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2.0 que ocorre com a reta or?ament(Sria se o pre9o do bem 2 aumentar, mas 
a renda e o pre<;o do bem 1 permanecerem constantes?

3. Se o pre?o do bem 1 duplicar e o do bem 2 triplkar, como ficara a reta or- 
gamentana: mais inclinada ou menos inclinada?

4. Qual a definigao de um bem numerario?

5. Imaginemos que o govemo baixe um imposto de US$0,15 sobre o ealao

t T8™ 6 depts r'SOlVa criar lml subsidi0 P™ a a “ma taxa

de US$U/07 por galao. Essa combina^ao equivale a que taxa liquida?

6. Suponhamos que a equagao or^amentaria seja dada por + p2x2 = m O 

governo decide impor um imposto de montante fixo de u, um imposto f so- 
bre a quantidade do bem 1 e um subsidio 5 sobre a quantidade para o bem 

l. Umal sera a formula da nova reta orgamentaria?

CAPITULO 3

PREFERENCIAS

7. Se, ao mesmo tempo, a renda de um consumidor 
?os diminuir, estara ele

aumentar e um dos pre- 
necessariamente tao prospero quanto antes? ;

!

No Capitulo 2, vimos que o modelo economico do comportamento do con

sumidor £ muito simples: as pessoas escolhem as melhores coisas pelas 
quais podem pagar. O capitulo anterior foi dedicado ao esclarecimento do 
''poder pagar"; ja este capitulo visa a esclarecer o conceit© economico de 
"melhores coisas".

i
I;

1
i

Chamamos os objetos de escolha do consumidor de cestas de. n . consu-
mo. Constituem elas uma rela^ao completa dos bens e services envolvi- 
dos no problema de escolha que investigamos. A palavra "completa" 

merece destaque: quando analisar o problema da escolha do consumidor, 

assegure-se de incluir na definicao da cesta de consume todos os bens 
apropriados.

Se anahsarmos a escolha do consumidor de mode mais ample, deseja- 

remos ter nao so a relacao completa dos bens que o consumidor possa ad- 
quirir, como ainda a descricao de quando, onde e sob que circunstancias 
esses bens podem ficar disponiveis. Afinal, as pessoas preocupam-se tanto 

com a quantidade de comida que terao amanha quanto com a que terao 
noje. Uma balsa no meio do oceano Atlantico e bem diferente de uma balsa 
em pleno deserto do Saara. E um guarda-chuva e um bem bastante dife- 
rente quando chove do que quando faz sol. E sempre bom imaginar quao 

erente e o mesmo bem disponivel em lugares ou circunstancias diver- 
as, uma vez que, conforme a situacao, o consumidor pode valorizar o bem 

de maneira diferente.

de cluando limitamos nossa atencao a um simples problema
5SCO a'05 ^ens relevantes sao em geral obvios. Adotaremos com fre- 
enaa a ideia descrita anteriormente de utilizar apenas dois bens e cha- 

- - ’ a relUm ? eS to<^os 05 demais bens", de modo que possamos focalizar 
f a?ao e troca entre um bem e todo o resto. Dessa forma, podemos exa-

fl
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inn dns duns cestas, entao ole com certezn dew considerar (.v,, a>) estritn- 
mente meliior que ii/,. i/o.

minar escolhas de consume) quo envolvnrn muitos bens e. nindn assim, uti- 
lizar diagrnmns bidimensionais

Consideremos, entao, quo nossn costa de consume consista em dois 
bens e deixemos que .v, represente a quantidade do urn bem e a s  a quanti- 
dnde de outro. A costa complota de consumo sera, pois, representada por 
(a j , a -2)• Conlorme ja assinalado, ocasionalmento abreviaremos 
por X.

3.2 Pressupostos sobre Preferencias

Os economistas otn geral fazem algumns suposic;oes sobre a "consistencin" 
das preferencias dos consumidores. Por exemplo, parece pouco razoavol - 

para nao dizer contraditdrio - termos uma situagao em que (a 1( a s ) >(1/,, i/2) o , 
tempo 0/i, 1/2) >- (-V-], a s ), porque isso significaria que o consumidor 

osti ita preterencia pela costa v em detrimento da cesta 1/... e \'ice-versa. 
I 01 isso costumamos assumir alguns pressupostos sobre como funcio- 

rela?des de preterencia. Alguns dos pressupostos sobre as prefo- 
rencias sao tao fundamentais quo podemos chama-los de "axiomas" da 
teoiia do consumidor. Pis aqui ties desses axiomas sobre preterencia do 
consumidor.

essa cesta

3.1 Preferencias do Consumidor ao mesmo 
tern

Suporemos que, dadas duns costas de consumo quaisquer, (a 1; a s ) e (i/,, 1/.), 
o consumidor podera classifica-las de acordo com o grau do desejabiiidade 
c]ue cada uma dolas tenha para ele. Ou seja, o consumidor podera concluir 
que uma das cestas de consumo e bem melhor do quo a outra ou achar q 
e indiferonto a ambas.

Utilizaremos o simboio

nam as

ue

para significar que uma cesta e estritamente 
preferida a outra, de modo quo (A |, a ;) - (1/1,1/2) devo ser interprotado como 
significando que o consumidor prefere de maneira estrita f.Yj, V2) a (i/u i/->), 
no sentido que oio quer, definitivamente, a cesta .v, em vez da cesta 1/. Essa 
ioIa»;ao de preterencia visa a ser uma nogao oporacional. So o consumidor 
prefere uma costa a outra, isso significa que ele escolhera uma a outra, se fi
ver oportunidade para isso. Assim, a ideia de preterencia baseia-se no co/11- 

portamento do consumidor. Para descobrirmos qual das cestas e a preferida, 
observamos como o consumidor se comporta em situates de escolha que 

envoivam as duas cestas. Se ele sempre escolhe (a ,, x 2) quando (\ju i/:) tam- 
bem esta dispom'vel, e entao natural afirmar que esse consumidor pref 
(*1, x2) a (1/1, i/2).

Se o consumidor mostra-se indiferente entre duas cestas de bens, utili- 

zamos o simboio ~ e grafamos (.Yj, .v2) ~ (i/,, i/:). Mostrar-se indiferente sig- 
nilica que, segundo suas proprias preferencias, o consumidor sentir-se-ia 
satisfeito tanto com a cesta (v,, a s ) quanto com a (iq, iq).

Se o consumidor prefere ambas as cestas ou mostra-se indiferente na 
escolha entre elas, dizemos que ele prefere fracamente (.Yj, vd a (uu i/d e 
grafamos (.Yj, x 2) ■- (1/1, i/2).

Essas relagoes de preterencia estrita, preterencia fraca e indiferenga 

nao sao conceitos independentes, elas tern rela^ao entre si! Por exemplo, se 
(a  1, a 2) - (i/j, 1/-) e (t/., iq) - (a ,, a s ), podemos concluir que (.v,, a s ) ~ (y,, if-). 
(sto e, se o consumidor considera (Aq, a s ) pelo menos tao boa quanto (iq, !/:j

c (-1/,' l/-) Pel° menos tao boa quanto (.v,, a s ), entao ele tern de ser indiferente 
entre as duas cestas de bens.

Do mesmo mod°, ■‘•a bem os que (a ,, a s ) - (y,, i/:), mas tambem sabe- 

mos que esse nao e o case de (a  ,, a s ) ~ (iq, i/2), podemos concluir que (a '„ a s )
-- (J/i, 1/2I Isso apenas nos diz que se o consumidor pensa que (.v,, a s ) e pelo 
menos tao bom quanto (y,, i/2) c que ele nao se mostra indiferente a nenhu-

Completa. Supomos que e possivel comparar duas cestas quaisquer. Ou 
seja, dada uma cesta x qualquer e uma cesta y qualquer, pressupomos que 
(a j , a 2) ^ Q/i, jq) 011 O/i, iq) - (Aj, a s ) ou, ainda, ambas, caso em que o consu
midor e indiferente entre as duas cestas.

Reflexiva. Supomos que todas as cestas sao pelo menos tao boas quanto 
elas mesmas: (a ,, a s ) >- (a ,, a s ).

Transitiva. Se (a ,, a s ) >: (1/1, iq) e (y,, i/2) r (-,, r2), pressupomos entao que 
(a ,, Aj) ^ (z,, 22). Em outras palavras, se o consumidor acha que Xe pelo 

nos tao boa quanto Ye que Ye pelo menos tao boa quanto Z, entao ele acha 
que X e pelo menos tao boa quanto Z.

ere
me-

O primeiro axioma, o de que a preterencia e completa, raramente e 
alvo de objegdes, pelo menos no que tange aos tipos de escolhas que os eco

nomistas em geral examinam. Dizer que se podem comparar quaisquer 
uas cestas e o mesmo que afirmar que o consumidor e capaz de escolher 

entre duas cestas quaisquer dadas. Alguem pode imaginar situagdes extre- 

mas que envolvam escolhas de vida ou de morte, escolhas essas de classifi- 
Ca^° ditl'di ou mesmo impossivel. Tais escolhas. contudo, situam-se 
sua maioria fora do dominio da analise economica.

O segundo axioma, o da reflexividade, e trivial. Qualquer cesta e pelo 
nienos tao boa quanto uma outra identica. Os pais de criangas pequenas po

em as vezes observar comportamentos que contradizem esse pressuposto, 
11135 de Piirece plausivel para a maior parte do comportamento adulto.

O terceiro axioma, o da transitividade, e mais problematico. Nao esta 
e arc se a transitividade de preferencias e lurotiirmnicnic uma propriedade 
nngatdria das preferencias. O

em

pressuposto de que as preferencias sao
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mo nesse m'vel de generalidade, podemos afirmar um prindpio importan- 
te sobre as curvas de indiferenga: as curvas de indiferenga quo representem 

niveis distintos de preferencia mo podem se cruzar. On seja, a situacao descrita 
na Figura 3.2 nao pode ocorrer.

transitivas nao parece ser imperioso em termos s6 da logica pura De fato 
nao e. A transitividade e uma hipotese sobre o comportamento de escolha 
das pessoas nao uma afirmagao de logica pura. Nao importa se ela e ou 
nao um fato basico da logica: o que interessa e se ela representa ou nao uma 
descngao acurada de como as pessoas se comportam.

O que voce pensaria de uma pessoa que dissesse que prefere a cesta X a 
cesta Ye que prefere a cesta YaZ, mas que tambem prefere a cesta Z a X? Isso 

certamente sena encarado como indicio de um comportamento estranho.

nis importante ainda, como se comportaria esse consumidor ao ter de 
escolher entre as tres cestas X, Y e Z? Se Ihe pedissemos que escolhesse a ces

ta de que mais gosta, ele enfrentaria um problema grave, pois, independen- 
temente da cesta que escolhesse, sempre haveria uma preferida aquela. Para 

que possamos ter uma teoria na qual as pessoas fagam suas "melhores" esco- 
Ihas, as preferencias tern de satisfazer o axioma da transitividade ou algo mui- 

to parecido com ele. Se as preferencias nao fossem transitivas, poderia haver 

um conjunto de cestas para as quais nao houvesse uma escolha melhor

'

*2£
Conjunto fracamente 
preferido: cestas fracamente 
preferidas a (x„ x,)

f
i
V

1.1 r-i;

k

X2

3.3 Curvas de lndiferen?a
Curva de indiferenpa: 
cestas indiferentes 
a (x,. x,)O fato e que toda a teoria da escolha do consumidor pode ser formulada 

em termos de preferencias que satisfaqam os tres axiomas acima descritos 
alem de poucos outros pressupostos tecnicos. Todavia, acharemos conve- 
mente descrever preferencias de modo grafico mediante o uso de 
ma de interpretagao conhecida como curvas de indiferenga

Observe a Figura 3.1, em que estao ilustrados dois eixos que represen- 
tam o consume dos bens 1 e 2 por um consumidor. Tomemos uma deter- 
mmada cesta de consumo (*„ x2) e vamos sombrear todas as cestas de 

consumo que sejam fracamente preferidas a (*„ x2). Isso se chama coniun- 
to fracamente preferido. As cestas situadas nos limites desse conjunto - as 

cestas para as quais o consumidor e apenas indiferente a (x,, x2) - formam a 
curva de indiferenga.

Podemos tragar uma curva de indiferenga atraves de qualquer cesta 

que quisermos. A curva de indiferenga tragada atraves de uma cesta de

=\c“d:rdasasc^

fa
■

; *‘IGURA 3-1 Conjunto fracamente preferido. A Area sombreada 
• |; das as cestas que sao pelo menos tao boas quanto a cesta (x„ x2).

*i
xi

uma for-

consiste em to-

•v
:.'.:'

mm X2

jl
ptr:

Pretensas curvas de indiferenga

!•

m Xm
¥■&

. Um Probleiyia em usar as curvas de indiferenga para descrever prefe

rencias e que elas mostram apenas as cestas que o consumidor percebe 
como mdiferentes entre si - as curvas nao distinguem as cestas melhores 

r F 10res' Va eia Pena vezes colocar pequenas setas nas curvas de indi- 

toHnT para mdlCar a dire?a° das cestas Preferidas. Nao faremos isso em

tomi-°seCco2sr ^  ^ al8UnS qUe' d° COnWrio' Poderiam

indifcrcn^^T06 nOVa'l suP°si«aos ^ preferencias, as curvas de 

nga podem, com efeito, assumir formas bem peculiares. Mas, mes-

z

mm

.

Y

xi

ij
Fig ur a 3.2 As curvas

as h , de indlferen9a nao podem se cruzar. Se o fizessem, as
nao benS X'YeZ tenam todas de ser indiferentes 
V P denam s/tuar-se em curvas de indiferenga distintas.

IIcost.
umas as outras e, assim.
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games (10, 10). Entao, para esse consumidor, qualquer outra cesta de con
sume que conteniia 20 lapis sera tae bea quanto (10, 10). Do ponto de vista 
matematico, qualquer cesta de consume (.v„ .v2) tal que .Yj + a s  = 20 estara na 
curva de indiferenga desse consumidor que passa por (10, lOJ^Assim, as cur- 
vas de indiferen^a desse consumidor sao todas linhas retas e paralelas com 

uma inclinable de-1, conforme mostrado na Figura 3.3. As cestas 
total maior de lapis sao preferidas as

Para comprovar isso, escolhamos tres cestas de bens, X, V e 7, de mode 
que X se situe em apenas uma cur\ a de indiferen«;a, V tique somente na ou
tra e Z se localize no intercepto clessas curvas. Por pressuposto, as curvas 
de indiferenba representam niveis distintos de preferencia, de mode que 

uma das cestas, digamos X, e estritamente preferida a outra cesta, V. Sabe- 
mos que X~Ze que Z ~ Y e que o axioma da transitividade implica, pois, 
que X ~ Y. Isso, porem, contradiz o pressuposto de que X >- Y. Essa contra- 
di^ao confirma o resultado - as curvas de indiferen^a que representam ni- 

distintos de preferencia nao podem 

Que outras propriedades tern as curvas de indiferen«;a? Em teoria, a 

resposta e: nao muitas. As curvas de indiferen^a sao um modo de descre- 
ver preferencias. Quase todas as preferencias "razoaveis" que se possam 
imaginar podem ser descritas pelas curvas de indiferen^a. O truque esta 

”, saber que tipos de preferencias originam que formas do curvas de indi- 
ferenga.

com um
. - total menor, de modo que a

dire?ao de crescimento da preferencia e para cima e para a direita confor
me ilustra a Figura 3.3.

Como isso funciona

com um

veis sc cruzar.

termos de procedimento geral para tracar as 
curvas de indiferen?a? Se estivermos em (10,10) e aumentarmos a quanti- 
dade do primeiro bem em uma unidade, para 11, quanto teremos de alterar 
o segundo bem para retornar a curva de indiferen^a original? A resposta e 
claramente que teremos de diminuir o segundo bem em uma unidade. As- 

sim^a curva de indiferenga que passa por (10,10) tera uma inclina?ao de 
-1. 0 mesmo procedimento podera ser realizado em quaisquer cestas 
de bens com os mesmos resultados - nesse caso, todas as curvas de indife- 
renga terao uma inclinacao constante de -1.

em

em

3.4 Exemplos de Preferencias

O importante acerca dos substitutos perfeitos e que as curvas de indi- 
ferenga tern uma inclinacao constante. Suponhamos, por exemplo, que te- 
nhamos representado graficamente os lapis azuis no eixo vertical epares de 
lapis vermelhos no eixo horizontal. As inclinacoes das curvas de indiferen- 
?a desses dois bens teriam uma inclinacao de -2, uma vez que o consumi
dor desejaria desistir de dois lapis azuis para obter mais um par de lapis 
vermelhos. r

lentemos relacionar as preferencias as curvas de indiferenca por interme- 
dio de alguns exemplos. Iremos descrever algi preferencias e depois 
ver como se parecem as curvas de indiferenca que as representam.

Ha um procedimento geral para a elaboracao de curvas de indiferenca 
a partir da descricao "verbal" das preferencias. Primeiro ponha o lapis no 
grafico em alguma cesta de consume (.Y|,.y 2). A seguir imagine dar um pou- 

co mais do bem 1, Aa ,, ao consumidor, movendo-o para (a , + Ax,, a s ). Ag.. 
ra, mdague-se: que mudancas teria de fazer no consumo de a s  para tornar o 
consumidor indiferente ao ponto original de consumo? Chame essa 
danca de Aa s . Pergunte-se: "Para uma dada mudanca no bem 1, como o 
bem 2 tern de mudar para tornar o consumidor simplesmente indiferente 

entic (a , + Aa 'i, a s  + Aa s ) e (a ,, a s )?" Quando voceidentificar esse movimen- 
to numa cesta de consumo, tera tracado um pedaco da curva de indiferen
ca- lente agora com outra cesta, e assim sucessivamente, ate dcsenvolver 
um quadro claro da forma geral das curvas de indiferenca.

i mas

o-

*>mu-

Curvas de indiferenca

Substitutes Perfeitos

Dois bens sao substitutos perfeitos quando o consumidor aceita substituir 

um pelo oulro a uma taxa constante. O caso mais simples de substituto per- 
teito ocorre quando o consumidor deseja substituir os bens a uma taxa de 
um por um.

Suponhamos, por exemplo, que examinamos uma escolha entre lapis 
vermelhos e azuis e que o consumidor em questao gosta de lapis, mas nao 
se import a nem um pouco com a cor. Peguemos uma cesta de consumo, di

FIGURA
total dp a$3 -3 Substitutes perfeitos. O consumidor so se importa com o numero 

com inclinagaodu0,l''' deles- Assim, as curvas de indiferenga sao linhas retas
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Consideraremos no livro-tGxto priinciro o case 6m c ju g  o s bens sao 
substitutes perfeitos a uma taxa do um por um e deixaremos para tratar do 
case geral no livro do exerefeios.

O aumento do niimero tanto de pes esquerdos como de direitos levara 
° consumidor a uma posigao preferivel, de modo que a diregao de aumen
to de preferencia sera de novo para cima e para a direita, conforme ilustra- 
do no diagrama.

O importante sobre os bens complementares perfeitos e que o consu
midor prefere consumi-los em propor^oes fixas, sem necessidade de que 

a proporqiao seja de um por um. Se um consumidor sempre usa duas co- 
Iheres de cha de agucar em sua xicara de ch^ e nao usa agdear para mais 
nada, mesmo assim as curvas de indiferenga serao ainda em forma de L. 
Nesse caso, os lados do L ocorrerao em (duas colheres de a^ucar, uma xi- 
cara de cha), (quatro colheres de a^iicar, duas xicaras de cha) e assim 
diante, em vez de em (um pe direito de sapato, um p<§ esquerdo de sapa- 
to), (dois pes direitos de sapato, dois pes esquerdos de sapato) e dai em 
diante.

Complementares Perfeitos

Complementares perfeitos sao bens consumidos sempre juntos e em pro- 
ponjoes fixas. De algum modo, esses bens "complementam-se" mutua- 
mente. Um bom exemplo sao os pes direito e esquerdo de um par de 
sapatos. O consumidor gosta de sapatos, mas sempre usa juntos os pes di- 
leito e esquerdo. Ter apenas um pe do par de sapatos nao traz nenhum 
bem ao consumidor.

em
!

Tracemos as curvas de indiferen^a dos complementares perfeitos. Su- 
ponhamos que pegamos a cesta de consume (10, 10). Em seguida, acres- 

centamos um p£ direito de sapato de modo a ter (11,10). Por pressuposto, 
isso deixa o consumidor indiferente a posi^ao original: o pe de sapato adi- 
cional nao Ihe proporciona beneficio algum. O mesmo ocorre se adicionar- 
mos um

Examinaremos primeiro no livro-texto o caso em que os bens sao con
sumidos em propor<;6es de um por um e deixaremos para tratar o caso ge
ral no livro de exercicios.

pe esquerdo: o consumidor tambem permanece indiferente entre
(10, 11) e (10, 10).

Assim, as curvas de indiferen^a tern o forma to de um L, cujo vertice 
onde o numero de p<§s esquerdos iguala o de p«5s direitos.

Males

Um bem mau e uma mercadoria da qual o consumidor nao gosta. Por 
exemplo, suponhamos que as mercadorias em questao sejam pimentao e 
anchova - e que o consumidor adore pimentao, mas nao goste de anchova. 
Suponhamos, porem, que haja uma possibilidade de compensa^ao entre o 

pimentao e a anchova. Ou seja, haveria numa pizza determinada quantida- 
de de pimentao que compensasse o consumidor por ter de consumir certa 

quantidade de anchova. Como poderiamos representar essas preferencias 
com o uso de curvas de indiferen^a?

Peguemos uma cesta (Xj, a^) que consista em um pouco de pimentao e 
um pouco de anchova. Se dermos ao consumidor mais anchova, o que tere- 
naos de fazer com o pimentao para mante-lo na mesma curva de indiferen- 
9a? Evidentemente, teremos de dar mais pimentao ao consumidor para 

compensa-lo por ter de aturar a anchova. Portanto, o consumidor tera de 
ter curvas de indiferenga que se inclinem para cima e para a direita, confor- 
uie retratado na Figura 3.5.

A dire^ao de aumento da preferencia e para baixo e para a direita - 
jsto e, no sentido da diminuigao do consume de anchova e do aumento

° consume de pimentao, exatamente como ilustram as setas do dia
grama.

ocorre < 
Figura 3.4.

como na

Pes esquerdos

*

Curvas de 
indiferenga ■

*

P6s direitos

FIGURA 3.4 Complementares perfeitos. O consumidor sempre quer consumir 
°tenham ^ormade^668^  ^ qUG aS curvas de indiferenqa IfM

It
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Anchova
Anchova

Curvas ae 
indiferenga

^ Curvas oe 
indiferenga

► ►

Pimenfao

Pimentao

FIGURA 3.5 Ma/es. Aqui, a anchova e um bem "mau"e opimentao e um "bem"* 
para o consumidor. Assim, as curvas de indiferenga tem uma indinagao positive.

FIGURA 3.6 Um bem neutro. 0 consumidor gosta de pimentao, mas e neutro em 
relagao a anchova, de modo que as curvas de indiferenga sao linhas verticals.

Neutros

Um bem e neutro se o consumidor nao se importar com ele nem de um jei- 

to nem de outro. E se o consumidor for exatamente neutro com relagao a 

anchova? Nesse caso, suas curvas de indiferenga serao linhas verticals,

quantidade de pimentao que tem e nao liga 
em absolute para o mimero de anchovas que possui. Quanto mais pimen

tao, melhor, mas o aumento da quantidade de anchova nao o afeta nem de 
um modo nem de outro.

*2

Curvas de 
indiferenga

como retrata a Figura 3.6.

Ele so se preocupa com a

*2

^ Pentode 
saciedade

Saciedade

As vezes desejamos examinar uma situagao que envolva saciedade, 
qual ha uma cesta melhor que todas as outras para o consumidor, e quanto 

mats perto ele estiver dela, melhor ele estara, de acordo com suas preferen- 
uas. Suponhamos, por exemplo, que o consumidor tenha uma cesta de 

bens (.r,, x2) de maior preference e quanto mais se afastar dela, pior se sen- 
tirn. Nesse caso, diremos que (xh x2) e o ponto de saciedade ou satisfagao.

s curvas de indiferenga do consumidor parecem-se com as retratadas na 
rigura 3.7. O melhor ponto e (.v„ x2), e os pontos mais afastados do ponto 
de satisfagao situam-se nas curvas de indiferenga "inferiores".

X.
na

FIGURA 3.7 Preferencias saciadas. A cesta fx„ xj e o ponto de saciedade ou de 
satisfagao, e as curvas de indiferenga cercam esse ponto.

Nesse caso, as curvas de indiferenga tem indinagao negativa quando o 
consumidor tem "muito pouco" ou "demais" de ambos os bens e inclina- 
9a° positiva quando tem "demais" de 
rciais de um dos bens, esse bem torna-se "mau" - a redugao do consumo do 
_em mau leva-o para mais perto de seu "ponto de satisfagao". Se ele tiver 
demais de ambos os bens, os dois serao males, e a redugao do consumo de 

ambos o conduzira para mais perto de seu ponto de satisfagao.

dos bens. Quando ele tem de-um

i m ntlu' s‘8ru^ca fnercadoria da qual o consumidor gosta. (N.R.T.) 
txiste alguem neutro quando se trata de anchovas?



46jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MICROECONOMIA - PRlNCiPIOS BASICOS ELSEVIER

Suponhamos, por exemplo, que os dois bens sejam bolo de chocolate e 

sorvete. Deve haver uma quantidade otima de bolo de chocolate e de sor- 
vete que desejariamos comer por semana. Qualquer quantidade 
ou a mais nos deixaria piores.

Se reflehrmos sobre o assunto, veremos que nesse particular a maior 

parte dos bens sao como o bolo de chocolate e o sorvete - podemos ter qua- 
se tudo em excesso. No entanto, em geral as pessoas nao escolheriam de ma- 
neira voluntary ter uma quantidade excessiva dos bens que consomem.

01 que se desejaria querer ter mais do que se quer de alguma coisa? Por- 
tanto do ponto de vista da escolha economica, a regiao que interessa e 
aquela em que se tern menos do que se quer da maioria dos bens. As esco- 
Ihas com as quais as pessoas realmente se preocupam sao as desse tipo, 
com elas que nos preocuparemos.
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(1) (2)

Bern Berna menos
2 2 Cestas

fracamente
preferidas
a(1,x2)

11

« k
• -

< ! "
x2 x2

'• «

V
1 2 3 Bern 3 Bern

B Conjunto fracamente preferido

1 2
e e i 1

A ‘Curvas’ de indiferenpa

Bens Discretes

Em geral pensamos em medir os bens em unidades em que as quantidades 

rracionarias fa^am sentido - podemos consumir, em media, 47 litros’1 de lei- 
te por mes, muito embora compremos urn litre de cada vez. Mas as vezes 

queremos examinar preferencias com relate a bens que, por sua propria 
natureza, sao representados em unidades discretas.

Consideremos, por exemplo, a demanda dos consumidores por 

moveis. Poderiamos definir a demanda por automoveis 
tempo gasto com seu uso, de maneira a ter uma variavel continua, mas, 
para muitos fins, o que interessa mesmo e o verdadeiro numero de 
demandados.

Nao e dificil usar as preferencias para descrever o comportamento de 
escolha para esse tipo de bem discrete. Suponhamos que .r2 seja o dinheiro 

a ser gasto em outros bens e que xx seja urn bem discreto, disponivel npe- 
« ,,?Liantl jafdes inteiras- Na Figura 3.8 ilustraremos a aparencia das 
curvas de mdiferen^a e do conjunto fracamente preferido desse tipo de 
em. Nesse caso, as cestas indiferentes a uma dada cesta constituirao 

conjunto de pontos discretes. O conjunto de cestas pelo menos tao bom 

como uma cesta em particular sera urn conjunto de segmentos de retas.
A escolha entre enfatizar ou nao a natureza discreta de urn bem dep 

era de nossa aplica?ao. Se o consumidor escolher apenas uma ou duas 

a es t o ->em durante o perfodo de nossa analise, pode ser importante
linpr ;Lnaturf3 discreta da escolha. Contudo, se o consumidor esco-
mer 30 ou 40 unidades do bem, entao provavelmente sera conveniente 
pensar msso como um bem con tin uo.

FIGURA 3.8 Bem discreto. Aqui, o bem / sd estb disponivel em quantidades in

teiras. No paine/A, as linhas tracejadas ligam entre si as cestas que sao indiferentes, 
e no painel B as linhas verticals representam cestas que sao pelo menos tao boas 
quanto a cesta indicada.

i

WMK-
i
glgi/.v

3.5 Preferencias Bem-comportadas
Ifauto- 

em termos do J& vimos alguns exemplos de curvas de indiferen^a. Conforme pudemos 
_ observar, esses diagramas simples podem descrever muitos tipos de prefe

rencias, razoaveis ou nao. Mas se quisermos descrever as preferencias em 
geral, sera conveniente focalizar algumas formas gerais de curvas de indi- 
feren^a. Nessa segao, descreveremos alguns pressupostos mais gerais que 

tipicamente assumiremos sobre as preferencias; abordaremos ainda as ‘ 
plica^oes desses pressupostos para as formas das curvas de indiferen^a a 
eles relacionadas. Esses pressupostos, porem, nao sao os unices possiveis; 
em algumas situagoes desejaremos utilizar pressupostos diferentes, 
os consideraremos como as caracteristicas de definigao das curvas de indi- 
ferenga bem-comportadas.

Suporemos de inicio que mais 6 melhor, isto e, que estamos falando so
bre bens, nao males. Mais precisamente, se (.tj, .y 2) for uma cesta de bens e 
tyb 1/2) uma cesta de bens com pelo menos o mesmo numero de ambos os 
bens e mais de um, entao (y,, y2) >- (xv x2). Essa suposigao £ as vezes chama- 
da de

carros

im-

nas em
flHim mas

um

en-

monotonicidade de preferencias. Conforme sugerimos em nossa 
discussao sobre a saciedade, o mais £ melhor provavelmente so ate certo 

ponto. Assim, a suposigao da monotonicidade diz apenas que examinare- 
oios situagoes antes de alcangar esse ponto - antes que se manifeste qual- 

, quer saciedade -, enquanto mais ainda e melhor. A teoria economica nao 
Seria um assunto muito interessante num mundo em que todos estivessem 

Qk ; Saciados em seu consume de todos os bens.

i

medidaS americanas' "one Sa,lon" corresponde a 3,785 litros logo 
12.43 gallons representam cerca de 47 litros (12.43 x 3,785 = 47.04755). (N.R.T.)
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Qual a implica9ao da monotonicidade no tocante a forma das curvas 

de mdiferenga, Imphca que elas tenham uma inclinagao negativa. Exami-

almim h,^8Ur Partirm“ de uma cesta (x,, x2) e nos movermos para

T eaa drta'teremOS de estar nos rnovendo em dire?ao a 
uma posigao preferida. Se nos movermos para baixo e para a esquerda, te-
remos de estar nos rnovendo para uma posigao pior. Portanto 

movermos para uma posigao indiftrente, estaremos nos rnovendo p' 
querda e para cima ou para a direita e para baixo: 
tem de ter uma indinagao negativa.

«■
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para qualquer t, de mode que 0 < f < 1. Essa media ponderada das duas 
tas fornece o peso de t para a cesta .v e o peso de 1 -1 para a cesta ij. Portanto, 
a distancia da cesta .t para a cesta media e apenas uma fra^ao t da distancia 
entre a cesta x e a cesta y ao longo da reta que liga as duas cestas.

O que essa suposi^ao sobre as preferencias significa, do ponto de vis
ta geometrico? Significa que o conjunto de cestas fracamente preferidas a 
(*1, x2) 6 urn conjunto convexo. Suponhamos que (yr, y2) e (xu x2) sejam 
cestas indiferentes. Se as madias forem preferidas aos extremes, todas as 
madias ponderadas de (xj, x2) e de (i/j , y2) serao fracamente preferidas a 
(xi, x2) e a (ylf y2). O conjunto convexo tem a propriedade de que se pegar- 
mos dois pontos quaisquer do conjunto e tragarmos o segmento de Jinha 
que liga esses dois pontos, o segmento de linha ficara todo dentro do con
junto.

ces-
nemos

*

se nos 
ara a es- 

a curva de indiferen^a %
t

:x2
■

Cestas

melhores
A Figura 3.10A representa um exemplo de preferencias convexas, 

enquanto as Figuras 3.10B e 3.1 OC mostram exemplos de preferencias nao- 

. A Figura 3.10C apresenta as preferencias tao nao-convexas que 
talvez quisessemos chama-las de "preferencias concavas".

Voce consegue imaginar preferencias que nao sejam convexas? Uma 
possibilidade pode ser algo parecido com minhas preferencias por sorvete 
e azeitonas. Gosto de sorvete e de azeitonas... mas nao juntos! Ao pensar 
sobre meu consumo na prdxima hora, posso ficar indiferente entre consu- 

( mir 250 gramas de sorvete e 60 gramas de azeitonas ou 250 gramas de azei
tonas e 60 gramas de sorvete. Porem, qualquer dessas duas cestas seria 
melhor do que consumir 155 gramas de ambos! Sao esses os tipos de prefe- 

\ ' rencias descritos na Figura 3.10C.

HHBfbkx:

convexas/

(x,,x2)

Cestas
piores

*i

lugar' T* PressuP°r 9ue 35 m&li^ sao preferidas aos ex-
Stadifemnr S83™08 38 * benS (l>' ^ e ^ ™ mesma curva
de mdiferen?a e hrarmos uma media ponderada das duas cestas, assim como

11 1 )
2 1 + 22 X2 + 2^2 '

ara

m

x2 *2

mi

Pi.

*1

A Preferenaas 
convexas

8 Preferencias 
nao-convexas

m C Preferencias 
concavas

coo 3-10 VHrios tipos de preferSncias. O painel A descreve as preferencias 
S ' c6ncava' ° Pame^ as Pre^ersncias nao-convexas, e o painel C, as preferencias(fXj + (1 - t)yv tx2 + (1 - t)yj (x^ x2)
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Por que desejamos super que as preferencias bem-comportadas sac 
convexas. Porque, em sua maioria, os bens sao consumidos juntos. Os ti- 
pos de preferencias descritos nas Figuras 3.10B e 3.10C implicam que o 
consumidor preferma especializar-se, pelo menos em determinado grau, 

e consumer somente um dos bens. Entretanto, o normal e que o consu- 
midot queira trocar um pouco de um bem por outro e acabar por consumir

do^ doiTbens ^ ^ ^ especializar"se em consumir apenas um 

Com efeito, se

*2

Curva de 
indiferenija

I
Ax 2

Inclina^ao = - —  = taxa marginal 
’ de substituigSo

Ax 2

examinarmos minhas preferencias de consumo mensal 
de sorvete e azeitonas, em vez de meu consumo imediato, elas tenderiam a 

parecer muito mais com a Figura 3.10A do que com a Figura 3.10C. Todos 
os meses eu preferma consumir um pouco de sorvete e um pouco de azei
tonas - amda que em ocasioes diferentes - a especializar-me em consumir 
um ou outro o mes inteiro.

Por fim, uma

AX,

Sf

•Pi

extens5° d° pressuposto da convexidade e a suposicao
da convexidade estrita. Isso significa que a media ponderada de duas ces- 

tas mdiferentes e estritamente preferida as duas cestas extremas. As prefe

rencias convexas podem ter pontos pianos, enquanto as preferencias 
estritamente convexas tern de ter curvas de indiferen?a "arredondadas". 

preferencias por dois bens que sejam substitutes perfeitos e 
nao estritamente convexa.

k;, i

f
FIGURA 3.11 Taxa marginal de substituigao (TMS). A taxa marginal de substi- 
tuigao mede a inclinagao da curva de indiferenga.w As

convexa, mas

■a taxa k qual o consumidor esta propenso a substituir um pouco mais de 
consumo do bem 2 por um pouco menos de consumo do bem 1.

O que confunde um pouco a respeito da TMS e que ela costuma ser um 
numero negative. Ja vimos que as preferencias monotonicas implicam que 
as curvas de indiferenga tern de ter inclinagao negativa. Como a TMS 6 a 
medida numerica da inclinagao de uma curva de indiferenga, ela natural- 
mente sera um numero negativo.

A taxa marginal de substituigao avalia um aspecto interessante do 
comportamento do consumidor. Suponhamos que o consumidor tenha 
preferencias bem-comportadas, isto e, monotonicas e convexas, e que ele 
atualmente consuma algum tipo dc cesta (xj, x2). Agora, proporemos a elc 
um negocio: ele podera trocar o bem 1 pelo bem 2, e vice-versa, em qual- 
quer quantidade, a uma "taxa de troca" de E.

Ou seja, se o consumidor abrir mao de AX] unidades do bem 1, ele po
dera obter em troca EAx, unidades do bem 2. Ou, ao contrario, se abrir mao 

de Ax 2 unidades do bem 2, podera obter A.y 2/E unidades do bem 1. Do pon- 

to de vista geometrico, estaremos oferecendo ao consumidor a oportunida- 
de de se mover para qualquer ponto ao longo de uma reta com inclinagao 
de —E que passa por (xu x2), conforme mostrado na Figura 3.12. A movi- 

nientagao para cima e para a esquerda de (x,, x2) envolve a troca do bem 1 
pC, • P6*0 bem 2, e a movimentagao para baixo e para a direita envolve a troca do

|fr ■, 6m ^ Pe^° beui 1- Em qualquer dos movimentos, a taxa de troca 6 E. Como
*■ ^ froca envolve sempre a desistencia de um bem em troca de outro, a taxa 

fti J& e b-003 £ corresponde a inclinagao de -£.

3.6 Taxa Marginal de Substituigao
&

Sempre acharemos util fazermos referencia a inclinagao de uma curva de 

indiferenga num determinado ponto. Essa ideia e tao util que ate tern 

nome: a inclinagao da curva de indiferenga e conhecida como a taxa mar
ginal de substituigao (TMS). O nomeprovem do fato de que a TMS mede 

a axa a qual o consumidor esta propenso a substituir um bem por outro.

. uponhamos que retiramos do consumidor um pouco do bem 1, Ax,, 
amos-lhe, entao, Ax2 quantidade suficiente apenas para coloca-lo de vol-

sa subTEm^3 aG de modo CIUC e,e fi9ue bem depois des-
sa substituigao de x2 por x, como estava antes. Consideramos

v2/Ax, como sendo a taxa a qual o consumidor esta 
o bem 2 pelo bem 1.

Imaginemos agora Ax, como uma mudanga muito pequena - uma 

mudanga marginal. Entao, a taxa Axs/Ax, mede a taxa marginal de substi-
ma-se0da°incr 2 ^ \medida ^ue Av« dimiiuu, 4/Ax, aproxi-

Figura 3 11 ?a° da CUrVa de indlferenCa, conforme pode ser visto

dorqumnoodenn^08,? ra25° A^2/A"1' co”sid^aremos tanto o numera- 
vem clsnorruriador sempre como numeros pequenos - que descre-

debnTa TMSaSdW'7^m^S 03 ^ de consumo oriSinal- Assim, a razao que 
ne a TMS descrevera sempre a inclinagao da curva de indiferenga- a

um

aff,

e:!
::

a razao 
propenso a substituirr

; i

na

gs.
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pouco do bem 1 para comprar um pouco mais do bem 2. Assim, as 
ouve dizer que a inclinaqao da curva de indiferenga mede a propensao 
marginal a pagar.

Se o bem 2 representa o consume de "todos os outros bens", e e medido 
_em unidades monetarias que se podem gastar em outros bens, entao a in- 
terpretagao da propensao marginal a pagar ^ muito natural. A taxa margi
nal de substituigao do bem 2 pelo bem 1 corresponde a quantas unidades 
monetarias se estaria disposto a nao despender em outros bens para consu- 
mir um pouco mais do bem 1. A TMS mede, portanto, a propensao margi
nal a abrir mao de unidades monetarias para consumir um pouco mais do 
bem 1. Mas abrir mao dessas unidades monetarias € exatamente como pa
gar unidades monetarias para consumir um pouco mais do bem 1.

Se usarmos a interpretagao da propensao marginal a pagar da TMS, e 
precise ter o cuidado de enfatizar tanto o aspecto "marginal" quanto o de 
"propensao". A TMS mede a quantidade do bem 2 que alguem tern pr 
pensao a pagar para obter uma quantidade marginal de consume extra do 
bem 1. O que na verdade se tern de pagar por uma quantidade adicional 
de consume pode ser diferente de quanto se esta propenso a pagar. A 
quantia a ser paga dependera do pre^o do bem em questao. O quanto se 
esta propenso a pagar nao depende do pre?o, mas sim das preferencias do 
comprador.

Da mesma forma, a quantia que se esta propenso a pagar por uma am
ple mudanga no consume pode ser diferente de quanto se esta propenso a 
pagar por uma mudan^a marginal. A verdadeira quantidade que acaba- 
mos por adquirir de um bem dependera de nossas preferencias por esse 
bem e dos pregos com os quais nos defrontamos. Quanto estariamos pro- 

pensos a pagar por uma pequena quantidade adicional de um bem consti- 
tui um aspecto apenas de nossa preferencia.

*2

Curvas de 
indiferenga

vezes se

Inclina^o = - E

*2

m
nh:

o-
x,

X,

|

1H
mmncAs0.” P°de£m°s perguntar qual deve ser a taxa de troca para que o 

observarn°r P 7 COntilluar em *2)? Para responder a essa per^mta

c^  curvadefnH'r6"^ T 3 qU°iqUer temP° em ^ a d^a

preferidos a 7 rnfa' ,fVera alglmS POnt°S naqUela reta “l116 ^erao 
se fa t t nao 1 “ q SC 5 am aClma da curva de todiferen?a. Assim,
rf, 5; A} na° Se mTr'a reta de troca tera de ^angenciar a curva de indife-
cuiia °eUfad i' 3 mCUna?a° da reta de ^ tem de ser a inclinaCao da 

e mdiferenga em (x,, x2). A qualquer outra taxa de troca a reta de 
troca cortaria a curva de mdiferen?a, permitindo, assim, que o consumldor 

^ movesse para um ponto de maior preferencia
Assim a inclina^o da curva de indiferen^a, a taxa marginal de substi-

Zllrount l13X3 7 qT ° COnSUmid°r Se —ntra naLnteta entre 

ocar ou nao trocar. A qualquer taxa de troca que nao seja a TMS o consu
dor querera trocar um bem pelo outro. Mas, se a taxa de troca'igualar a 

IMS, o consumidor querera ficar onde esta. 8

3.7 Outras lnterpreta9oes da TMS

q consumidor esta a ponto de querer "pagar" com um

mm

3.8 O Comportamento da TMS

vezes e util ilustrar as formas das curvas de indiferen^a pela descri^ao 
do comportamento da taxa marginal de substituigao. Por exemplo, as cur- 

va8 de indiferentja dos "substitutes perfeitos" caracterizam-se pela cons- 
tancia da TMS a -1. Ja no caso dos "neutros", a TMS e infinita em qualquer 

ponto, enquanto a preferencia por "complementares perfeitos" e caracteri- 
zada pelo fato de que a TMS e zero ou infinita, sem meio-termo.

■jUjE ^ assinalamos que a pressuposigao da monotonicidade implica que as 

. curvas de indiferen^a tenham inclinaCao obrigatoriamente negative, de 
n^0<^0 que a TMS envolva sempre a reducao do consume de um bem para 

|||||>: ° ter mais de outro para preferencias monotonicas.
|p'- ^ caso das curvas de indiferenca convexas mostra ainda outro tipo de

I aT\^rtament° da ^as curvas de indiferenga estritamente convexas, 
~a iuclinacao da curva de indiferenca - diminui (em valor absolute) a

As

* j

S|

m

ifl
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medida que aumentamos Xl. Assim, as curvas de mdiferenga mostram uma 
taxa marginal de substitute decrescente. Isso significa que a taxa a qual a 
pessoa deseja trocar x, per x2 diminui a medida que aumentamos a quanti- 
dade de a ,. Colocada dessa maneira, a convexidade das curvas de indiferen-

?a Parece muito natural: eIa diz que quanto mais temos de urn bem mais 
propensos estaremos a abrir mao de urn pouco dele em troca de outro bem 
(Lembremo-nos, porem, do exemplo do sorvete e das azeitonas - para al- 

guns pares de bens, esse pressuposto pode nao se aplicar!)

ELSEVIER
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6. A Figura 3.2 podcria ser uma unica curva de indiferenga se as preferen- 
cias fossem monotonicas?

7. Se tanto o pimentao quanto a anchova forem males, a curva de indiferen- 
ga tera inclina<jao positiva ou negativa?

8. Explique por que as preferencias convexas significam que "as medias 
sao preferidas aos extremos".

I

1
9. Qual e sua taxa marginal de substitute de notas de R$ 1 por R$ 5?

sua taxa marginal de substituigao
Resumo

10. Se o bem 1 for "neutro", qual sera 
pelo bem 2?

1. Os economistas partem do pressuposto de que o consumidor pode orde- 

nar vanas possibilidades de consume. A maneira como o consumidor or- 
cestas de consume descreve as preferencias dos consumidores

11. Imagine alguns outros bens para os quais suas preferencias podem ser 
concavas.dena as

pofd^efe “eren?a P°dem USadaS Para d“r d“ s ti-

4. A taxa margmal de substituitao (TMS) mede a indma?ao da curva de in- 
diferenfa. Isso pode ser interpretado no sentido de quanto do bem 2 o con-

dXem1! 3 Pr°PenSO 3 abrir ma° Para adquirir uma quantidade maior

Questoes de Revisao

nfSi°nS drVarm°S ° C07umidor es“lher (x„ x2) quando (yv y2) esta dispo- 

mvel, poderemos concluir que (xp .v2) >- (y,, y2)? J H

20±:nS~ ° S-T dTSsoas A- B. C e a rela9ao "pelo menos tao alta 

sitiva?°EIa^completa?6 ? men°5 ““ “““ B" EsSa rela?ao a ^a-

mafallTa ° T S™p0 de peSSOas e exami”e a relaCao "estritamente 
mats alta que . Essa rela?ao e transrtiva? Ela e reflexiva? Ela d completa?

doisTtacantes fe R't0' de uma fa™ldade afirma que, dados


