi Equilibrlo e deqlocamentos da curva da oferta
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CURVA E ESSA, AFINAL?

Quando o prego de um bem ou serviEo varia, em geral,

dizer que isso reflete uma variaeSo na oferta ou

. Mas € fiicil ficar confuso sobre qual ser5. Uma dica ltil
a diregSo da variagio na quantidade. Se a quantidade vendlda

na mesma diregSo que o prego - por exemplo? se tanto o

CAPITUto3 oferta e demanda,_-77_

ano em que mais pessoas do que de h4bito escolheram com-

prar jeans e camisetas de algodio, e o painel (b) represen-

te um ano normal. Os dois pain€is tamb6m mostram uma

diminuigao na oferta - isto 6, um deslocamento para a es-

querda da curva da oferta de S, para Sr. Al€m disso, observe

tambCm que o deslocamento para a esquerda no painel (b)

€ relativamente maior do que o do painel (a): pode-se su-

por que o painel (b) represente o efeito do mau tempo no

Paquisteo em particular, e o painel (a) repres€nte o efeito

da ocorr€ncia de um evento clim6tico muito menos severo.

Nos dois casos, o prego de equilibrio sobe de P, para Pr,

i medida que o equilibrio move-se de Er para E . Mas o que

acontece com a quantidade de equilibrio a quantidade de

algoddo comprada e vendida? No painel (a), o aurnento na

demanda 6 grande em relagio i redugdo na oferta e, como

resultado, a quantidade de equilibrio sobe. No painel (b), a

redugeo na oferta i grande em relagdo ao aumento na deman-

da e, como resultado, a quantidade de equilibrio cai. Ou seja,

quando a demanda aum€nta e a oferta cai, a quantidade com-

prada e vendida de fato pode baixar ou subir, dependendo do

qrazfo se deslocaram as curvas da oferta e da demanda.

Em geral, quando a demanda e a oferta se deslocam em

sentidos opostos, ndo se pode prever qual o resultado find

sobre a quantidade comprada e vendida. O que podemos di-

zer i que a curva que se desloca de forma desproporcional em

relageo a outra tere um efeito desproporcionalmente maior

t-

'a

t-

i-

.o

l-

l-

o

,u

Eo coho a quantidade sobem - isso sugere que a curua da

se deslocou, Se o prego e a quantidade se movem em

oposta, € provdvel que seja um deslocamento da curva

oferta.

simukaneos das curvas
oferta e da demanda

Finalmente, is vezes acontece de os eventos deslocarem

a curva da demanda como da oferta ao mesmo temDo.

nio 6 incomum. Na vida real, as cwvas da oferta e da

de muitos bens e servigos normalmente se des-

com frequCncia, pois o ambiente econdmico muda

A Figula 3- l6 ilustra dois exemplos de des-

simultaneos. Nos dois pain6is, ha um aumento

- ou seja, um deslocamento para a direita da

da demanda, de D, para D, - digamos, por exemplo,

represente um aumento na demanda de algoddo, em

da mudanga nos gostos. Observe que o deslo-

para a direita no painel (a) 6 maior do que o do

(b): pode-se supor que o painel (a) represente um

Deslocamenlos slmultan€os das curvas da demanda e oferta

(.) Un t!.|lltdo to$n .t
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PARA MENTES CURIOSAS

EI.SEVIER

AGRURAS NA PASSARELA

Povavelmente vod nao se Prcocupa

muito com os desf,lka e as agrurds das

modelos na Indtlstria da moda Na verdade, a

maioria delas n5o leva uma vida de glamour;

com e)(ceg6o do caso de poucas de muita

sorte, hole, a vida de modelo de moda pode

ser multo dlficil e pouco lucrdtiva. E tudo por

causa da oferta e da demanda.

Considere o caso de Bian@ Gomez,

uma menina esbelta de 18 anos de idade,

de Los Angeles, olhos verdes, cabelos cor

de mel, pele impecrvel, cuja experlCncia

ioi detalhada em um artigo do wa sheet

Joarmal. Bianca comegou a trdbalhar como

modelo alnda no iltlmo ano do €nsino m€dio,

ganhando cerca de $30.000. Tendo atraido

a atenio de alguns bons estilistas de Nova

York, ela se mudou para 15 ap6s a formatuia,

com a espeGnea oe consegulr emplego nas

princioais casas de moda e opodunldade de

fotos para as principais revistas de moda.

Mas, uma vez em Nova York, Bianca

entrou no mercado global das modelos.

E n5o fol nada agradSvel. Em virtude da

facilidade de transmisseo de fotos pela

Internet e ao custo relativamente balxo

das viagens internacionals, os princlpais

centros de moda, como Nova York e Mil5o,

na ltilia, hoje em dia e5t5o inund6dos

de belas jovens vindas de todo o mundo,

ansiosas em vencer como modelo, Embora

as da Rlssla. da Eurooa do Leste e do

Brdsil sejam particularmente numerosas,

hii algumas que vCm de lugares como

Cazaquisteo e Mogambique. Como dasse um

estilista: "H6 tantas modelos agora, ,,. SEo

milhares, todos os anos."

Voltando ao nosso (menos glamoroso)

modelo economico de oferta e demanda,

o afluxo das aspirantes a modelo de

moda, vindas de todo o mundo, pode ser

representado por um deslocamento para a

direita da curva da oferta no mercado de

modelos de moda, o que, por si s6, tende

a baixar o preco pago As modelos.

E essa n5o € a [nica variaeeo no mercado.

Infelizmente, Dard Bianca e oltras como

ela, os gostos de muitos dos que contratam

modelos tambdm mudaram. Nos iltlmos

anos, as revistas de moda comecaram a

dar preferCncia a mostrar celebridades

como Angelina Jolie em suas pSginas em

vez de modelos an6nimaS, acreditando oue

os leitores se liguem melhor em um rosto

familiar Isso eouivale a um deslocamento

para a esquetda da curva da demanda para

modelos, o que de novo reduziu o preEo de

equilibrio pago a elas.

lsto foi comprovado com a experi€ncia

de Bianca. Depois de paga. o aluguel,

transporte, todas as despesas para ger

modelo e 20qo de seus rendrmentos para

a ag€ncia de modelos (que faz a sua

publicidade para clientes potenciais e

agenda seu trabalho), Bianca descobriu

que mal sobrava alguma corsa, As vezes,

teve ate que avangar na pol'lpanga

do temDo de escola. Para economizar

dinheiro, comia macarrSo e cachorro-

quente. Ia aos testes, muitas vezes,

quatro ou cinco por daa, de metr6.

cofto relatou o wall Street Journal,

Eianca estava pensando seriamente em

abandonar a carreira de modelo por

comoleto.

sobre a quantidade comprada e vendida. Dito isso, podemos

fazer a seguinte previslo sobre o resultado quando as curvas

de oferta e demanda se deslocarn em direg6es opostas:

' Quando a demanda aumenta e a oferta diminui, o prego de

equilibrio aumenta, mas a variageo na quantidade de equi-

librio i ambigua.

" Quando a demanda diminui e a oferta aumenta, o prego de

equilibrio cai, mas a varia95.o na quantidade de equilibrio

d arnbigua.

Mas suponha que as curvas da oferta e demanda se des-

loquem na mesma diregio. Antes de 2010, foi esse o caso

no mercado global de algodno onde tanto a oferta como a

demanda aumentaram ao longo da ultima d€cada. Podemos

prever seguramente variagoes de prego e de quantidade? Nes-

sa situaFo, a vadagao na quantidade comprada e vendida

pode s€r prevista, mas a variagao no prego C ambigua. Os dois

resultados possiveis, quando as curvas da oferta e demanda

se deslocam no mesmo sentido (que voce deve verificar por

si mesmo) seo os seguinles:

. Quando tanto a demanda como a oferta aumentam, a

quantidade de equilibrio aumenta, mas a variagao no prego

de equilibrio C arnbigua.

. Quando tanto a demanda como a oferta diminuem, a

quantidade de equilibrio cai, mas a varia@o no prego de

equilibrio 6 ambigua.

eca n a m i a..e.m..a.96 0...

O aumento no prego do arroz em 2OO8

Emabrilde 2008, o preqo do arrozexportado da Tail4ndia

- uma refer€ncia mundial do prego do arroz comercializado

nos mercados internacionais - passou de $360 por tonelada

no inicio de 2008, para $950 por tonelada. Em poucas horas,

o prego do arroz nas principais bolsas de com€rcio de arroz

ao redor do mundo estava quebrando recordes. Os fatores

por tr6s do aumento no prego do arroz eram tanto relaciona-

dos com a demanda como com a oferta: a renda crescente na

China e na India, tradicionalnente grandes consumidores de

arroz, a seca na Austrdlia e a infestaFo de pragas no Vietni

Mas foi o armazenamento pelos agricultores, a compra de-

corrente do pinico dos consumidores e a proibigAo de

tagio pela India, um dos maiores exportadores de arroz, que

explicou a expansio sem precedentes do aumento de prego.

Em grande parte da Asia os governos seo os maiores

compradores de arroz. Compram arroz dos produtores, que

s6o pagos pelo prego fixado pelo governo, e, em seguida, ven-

dem para os pobres a pregos subsidiados (pregos mais baixos

do que o prego de equilibrio de mercado). No passadq o pre-

9o fixado pelo governo era melhor do que qualquer prego que

os agricultores pudessem obter no mercado privado,

Agora, at6 mesmo os agricultores nas zonas rurais da

Asia tdm acesso i Internet e podem acompanhar as cotag6es



bolsas de valores globais de arroz. E ir medida que os pre-

9m do arroz subiram em resposta e variagao na oferta e na

demanda, os agricultores comegaram a ficar insatisfeitos com

o prego do governo e, entao, armazenaram arroz acreditando

obter pregos mais elevados. Essa crenga se concretizou,

vez que a reserva deslocou a curva da oferla para a es-

e aumentou o prego do arroz ainda mais.

Ao mesmo tempo, a india, um dos maiores produtores

uroz, suspendeu as exportagoes de arroz para proteger os

domdsticos, causando outro deslocamento da

da oferta para a esquerda e empurrando o prego do

ainda mais alto.

Como mostrado na Figu.ra 3- 17, os efeitos tambdm se es-

para os Estados Unidos, que ainda neo tinham so-

queda na produgio de arroz. Os consumidores de arroz

frcaram alarmados quando os grandes varejistas

o volume de compra dos consumidores em respos-

turbul€ncia no mercado mundial de arroz.

Temerosos de pagar pregos ainda mais elevados no fu-

o pAnico se estabeleceu. Como uma mulher que estava

l4 quilos de arroz disse: 'Nem sequer comemos

arroz. Mas li algo no jornal e decidi comprarl' Em

Francisco, alguns mercados asieticos relataram corrida

arroz, E, como era de se esperar, isso levou a pregos

mais altos, ir medida que as compras desencadeadas

ginico deslocaram a curva da demanda para a direita,

mais o frenesi de compra. Como um proprie- 1.

de mercado disse: 'As pessoas estao com medo. Em-

informatao de que ainda neo hd escassez aqui est6
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. Mudangas no prego e na quantidade de equilibrio em um

mercado resultam de deslocamentos da curva da oferta,

da curva de demanda ou de ambas.

. Um aumento na demanda aumenta tanto o preco de equi-

lfbrio quanto a quan6dade de equilibrio. Uma queda na

demanda pressiona para baixo tanto o preco de equilibrio

como a quantidade de equilibrio.

. Um aumento na oferta pressiona o prego de equilibrio

para baixo, mas aumenta a quantidade de equilibrio. Uma

queda na oferta eleva o prego de equilibrio, mas reduz a

ouantidade de eouilibrio.

' Muitas vezes, as flutuag6es nos mercados envolvem um

deslocamento simult6neo das curvas da oferta e deman-

da. Quando se deslocam no mesmo sentido, a variageo na

quantidade de equilibrio 6 previsivel, mas a variagSo no

prego de equilibrio nao €. Quando se deslocam em senti-

do oposto, a variagSo no prego de equillbrio 6 previsivel,

mas a variageo na quantidade de equilibrio nao 6. Quando

ocorrem deslocamentos simulteneos da curva da deman-

da e da oferta, a curva que desloca uma distancia maior

tem efeito mais forte sobre a variagao no prego e na quan-

tidade de eouilibrio.

Em cada um dos exemplos seguintes, determine (i) o
mercado em quest6o, (ii) se ocorreu um deslocamento
da demanda ou da oferta, a diregao e o que provocou e
(iii) o efeito do deslocamento sobre o preeo de equilibrio
e a quantidade de eouilibrio.

FtGUna t.l? Elwa€o do pi6fo do aroz no6 Estadog Untdoa 20O3.2Ot i
Pr!go

(por qulto)

50,90

0 prcp alo o oz
aspdtou nos

Estddos Unidos

em 2008.

0,70

0,40

1'
2017

Ano
ror&: U.S. 8ur€au of libor Statinics.
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.. Quando na d6cada de 1990, nos Estados Unidos,
o prego da gasolina calu, mais pessoas compraram
catrTos gEtnoes,

b. A medida que a inovaeeo tecnol6gica reduziu o cus-
to de reciclar papel usado, este tem sido usado com
mais freou€ncia.

c. A medida que a TV a cabo oferece mals filmes mais
baratos, os cinemas locals tem mais lugares vazios.

2. Quando um chip de computador novo, mais rdpido, 6
introduzldo, a demanda por computadores que usam o
chip mais antigo e lento dimlnui. Ao mesmo tempo, os
fabricantes de computadores aumentam a produgeo de
computadores que contCm os chips antigos, para se livrar
dos estoques de chips antigos. Trace dois dlagramas do
mercado de computadores com os chips mais antigos:
a, um em que a quantidade de equilibrio cai em res-

posta a esses eventos;
b. e outro em gue a quantidade de equilibrio aumenta,

O que acontece com o preEo de equilibrio em cada
diagrama?

As respostas est6o no fim do livro.

1.I ERCADOS COM PETITIVOS
.:.E.QUTRQS

No inicio deste capitulo, definimos um mercado compe-

titivo e explicamos a estrutura da oferta e da demanda em um
modelo com mercados competitivos. Mas haviamos adiado

a questeo da importdncia de saber se um mercado € ou n6o

competitivo. Agora, que virnos como funciona o modelo de

oferta e demanda, podemos oferecer alguma explicagao.

Para entender por que os mercados competitivos sio di_

ferentes de outros mercados, compare os problemas enfren_

tados por dois indivlduos: um produtor de trigo, que deve

decidir se deve cultirrar mais trigo, e o presidente de uma
grande empresa de aluninio - a Alcoa -, que deve decidir se

vai produzir mais aluminio.

Para o produtor de trigo, a questeo C se o trigo produ_

zido a mais pode ser vendido por um prego alto o sufciente
para justificar esse custo extra de produgio, O fazcndeiro n6o
prccrsa se preocupar se a produt'o de mais trigo vai afetar o
prego do trigo que i6 estava planejando cultivar. Isso porque o
mercado de trigo 6 competitivo. Existem milhares de produ_
tores de trigo e a decis6o de um fazcndeiro nao tem qualquer
impacto sobre o prego de mercado.

Para o executivo da Alcoa a questao nao € assim tao sim_
ples porque o mercado de aluminio n.io € competitivo. lId
apenas alguns poucos grandes participantes, incluindo a Al_
coa, e cada um deles estC ciente de que suas aq6es t€m um
impacto not{vel sobre o prego de mercado. Isso torna muito
mais complexas as decis6es que os produtores tem de tomar.
A Alcoa n6o pode decidir se ir6 ou nio produzir mais alumi-
nio apenas perguntando se o produto adicional ser{ vendido
por mais do que o custo de fabricagno. A empresa tambdm
tem que perguntar se produzir mais alumlnio rai reduzir o
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prego de mercado e o ,Lcro, isto €, o ganho liquido de produ.

zirevenderoproduto.

Quando o mercado 6 competitivo, as pessoas podem ba-

sear as decis6es em an4lises menos complicadas do que as

utilizadas nos mercados menos competitivos. Isso, por sua

vez, significa que 6 mais lecil para os economistas construir

um modelo de um mercado competitivo do que de um mer-

cado nao competitivo.

Mas n6o significa que a andlise econdmica neo tenha nada

a dizer sobre mercados nao competitivos. pelo contr6rio, os eco

nomistas podem oferectr percepgoes muito importantes sobn

o fi.ncionaErento de outros tipos de mercado Mas elas exigen

Outros modelo$ que trataremos mais adiante neste texto.

Chicago Board of Trade

Em todo o mundo, as commodities sao compradas e ven-

didas como "trocas", em mercados organizados em um local

especlfico, onde compradores e vendedores se encontuam

para negociar. Mas nem sempre foi assim.

A primeira bolsa de mercadorias foi a Chicago Board

of Trade fundada em 1848. Na €poca, os Estados Unidos jd

eram um grande produtor de trigo. E St. Louis, neo Chicagq

era a principal cidade do Oeste americano e a localizacio do-

minante para o comdrcio de trigo. Mas o mercado de trigo

de St Louis sofreu por uma falha grave: n6o havia rnercado

central, nenhum local especifico onde as pessoas se reunis.

sem piua compmr e vender trigo Em vez disso, os vendedo_

res vendiam os grdos de vdrios armazdns ou de sacos de grios

empilhados no dique do rio. Os compradores vagavam pela

cidade, buscando o melhor prego.

Contudo, em Chicago, os yendedores tiveram uma ideia

melhor. A Chicago Board ofTrade, uma associagio dos prin_

cipais comerciantes de grios da cidade, criou um mdtodo

muito mais eficiente para a negociagAo de trigo. L{, os comer_

ciantes se reuriam em urn s6lugar _ ipit" (ou Crea de open-
goes) - onde fazian ofertas de venda e aceitavam ofertas de

compra. O centro de com€rcio garantia que esses contratos

seriam cumpridos, elininando a necessidade de o trigo estar

no local fisicamente quando o neg6cio fosse acordado.

Com esse sistema, os compradores podiam encontrar
vendedores muito rapidamente e vice-versa, reduzindo o cus-

to dos neg6cios, Tarnbdm assegurava que todos pudessem ver
o ultimo prego, fazendo o prego subir ou cair rapidamente em
resposta As condigoes de mercado. por exemplq a noticia de

mau tempo, em uma drea de cultivo de trigo, hd centenas de

quildmetros de distanci4 faria o prego na bolsa de Chicaeo

subir em questao de minutos.

mi

ou
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A Chicago Board of Trade acabou se tornando o centro

mais importante do mundo de com€rcio de tligo e de muitas

outras mercadorias agricolas, posigio que mantdm at€ hoie. E

aascensio da bolsa tambdm aiudou a ascens6o de Chicago. A

cidade, como Carl Sandburg colocou em seu famoso poema,

"Chicago I tornou-se:

Chacinadora de porcos para o nundo,

fabricante de miquinas, ensiladora de trigo,

tu que brincas com as ferrovias e transportas

os produtos do pais;

tumlltuosa, grosseira, sempre aos gritos,

6 cidade das costas largas

Em 1890, Chicago tinha mais de I m hao de habitantes,

perdendo apenas para Nora York e estava muito distante de St.

Louis. Descobriu que comerciar era, de fato, um bom neg6cio.

Mencionamos neste capitulo como os pregos podem va-
riar em uma loja para turistas, Que mercado, St. Louis

ou Chicago, era mais provSvel de se comportar como

uma loja para turistas? Explique.

Qual era a vantagem para os compradores de comprar

o trigo na 6rea de operae6es de Chicago, em vez de em

St. Louis? Qual era a vantagem para os vendedores?

Com base no que voc€ aprendeu com esse caso, expli-
que por que o eBay e como a Area de operagoes de Chi-
cago. Por que tem tido tanto sucesso como um mercado

de artigos de segunda mao em comparageo com um
mercado composto de vdrios mercados de pulgas e de
negociantes?

O modelo de oferta e demanda ilustra como funciona

um meredo competltivo, que tem muitos compra-
dores e vendedores, sendo que nenhum deles pode in-
fluenciar o preeo de mercado.

A tabela da demanda mostra a quantldade deman-
dada a cada prego e 6 representada graficamente pela

curva da demanda. A lel da demanda diz oue as cur-
vas da demanda se inclinam para baixo; ou seja, um
prego mais alto de um bem ou servigo leva as pessoas

a procurar uma quantidade menor, tudo o mais mantido
consEnte.

Um movimento ao longo da curva da demanda
ocorre quando o preeo muda e leva a uma variagSo na
quantidade demandada. Quando os economistas falam
de aumento ou de queda na demanda, referem-se a
dBlocamentos na curva da demanda - uma varia-

Co na quantidade demandada a qualquer prego dado.
Um aumento na demanda provoca um deslocamento
da curva da demanda para a direita, Uma diminuigao
na demanda provoca um deslocamento da curva da de-
manda Dara a esouerda.

Hd cinco futores principais que deslocam a curva da de-

manda:

. VariagAo nos pregos dos bens ou servigos relacionados,

como substitutos ou complementos.
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. Variageo na renda: quando a renda sobe, a demanda
por bens normais aumenta e a demanda por bens

inferioreo diminui.
. VariaeSo nos gostos.

. VariagSo nas expectativas.

. VariagSo no n0mero de consumidores,

A curva da demanda de mercado de um bem ou servigo

6 a soma horizontal das curvas de demanda indivl-
dual de todos os consumidores do mercado.

A tabela da oterta mostra a quantidade ofertada
a cada prego e 6 representada graficamente por uma

curva de oferta. As curvas de oferta geralmente tem

inclinagSo para cima.

um movimento ao longo da curva da oferta ocor-

re quando o prego muda e provoca uma variagao na

quantidade ofertada. Quando os economistas falam em

aumento ou diminuieSo da oferta, referem-se a des-
Iocamentos da curva da oterta - uma variagao na

quantidade ofertada a qualquer prego, Um aumento

na oferta provoca um deslocamento da curva da oferta
para a direita. Uma redugeo na oferta provoca um des-

locamento Dara a esquerda.

8. Ha cinco fatores principais que deslocam a curva da

oferta:
. VariaeSo nos pregos dos insumos.
. VariaeSo nos pregos dos bens ou servigos relacionados.
. VariagEo na tecnologia.
. VariagSo nas expectativas.
. VariagEo na quantidade de produtores.

9. A curva da oferta de mercado de um bem ou servigo € a

soma horizontal das curvas de oferta individuais de

todos os Drodutores nesse mercado.

10. O modelo de oferta e demanda baseia-se no principio

de que o prego em um mercado se move em diregao ao

prego de equilibrio, ou pnego que aiusta o m€rca-
do - o prego pelo qual a quantidade demandada 6 igual

d quantidade ofertada. Essa quantidade representa a

quantidade de equilibrio. Quando o prego est6 aci-

ma do prego que ajusta o mercado, hii um excedente
que empurra os pregos para baixo. Quando o preqo esta

abaixo do prego que ajusta o mercado, hd uma escas-
sez que pressiona os pregos para cima,

11. Um aumento na demanda aumenta tanto o prego de

equilibrio quanto a quantidade de equilibrio. Uma dimi-

nuigao na demanda tem o efeito oposto. Um aumento

na oferta reduz o prego de equilibrio e aumenta a quan-

tidade de equilibrio; uma diminuiqSo na oferta tem o

efeito oposto.

12. Podem ocorrer simultaneamente deslocamentos das

curvas da demanda e da oferta. Quando elas se deslo-

cam em dlree6es opostas, a variaeSo no prego de equili-

brio € previsivel, mas a variaEao na quantidade de equi-

librio n6o 6. Quando se deslocam na mesma direg5o, a

variagAo na quantidade de equilibrio d previsivel, mas a

variageo no prego de equilibrio nao 6. Em geral, a curva
que desloca uma distancla maior tem um efeito maior

nas variag6es do prego e da quantidade de equllibrio,

Tabela da dernanda p 56

Quantidad€ demandada p 57

Cun.a da demancla, p. 57
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M€rcado competitivo, p. 56

Modelo de oferta e de demanda,

P.56


