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6A N H A N D O  C O M  L IV R O S
T

:

E
xiste um mercado bem movimen- 

tado de livros usados de faculdade. 

No fim de cada semestre, alguns 

||;e$tudantes que terminam um curso 

julgam que o dinheiro que podem ga- 

l^.nhar com a venda dos livros usados 

i1-vale mais para eles do que guarda-los. 

1 alguns que estao come^ando o curso 

Merem comprar um livro usado, um 

Cpouco maltratado, mas barato, em vez 

comprar um livro novo.

As editoras e os autores nao gos- 

tain dessas transa^oes, pois reduzem 

venda de livros novos. Mas tanto os 

iestudantes que vendem os livros usados 

juanto os que os compram se benefi- 

pm desse mercado. Dai que muitas 

flivrarias universitarias facilitam esse 

Cpmercio, comprando livros usados e 

^vendendo junto com os novos. E e por 

-isso que existem varies sites dedicados

cido como GFEDCBAexceden te do consum idor. E 

veremos que ha uma medida corres- 

pondente, o exceden te do  produ tor, dos 

beneficios que os vendedores recebem 

ao ser capaz de vender um bem.

Os conceitos de excedente do con

sumidor e excedente do produtor sao 

extremamente uteis para analisar uma 

ampla variedade de questoes economicas. 

Permitem calcular quanto e o beneficio 

que produtores e consumidores recebem 

a partir da existencia de um mercado. 

Tambem nos permitem calcular como o 

bem-estar dos consumidores e produto

res e afetado por variacoes nos pre^os de 

mercado. Tais calculos desempenham um 

papel crucial na avalia^ao de muitas poli- 

ticas economicas.
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O q u e  v o ce  v a i a p re n d e r

n e s te  c a p itu lo

•  O s ign ificado do e x c e d en te  

d o  c o n s um id o r  e  sua re lagao  

com  a  cu rva  de  dem anda .

•  O s ign ificado do e x ce d en te  

d o p ro d u to r e sua re lagao  

com  a cu rva  de  o fe rta .

•  O s ign ificado do e x c ed e n te  

to ta l e com o pode se r usado  

ta n to  para  m ed ir os ganhos  do  

com erc io com o pa ra ilus tra r a  

e fic ienc ia  dos  m ercados .

•  A  im po rtanc ia dos d ire ito s de  

p rop riedade  e p regos  com o  s i- 

na is econom icos do bom  fu n -  

c ionam en to  do  m ercado .

•  Po r que norm a lm ente  os m er

cados le vam  a re su ltados e fi-  

c ien te s , apesa r de & s vezes  

fa lha rem .
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Qual a informac^ao que precisamos 

para o calculo do excedente do consumi

dor e do produtor? Surpreendentemente, 

tudo o que precisamos sao as curvas de

I"

s

a
liOclusivamente a compra e venda de li- 

|b d s  de segunda mao.

^ £ possivel apresentar uma cifra de modelo de oferta e demanda nao e apenas

|(juanto os compradores e vendedores 

Up livros usados ganham com essas 

[Itransagoes? Podemos responder a ques- 

|:tao: “Quanto os compradores e vende- 

^dores de livros usados ganham com a 

aBdstencia desse mercado?”

e

oferta e demanda de um bem. Ou seja, on
e

um modelo de como funciona um mer

cado competitive; e tambem um modelo 

de quanto consumidores e produtores 

ganham ao participar desse mercado. As- 

sim, o primeiro passo e aprender como o 

excedente do consumidor e do produtor 

pode ser derivado das curvas de oferta e 

demanda. Veremos, entao, como esses 

conceitos podem ser aplicados as questoes 

economicas reais.
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£ possivel. Neste capitulo, veremos 

sttomo medir os beneficios, tal como os 

poos compradores de livros usados, de 

|frser capaz de comprar um bem - conhe-
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livro usado somente se fosse consideravelmente mais barato. ■ 

Vamos definir a disposi^ao de pagar de um comprador po- 

tencial como o pre<j:o maximo pelo qual ele compraria o bem,f 

nesse caso, um livro usado. Um individuo nao comprara oJ| 

bem se custar mais do que esse valor, mas tem muito interessea 

em compra-lo se custar menos. Se o pre<;o for apenas igual 

disposi^ao de pagar do individuo, sera indiferente entre com-J 

prar ou nao. For questao de simplicidade, suponhamos que, ' 

nesse caso, o individuo compre o bem.

A tabela da Figura 4-1 mostra cinco compradores poten-j 

ciais de um livro usado, que quando novo custa $100, lista-i 

dos em ordem da disposiqao de pagar. Em um extreme estai 

Aleisha, que comprara um livro de segunda mao, mesmo seo; 

pre^o for $59. Brad tem menos disposi^ao de comprar livroSj 

usados e vai comprar um apenas se o pre^o for $45 ou menos| 

Claudia esta disposta a pagar apenas $35 e Darren, apenas.; 

$25. Edwina, que realmente nao gosta da ideia de livros usa-J 

dos, comprara apenas se nao custar mais que $10.

Dentre esses cinco estudantes, quern realmente comprar^ 

um livro usado? Depende do prei;o. Se o pre^o do livro usadoa 

for $55, apenas Aleisha, se o pre<;o for $40, Aleisha e Bradij 

e assim por diante. Assim, a informa^ao na tabela pode ses 

usada para construir a tabela da demanda de livros usados. j

Como vimos no Capitulo 3, podemos usar essa tabela dw 

demanda para derivar a curva da demanda de mercado apre-| 

sentada na Figura 4-1. Como estamos considerando apenasj

E X C ED E N TE  D O  C O N S U M ID O R  E  

C U R V A  D A  D EM A N D A .....................
r

O mercado de livros usados e um grande negocio em 

termos monetarios, aproximadamente $3 bilhoes em 2009. 

O mais importante e ser um ponto de partida conveniente 

para desenvolver os conceitos de excedente do consumidor 

e do produtor. Usaremos esses conceitos para entender exa- 

tamente como compradores e vendedores se beneficiam de 

um mercado competitive e qual e o tamanho desse beneficio. 

Alem disso, esses conceitos desempenham papel importante 

na analise do que acontece quando os mercados competitivos 

nao funcionam bem ou quando ha interferencia no mercado.

Entao, analisemos o mercado de livros usados, come^ando 

pelos compradores. O ponto-chave, como sera visto em segui- 

da, e que a curva da demanda e derivada de seus gostos ou pre- 

ferencias - e essas mesmas preferencias determinam o quanto 

ganham com a oportunidade de comprar livros usados.
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D is p o s ig a o  d e  p a g a r e  c u rv a  d a  d em an d a

Um livro usado nao e tao bom quanto um livro novo - 

talvez esteja um pouco amassado e manchado de cafe, pode 

ter textos real^ados por outra pessoa e pode nao estar com- 

pletamente atualizado. O quanto isso incomoda depende das 

preferencias de cada um. Alguns compradores potenciais pre- 

ferem comprar o livro usado, desde que seja um pouco mais 

barato do que um novo, enquanto que outros comprariam o
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f ig u r a 4 -1 C u rv a  d a  d em an d a  p a ra  l iv ro s  u s a d o s

1
P re ^o  do

livro
Compradores
po tenc ia is

A le isha

B rad

C laud ia

Darren

Edw ina

D ispos i^ao  
de paga r$59 A le isha

$59

'1
45

45 B rad 35

25

35 C laud ia 10

25 D a rren

10 Edw ina

D

0 1 2 3 4 5 Q u a n tid a d e  de  l iv ro s

C om  apenas  c in co  consum ido res  po tenc ia is  nesse  
m ercado, a  cu rva  da  dem anda  tem  a  fo rm a  de  
degrau . C ada  deg rau  rep re sen ts  um  consum ido r, e 
sua  a ltu ra  in d ica  a  d ispos ipao  de  paga r desse 
consum ido r  -  o  p repo  m ax im o  que  o  es tudan te  
es ta ra  d ispos to  a  pagar  po r um  liv ro  usado  -  com o  
in d icado  na  tabe la  A le isha  tem  d ispos ipS o  de  pagar

se  fo r  $59 ; B rad  se  fo r $45 , e  ass im  por  d ian te  a te  
Edw ina  com  a  d ispos ipS o  m a is  ba ixa , $10 . Ao  p repo  
de  $59, a  quan tidade  dem andada  6  um  (A le isha ); ao 
p repo  de  $45 , a  quan tidade  dem andada  e  do is 
(A le isha  e  B rad ), e  ass im  po r d ian te  a te  chegar  ao 
p repo  de  $10 , em  que  todos  os  c in co  es tudan tes 
es tao  d ispos tos  a  com p rar  um  liv ro  usado .

5
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T A B E L A  4 -1

E xc ed en te  d o  c o n s um id o r , q u an d o  o  p re g o  d o  l iv ro  u s a d o  =  $ 3 0

D is p o s ig a o  
d e  p a g a r

$59

!■

C om p ra d o r

potencial

A le isha

E xc ed e n te  d o  c o n s um id o r  in d iv id u a l 

=  d is p o s ig a o  d e  p a g a r  -  p re? o  p a g oP re g o  p a g o

$30 $29
B rad 45 30 15
C laud ia 35 30 5

D a rren 25

E dw ina 10

|T o d o s  o s  c om p rad o re s E x ce d en te  d o  c o n s um id o r  to ta l =  $ 4 9

I um pequeno niimero de consumidores, essa curva nao tem a GFEDCBA

l aparencia de suave continuidade das curvas de demanda do 

f. Capitulo 3, onde os mercados continham centenas ou milha- 

| res de consumidores. Em vez disso, essa curva de demanda 

F' e em forma de degrau, com a alternancia de segmentos ho- 

j£. rizontais e verticals. Cada segment© horizontal - cada passo 

- corresponde a disposiqao de pagar de um comprador po

tencial. No entanto, veremos em breve que para a analise do 

^excedente do consumidor, nao importa se a curva de deman

da e em forma de degrau, como nessa figura, ou se existem 

■' muitos consumidores, que tornam a curva suave.

dos excedentes dos consumidores individuals obtidos por 

Aleisha, Brad e Claudia: $29 +$15 +$5 = $49.

Muitas vezes, os economistas usam o termo excedente 

do consumidor para se referir tanto ao excedente individual 

como total do consumidor. Seguiremos essa pratica; estara 

sempre claro no context© se estamos nos referindo ao exce

dente do consumidor alcan^ado por um individuo ou por 

todos os compradores.

O excedente do consumidor total pode ser representado 

graficamente. A Figura 4-2 reproduz a curva da demanda da 

Figura 4-1. Cada degrau nessa curva da demanda e um livro 

e representa um consumidor. Cada degrau dessa curva da de

manda abrange um livro e representa um consumidor. Por 

exemplo, a altura do degrau de Aleisha e $59, sua disposiqao 

de pagar. Esse degrau constitui o topo do retangulo, com $30 

- o preqo que ela realmente paga por um livro - formando a 

base. A area do retangulo de Aleisha ($59 - $30) x 1 = $29 

e o seu excedente do consumidor ao comprar um livro ao 

preqo de $30. Assim, o excedente do consumidor individual 

que Aleisha obtem e a area  do  retangu lo  azu l-escuro  mostrado 

na Figura 4-2.

Alem de Aleisha, Brad e Claudia tambem irao comprar 

o livro ao preqo de $30. Como Aleisha, tambem irao se be- 

neficiar de suas compras, embora nao tanto, porque cada um 

deles tem disposiqao de pagar menor. A Figura 4-2 tambem 

mostra o excedente do consumidor ganho por Brad e Clau

dia. Repetindo, pode ser medido pelas areas dos retangulos 

adequados. Como Darren e Edwina nao estao dispostos a 

comprar livros pelo preqo de $30, nao recebem o excedente 

do consumidor.

O excedente do consumidor total alcan^ado nesse merca- 

do e apenas a soma dos excedentes do consumidor individual 

recebidos por Aleisha, Brad e Claudia. Entao, o excedente do 

consumidor total e igual a area combinada dos tres retangu

los - a area total sombreada na Figura 4-2. Outra maneira 

de dizer isso e que o excedente do consumidor total e igual a 

area abaixo da curva da demanda, mas acima do preqo.

A Figura 4-2 ilustra o seguinte principio geral: o exce

dente do consumidor total gerado pelas compras de um bem

- D is p o s ig a o  d e  p a g a r e  e x c e d e n te  d o  

| : .c o n s um id o r

|| Suponha que a livraria do campus torne os livros usa- 

|,’aos disponiveis a um pret^o de $30. Nesse caso, Aleisha, Brad 

freClaudia irao comprar os livros. Sera que ha ganho dessas 

compras, e, em caso afirmativo, quanto?

A resposta, mostrada na Tabela 4-1, e que cada estudante 

?que compra um livro consegue um ganho liquid©, mas o va- 

•ior do ganho difere entre os estudantes.

BE Aleisha estaria disposta a pagar $59, portanto seu ganho 

$quido e $59 - $30 = $29. Brad estaria disposto a pagar S45, 

i-assim, seu ganho liquido e $45 - $30 = $15. Claudia estaria 

Wisposta a pagar $35, assim, seu ganho liquido e $35 - $30 

$5. Darren e Edwina, no entanto, nao estao dispostos a 

piomprar um livro usado ao preco de $30, entao, nem ganham 

+nem perdem.

||i- 0 ganho liquido que um comprador atinge na compra de 

£bem e chamado de excedente do consumidor individual 

yiacomprador. O que podemos aprender com esse exemplo 

que sempre que um comprador paga um preqo menor que 

Splisposto a pagar, o comprador atinge algum excedente 

SsKHisumidor individual.

A soma dos excedentes dos consumidores individuais al- 

inijada por todos os compradores de um bem e conhecida 

Sno excedente do consumidor total alcanqado no merca- 

Tabela 4-1, o excedente do consumidor total e a soma
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4 -2 E x c e d e n te  d o  c o n s um id o r  n o  m e rc ad o  d e  l iv ro s  u s a d o s mFiGURA

k
Ao  p re<?o  de  $30 , A le isha , B rad  e  C laud ia  com pram  os  
liv ros , m as  D a rren  e  Edw ina , n§o. A le isha , B rad  e  C laud ia  
ob t§m  exceden tes  do  consum idor  in d iv idua l ig ua l EDCBAk  
d 'rfe renpa  en tre  a  d ispos ipS o  de  pagar e  o  p repo , ilu s trado  
pe las  A reas  dos  re tA ngu lo s  som b reados . D a rren e  Edw ina  
t6m  d ispos ipao  de  paga r m enos  que  $30 , en tao  nA o  es tA o  
d ispos tos  a  com p ra r u rn liv ro  nesse  m ercado ; e les  recebem  

de  exceden te  do  consum ido r. O  exceden te  do

P repo  do  
liv ro

E x c e d e n te  d o  c o n s um id o r d e  
A le is h a : $ 5 9  -  $ 3 0  =  $ 2 9 2

■h  A le isha$59

E x c e d e n te  d o  c o n s um id o r 
d e  B ra d : $ 4 5  -$ 3 0  =  $ 1 5

ze ro

consum ido r to ta l 6  dado  po r to da  a  A rea  som breada  -  a  
som a  dos  exceden te s  do  consum ido r in d iv idua l de  A le isha , 
B rad  e  C lA ud ia  -  ig ua l a  $29  +$15  +  $5  =  $49 .

B rad45 E x c e d e n te  d o  c o n s um id o r  d e  
C ld u d ia : $ 3 5  -  $ 3 0  =  55

S>

.*

C laud ia35
1

P repo  =  $3030

E
D a rren25

1

1
Edw ina10

0

Q uan tidade de  liv ro s4 52 30 1

i

Suponha que ao preqo de $500, sera comprado um total ^ 

de 1 milhao de iPads. Quanto os consumidores ganharao por | 

ser capazes de comprar esse 1 milhao de iPads? Poderiamos^ 

responder a essa questao atraves do calculo do excedentej 

do consumidor de cada comprador individual e, em segui-.] 

da, adicionar esses numeros ate chegar ao total. Mas e muito^Hgp 

mais facil apenas examinar a Figura 4-3 e considerar o fato de 

que o excedente do consumidor total e igual a area sombrea-J 

da. Como no exemplo original, o excedente do consumidor 1 

e igual a area abaixo da curva da demanda, mas acima do |

a determinado pre<;o e igual a area abaixo da curva da de

manda, mas acima desse preqo. O mesmo principio se aplica, 

independentemente do numero de consumidores.

Para grandes mercados, essa representac^ao grafica do 

excedente do consumidor torna-se extremamente util. Con- 

sidere, por exemplo, as vendas de iPads para milhoes de 

compradores potenciais. Cada comprador potencial tern um 

pre<;o maximo que estara disposto a pagar. Com tantos com

pradores potenciais, a curva da demanda sera suave, como 

mostrado na Figura 4-3.

h

i

I
I

f ig u r a 4 -3 E x c e d e n te  d o  c o n s um id o r
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representa o aumento de S10 x 3 = $30 no excedente do con

sumidor para esses tres compradores.

A segunda parte, a area clara, e o ganho daqueles que 

nao teriam comprado urn livro a $30, mas estao dispostos a 

pagar mais do que $20. Nesse caso, o ganho vai para Darren, 

que nao teria comprado um livro a $30, comprou a $20. Ele 

ganha $5, a diferen^a entre sua disposi<;ao de pagar $25 e o 

pre^o de $20. Assim, a area clara representa um ganho 

adicional de $5 no excedente do consumidor.

O aumento total no excedente do consumidor e a soma 

das areas sombreadas, $35. Da mesma forma, um aumento 

pre^o de $20 para $30 diminuiria o excedente do consu

midor no montante igual a soma das areas sombreadas.

A Figura 4-4 mostra que, quando o pre^o de um bem cai, 

aumenta a area sob a curva da demanda, mas acima do pre<;o 

- que, como vimos, e igual ao excedente do consumidor. A 

Figura 4-5 mostra o mesmo resultado no caso de uma curva 

de demanda suave, a demanda por iPads. Aqui supomos que 

o pre<;o dos iPads cai de $2,000 para $500, levando 

mento da quantidade demandada de 200 mil para 1 milhao 

de unidades.

Como no exemplo do livro usado, dividimos o ganho 

no excedente do consumidor em duas partes. O retangulo 

escuro na

4-4: e o ganho das 200 mil pessoas que teriam comprado 

iPads mesmo ao pre^o mais alto de $2,000. Em consequen- 

cia da redu^ao do prei;o, cada um recebe um excedente adi-

| preco. (Para relembrar como calcular a area de um triangulo 

if retangulo, reveja o apendice do Capitulo 2.)
V ‘

C om o  a  va ria ^ao  nos  p regos  a fe ta  o  

exceden te  do  consum ido r

Muitas vezes, e importante saber o quanto o excedente 

•. do consumidor GFEDCBAvaria quando o pre^o varia. Por exemplo, 

I podemos querer saber quanto os consumidores serao pre- 

^;judicados se uma enchente no Paquistao fizer o pre<;o do 

Kglgodao subir ou quanto os consumidores ganharao se a in- 

f|:trodu9ao da piscicultura tornar o prec^o dos files de salmao 

Ipnais barato. A mesma abordagem que usamos para derivar 

|. o excedente do consumidor pode ser usada para responder 

g|:.a questoes sobre como a variac^ao nos pre<;os afeta os con- 

ilsumidores.

novo

1

no

Voltemos ao exemplo do mercado de livros usados. Su-

, emEDCBA
t

|ponha que a livraria decidiu vender livros usados por $20 

| vezde $30. Quanto essa queda no pre^o aumentara o 

jrfdente do consumidor?

H A resposta e ilustrada pela Figura 4-4. Como mostra a 

S figura, existem duas partes no aumento do excedente do con- 

Fsumidor. A primeira parte, com sombra escura, e o ganho de 

piquem teria comprado livros mesmo com o pre<;o mais eleva- 

|: dodeS30. Cada um dos estudantes que teria comprado livros 

pa $30 - Aleisha, Brad e Claudia, agora paga $10 a menos e, 

BBOrtanto, cada um ganha $10 de excedente do consumidor 

p emvirtude da queda no pre^o para $20. Assim, a area escuraRQPONMLKJIHGFEDCBA

J
exce-

ao au-

al

or i

os j
Figura 4-5 corresponde a area escura na Figura

ite

ii-

ito

de I
ia- ■f

i t „lor
iU R A 4 -4 E xceden te  do  consum ido r  e  queda  no  p re ^o  de  liv ro s  usadosdo 1

Prego do 
livro

Stistem duas partes no aumento do excedente 
io consumidor gerado por uma queda no prepo 
ife$30 para $20. A primeira e dada pelo retangulo 
Bscuro: cada pessoa que teria comprado ao prepo 
original de $30 - Aleisha, Brad e Claudia - recebe 
um  aumento no excedente do consumidor igual ao 
total da queda de prepo, $10. Assim, a cirea do 
(Bt&ngulo escuro corresponde a um montante igual 
a  3 X  $10 =  $30. A  segunda parte e dada pelo 
jiBtftngulo claro: o aumento no excedente do 
liConsumidor daqueles que nao teriam  comprado 
iioprepo original de $30, mas que compram  ao 

po novo de $20 - ou seja, Darren. A  disposipAo 
pagar de Darren era $25, entao ele agora recebe 
excedente do consumidor de $5. O  aumento 

total no excedente do consumidor e (3 x $10) + 
iK5*$35, representado pela soma das areas 
iembreadas. Do mesmo modo, um  aumento no 
mpdde  $20 para $30 reduziria o excedente do 
■weumidor em  $35, o valor correspondente k  soma 

Itfce&reas sombreadas.

A um en to  d o  e x ce d e n te  
d o  c o n s um id o r d e  A le is h a1 Aleisha$59

A um en to  d o  e x c e d e n te  
d o  c o n s um id o r d e  B ra d

B rad45

A um en to  d o  e x c e d e n te  
d o  c o n s um id o r  d e  C la u d ia

£5 ;. • • Claudia35

Prepo original = $30
30

HK .-:
..V... D a rren25

” 51
P repo novo  =  $20

20

E x ce d e n te  d o  
c o n s um id o r 
d e  D a rre n

Edw ina10

0

Quantidade de livros53 420 1»

&
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A  queda  no  p repo  de  um  iP ad  de  $2 ,000  para  $500  
le va  a  um  aum en to  na  quan tidade  dem andada  e  a  
aum en to  no  exceden te  do  consum idor. A  va riapao  no  
exceden te  do  consum idor  to ta l 6  dada  pe la  som a  das  
a reas  som b readas: a  A rea  to ta l po r ba ixo  da  cun /a  da  
dem anda  e  en tre  o  p repo  an tigo  e  o  novo . Aqu i, a  a rea  

rep re sen ta  um  aum en to  no  exceden te  do

P re?o  do  
iP adumEDCBA

A um en to  n o  e x c e d e n te  d o  
c o n s um id o r  p a ra  o s  
c o n s um id o re s  o r ig in a l's

$2,000

ecescura

consum ido r  pa ra  os  200  m il consum ido res  que  te riam  
com prado  um  iP ad  ao  p repo  o rig ina l de  $2 ,000 .
C ada  um  re cede  um  aum ento  no  exceden te  do

E x c e d e n te  d o  c o n s um id o r 
o b t id o  p o r  n o v o s  c om p ra d o re s m- q l

consum ido r de  $1 .500 . A  A rea  c la ra  rep re sen ta  o  
aum en to  no  exceden te  do  consum idor  daque le s 
d ispos to s  a  com p ra r a  um  p repo  ig ua l ou  supe rio r  a  
$500 , m as  in fe rio r  a  $2 ,000 . D a  m esm a  fo rm a , um  
aum en to  no  p repo  de  um  iP ad  de  $500  pa ra  $2 ,000  
ge ra  um a  d im inu ipA o  no  exceden te  do  consum ido r 
ig ua l A  som a  das  duas  a reas  som breadas .

der 

\\q \ 

I Pac
I ber

D um

1 milhao200 .000 i cia< 

| me 

r des

Q uantidade  de  iP ads
1

Como antes, o ganho total em excedente do consumidor j 

e a soma das areas sombreadas: o aumento da area sob a cur- j 

va da demanda, mas acima do pre^o.

O que aconteceria se o pret^o de um bem fosse subir em j 

de cair? Fariamos a mesma analise em sentido inverse, j 

Suponha, por exemplo, que por alguma razao o pre<;o dos 

iPads aumentou de 5500 para $2,000. Isso levaria a uma dimi- 

nui<;ao do excedente do consumidor, igual a soma das areas

g,; a S' 
ir esf(

cional de $1,500. O triangulo claro, na Figura 4-5, corres- 

ponde a area clara da Figura 4-4: e o ganho das pessoas que 

nao teriam comprado o bem a um pre^o mais elevado, mas 

estao dispostas a faze-lo a um pre<;o de $500. Por exemplo, 

o triangulo claro inclui o ganho de alguem que estaria dis- 

posto a pagar $1,000 por um iPad e, portanto, recebe $500 

como excedente do consumidor quando e possivel comprar 

um iPad por apenas $500.

fc ess<

£ vez

| go\ 

k me 

| out

vez

tan

net

pec
P A R A  M E N T E S  C U R IO S A S

me

U M A  Q U E S T A O  D E  V ID A  E D E  M O R TE tor

id ade  ganha ra apenas 3 ,6  anos  a m a is .

C on fo rm s  0  s is tem a a tua l, com  base no  

tem po  de  espe ra , os  transp lan te s  le vam  
ap rox im adam en te  44 m il anos  ex tra  de  v ida 1 

para os bene fic ia ries ; com  0  novo s is tem a, I 

esse m im e ro  sub ira pa ra 55 m il anos  a 
m a is . A  pa rce la dos r in s que ir ia para  os  1

que  te rn v in te  e poucos anos  va i tr ip lica r; 1

a que  va i para  os  que  te rn  60  anos  ou  m a is 1 

se ra  reduz ida  pe la m e tade .

O  que  is so  te rn  a  ve r com  0  exceden te j 
do  consum ido r?  C om o  voce  deve  te r 

ad iv inhado , 0  conce ito  de  "bene fic io  liq u ido" j 
da UNOS  e  m u ito  parec ido  com  0  exceden te ] 

do  consum idor in d iv idua l ge rado  a partir da j 

ob tengao de  um  r im  novo . Em  essenc ia , a 

UNOS  desenvo lveu um  s is tem a que a lo ca | 
r in s doados  de  aco rdo  com  quern  ob tem  0  3

m a io r exceden te do  consum ido r in d iv idua l, j 

Em  te rm os  de  re su ltado , en tao , 0  s is tem a  

de  "bene fic io  liq u ido " p ropos to  fu n c iona  

m u ito  com o um  m ercado  com petitive .

pa ra um a pessoa de  75  anos de id ade que  

es tivesse  espe rando  ha do is anos , em  vez  

de ir pa ra a lguem  com  25 anos de id ade , 

que  es tive sse  espe rando  ha 6 m eses , 
em bora  a pessoa  com  25 anos de  id ade  

p rovave lm en te  v ive ra m a is tem po  e se  

bene fic ia ra m a is do  o rgao  transp lan tado .

P a ra abo rdar  essa  ques tao , a UNOS  
es ta fo rm u lando  um  novo  con jun to  de  

d ire tr ize s baseadas  em  um  conce ito  que  e la  

denom ina de  "bene fic io  liq u ido ". D e  acordo  

com  essas novas d ire trize s , os r in s se riam  

doados com  base  em  quern re cebe ra  0  

m a io r bene fic io liq u ido , onde 0  bene fic io  
liq u ido  e  m ensu rado  pe la  expec ta tiva  de  

anos  de  v ida  a pa rtir do  transp lan te . E  

a id ade  e  de  lo nge  0  m a io r p rev iso r de  

quan to  tem po  a lguem  v ive ra  depo is  do  
transp lan te . Po r exem p lo , um  d iabe tico  

tip ico  de  25  anos de  id ade ganha ra  8 ,7  

anos ex tra s  de  v ida  com  um  tra nsp lan te , 

m as  um  d iabe tico  tip ico  de  55  anos  de

Em  2010 , m a is de 3 .900 pessoas 
nos E s tados U n idos m orre ram  a espe ra  

de um  transp lan te de r im . N o in ic io  de  

2011 , quase  90 m il pessoas es tavam  

na lls ta de espera . C om o 0 num e ro  

de pessoas que necess itam  de um  
transp lan te de r im  excede  em  m u ito a 

d ispon ib ilidade , qua l e a m e lho r m ane ira  

de a lo ca r os o rgaos  d ispon ive is? Um  

m ercado  nao  e v ia ve l. Po r m o tive s  

obv ios , a venda de pa rte s do co rpo  

hum ano e ile ga l naque le pa is . A ss im , 
a ta re fa de es tabe le ce r um  p ro to co lo  

pa ra essa s ituagao  re ca iu pa ra um  g rupo  

sem  fin s lu c ra tivo s, a UNOS , s ig la para  
U n ited N e tw o rk fo r O rgan  Sharing , ou  

R ede U n ida pa ra  C om partilham ento  de  

O rgaos .

S egundo as d ire tr ize s a tua is  da UNOS , 

o r im  doado va i para a pessoa que  es tive r 

esperando  ha m a is  tem po . D e aco rdo  
com  esse  s is tem a, um  r im  d ispon ive l ir ia

I car
I ran

pra

teri

£; dir
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sombreadas na Figura 4-5. Essa perda e constituida de duas 

partes. O retangulo escuro representa a perda para os con- 

sumidores que ainda iriam comprar um iPad, mesmo a um 

preco de $2,000. O triangulo claro representa a perda para os 

consumidores que decidem nao comprar um iPad a um preqo 

mais elevado.

* 0  exceden te do consum ido r to ta l em  de te rm inado  m er- 

cado  e ig ua l a a rea aba ixo  da  cu rva  da  dem anda , m as  ac i- 

m a  do  p rego .

» Um a queda no p re ^o de um  bem  aum en ta o exceden te  

do  consum ido r por m e io  de  do is  cana is : um  ganho  pa ra  os  

consum idores  que  te riam  com prado  ao  p rego  o rig ina l e  um  

ganho pa ra os consum ido res que  sao pe rsuad idos a com 

p ra r pe lo p rego m a is  ba ixo . Um  aum en to  no p rego  de um  

bem  reduz  o  exceden te  do  consum ido r  de  fo rm a  s im ila r.

f EDCBAe c o n om ia  em  a g a o ...............................

Q u a n d o  o  d in h e iro  n a o  b a s ta

Uma percepi;ao essencial que deriva do conceit© de exce- 

dente do consumidor e que as compras geram um beneficio 

K- liquid© para o consumidor, pois o consumidor normalmente 

S paga um preqo inferior ao que estaria disposto a pagar pelo 

j bem. Outra maneira de dizer isso e que o direito de comprar 

' um bem ao prec;o corrente e em si mesmo valioso.

Na maioria das vezes, nao pensamos sobre o valor asso- 

K dado ao direito de comprar um bem. Em uma economia de 

I; mercado, temos certeza de poder comprar o que quisermos 

I desde que paguemos o preqo de mercado.

Mas nem sempre isso e verdade. Por exemplo, durante 

r a Segunda Guerra Mundial, a demanda de produqao para o 

esforqo de guerra criou escassez de bens de consume, quando 

esses bens eram vendidos a preqos de antes da guerra. Em 

vez de permitir que os prei;os subissem, os funcionarios do 

governo, em muitos paises, criaram um sistema de raciona- 

K mento. Para comprar aquear, carne, cafe, gasolina e muitos 

outros bens, nao apenas devia se pagar em dinheiro, como 

tambem tinha que ser apresentado selos ou cupoes de cader- 

r  netas especiais emitidas pelo governo para cada familia. Esses 

1 pedai;os de papel, que representavam o direito de comprar 

| mercadoria a um preqo regulado pelo governo, rapidamente 

tornaram-se mercadorias valiosas.

Em consequencia, surgiu um mercado negro de selos para 

p came e cupoes de gasolina. Alem disso, os criminosos come^a- 

ram a roubar cupoes e ate mesmo fabricar selos falsificados.

0 engra^ado e que, mesmo que a pessoa tivesse com- 

prado um cupao de gasolina no mercado negro, ainda assim 

K. teria que pagar o preqo regular da gasolina. Entao, o que voce 

p estava comprando no mercado negro nao era o bem, mas o 

direito de comprar o bem ao preqo regulado pelo governo. 

Ou seja, as pessoas que compravam cupoes de racionamento 

no mercado negro estavam pagando pelo direito de obter al- 

gum excedente do consumidor.

TESTE SEU ENTEND IM ENTO  4 -1

l. C ons ide re o m ercado de  que ijo re cheado com  p im en ta s  
ja lapao . H a do is consum ido res , C asey e Josey, e a d is - 

pos iqao de pagar pe la p im en ta e m os trada na ta be la  ao  
la do . (N enhum  dos do is es ta d ispos to a consum ir m a is  

de 4 p im en tas a qua lquer p rego .) U se a ta be la ( i) pa ra  
cons tru ir a ta be la da  dem anda  de p im en tas  pa ra os p re - 

gos $0 ,00 , $0 ,10 , e ass im  po r d ian te , a te $0 ,90 , e ( ii) 

ca lcu le  o  exceden te  do  consum ido r to ta l quando  o p rego  
de  um a p im en ta e  $0 ,40 .

Q u an tid a d e D ispos igao  d e  

d e  p im en ta s C a se y  d e  p a g a r

la p im en ta  

2 a p im en ta  

3a p im en ta  

4 a p im en ta

D is p o s ig a o  d e  

J o se y  d e  p a g a r

$0 ,80$0,90

0 ,70 0 ,60

0 ,50 0,40

0 ,30 0 ,30

A s re spos tas es tao  no  fim  do  liv ro .

E X C E D E N T E  D O  P R O D U TO R  E  C U R V A  

D A O  P E R T  A .................................................

Assim como alguns compradores de um bem estariam dis- 

postos a pagar mais por uma compra do que o prego que real- 

mente pagam, alguns vendedores de um bem tambem estariam 

dispostos a vende-lo por menos do que o prego que realmente 

recebem. Entao, assim como ha consumidores que recebem o 

excedente do consumidor por comprar em um mercado, ha pro- 

dutores que recebem o excedente do produtor por vender em 

um mercado.

C u s to  e  e x c e d en te  d o  p ro d u to r

Considere um grupo de estudantes vendedores poten- 

ciais de livros usados. Como tern preferencias diferentes, os 

varies vendedores potenciais diferem no prego que estao dis

postos a vender seus livros. A Tabela 4-6 mostra os pregos 

pelos quais diversos estudantes estao dispostos a vender. An

drew esta disposto a vender o livro se conseguir obter pelo 

menos $5; Betty nao vai vender por menos que $15; Carlos, a 

menos que possa obter $25; Donna, a menos que possa obter 

$35; Engelbert, a menos que possa obter $45.

O prego mais baixo pelo qual um vendedor potencial esta 

disposto a vender tern um nome especial em economia: custo

BREVE REV ISAO

f * A  cu rva da dem anda de  um  bem  e  de te rm inada pe la  d is - 

pos igao de  paga r de  cada  consum ido r po tenc ia l.

* 0  exceden te  do  consum ido r in d iv idua l e  o  ganho  liqu ido  

F que um  consum idor ob tem  pe la  com pra  de  um  bem .
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1 > 'VVoltando ao exemplo, suponha que Andrew venda o li- ! 

por $30. E evidente que ele ganhou nessa transaqao: ele 

estaria disposto a vender por apenas $5, assim, ganhou $25. 

Esse ganho liquido, a diferenqa entre o pre^o  que ele realmen- 

te obtem e seu custo - o pret^o minimo pelo qual ele estaria , 

disposto a vender - e conhecido como excedente do produ- ] 

tor individual.

Assim como a curva da demanda e derivada da disposi- ; 

<^ao de pagar de diferentes consumidores, podemos derivar 

a curva da oferta do custo de produtores diferentes. A cur- ] 

va em forma de escada na Figura 4-6 representa a curva de 

oferta implicita nos custos da tabela que a acompanha. A  um  

prec;o inferior a $5, nenhum dos estudantes estara disposto j 

a vender, a um pre<;o entre $5 e $15, apenas Andrew estara j 

disposto a vender, e assim  por diante.

Como no caso do excedente do consumidor, podemos : 

acrescentar o excedente do produtor individual dos vende- J 

dores para calcular o excedente do produtor total, o ga- j 

nho liquido total de todos os vendedores no mercado. Os 

economistas usam  o termo excedente do produtor para se ] 

referir tanto ao excedente do produtor total como indivi- j 

dual. A Tabela 4-2 mostra o ganho liquido para cada um . 

dos estudantes que iria vender um  livro usado ao pre^o de 

$30: $25 para Andrew, $15 para Betty e $5 para Carlos. 0  

excedente do produtor total e $25 + $15 + $5 = $45.

do  vendedor. Assim, o  custo de Andrew  e $5, o  de Betty  e $15, 

e assim  por diante.

Usar o termo GFEDCBAcusto , que as pessoas normalmente asso- 

ciam com custo monetario de produzir um  bem, pode soar 

pouco estranho, quando aplicado a vendedores de livros 

usados. Os estudantes nao tern que fabricar livros, entao nao 

custa nada a quern  vende um  livro usado fabricar esse livro e 

deixa-lo disponivel para venda, nao e?

Sim, custa. Um  estudante que vende um  livro, mais tarde 

nao o possui mais na sua colecao pessoal. Entao, ha um  custo  

de  oportun idade  na venda de um  livro, mesmo que o proprie- 

tario tenha concluido o curso para o qual o livro foi exigido. 

E lembre-se de que um  dos principios basicos em  economia e 

que a verdadeira medida do custo de fazer alguma coisa sem- 

pre e o seu custo de oportunidade. Ou seja, o custo real de algo 

e a que se deve renunciar para obte-lo.

Por isso, falar sobre o pre<;o minimo pelo qual alguem  ira 

vender um bem como sendo o “custo” de vender esse bem, 

sem gastar dinheiro na confec^ao do bem, constitui 

bom  sense economico. Claro que, na maioria dos mercados 

do mundo real, os vendedores tambem  sao aqueles que pro- 

duzem o bem  e, portanto, gastam  dinheiro para disponibili- 

za-lo para venda. Nesse caso, o custo de tornar o bem  dispo

nivel para venda inclu i os custos monetarios, mas tambem  

pode incluir outros custos de oportunidade.
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ob if ig u r a 4 -6 C u rva  da  o fe rta  de  liv ro s  usados
r d$

iPre?o do

doi
livro :S V endedo res

po ten tia ls C us to m
)

lAndrew $5E nge lbe rt$45
S ' FI

Betty 15

C a rlo s 25
■

D onna35 ■

mD onna 35

E nge lbe rt 45 m
C a rlo s25

I-
;

Betty15 m
H  *

Andrew5

5 Q u an tid ad e  d e  l iv ro s2 3 40 1
i

I

com o  in d icado  na  ta be la  a  segu ir. A  um  p rego  de  
$5 , a  quan tidade  o fe rtada  e  de  um  (A nd rew ), a  
$15  6  de  do is  (A nd rew  e  Be tty ), e  ass im  por  d ian te  
a t6  chega r  a  $45 , o  p rego  pe lo  qua l todos  os  c in co  
es tudan te s  es tao  d ispos to s  a  vende r.

A  cu rva  da  o fe rta  m os tra  o  cus to  do  vendedo r, o  
m eno r  p repo  pe lo  qua! um  vendedo r po tenc ia l es ta  
d ispos to  a  vender  o  bem  e  a  quan tidade  o fe rtada  a  
esse  p rego . C ada  um  dos  c in co  es tudan te s  te rn  um  
liv ro  pa ra  vende r  e  cada  um  te rn  um  cus to  d ife ren te ,
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T A B E L A  4 -2

E xc ed en te  d o  p ro d u to r  s e  o  p re ^ o  d o  l iv ro  u sa d o  =  $ 3 0

P re ^ o  re c eb id o

e

Custo> . Excedente do produtor individual 

= prego recebido - custo $Vendedor potencial

Andrew

Betty

C a rlo s

D onna

E nge lbe rt

T od o s  o s  v en d ed o re s

$ $

5 30 25a
15 30 15

25 30 5

35

45

T o ta l d o  e x c e d en te  d o  p ro d u to rr

Tal como acontece com o excedente do consumidor, o 

excedente do produtor recebido por aqueles que vendem  li- 

0 - vros pode ser representado graficamente. A  Figura 4-7 repro-

£■: duz a curva da oferta da Figura 4-6. Cada degrau da curva da GFEDCBA

f oferta abrange um livro e representa um  vendedor. A altura 

do degrau de Andrew e $5, seu custo. Isso forma a base do 

retangulo, com $30, o prego que realmente recebe pelo livro, 

| formando o topo. A area desse retangulo - ($30 - $5) x 1 

r = $25 - e o excedente do produtor. Assim, o excedente do 

e produtor que Andrew  obtem  com  a venda do  livro e a area  do  

I" retangu lo  verm elho  escuro mostrado na figura.

Vamos super que a livraria do campus esteja disposta a 

^ comprar todas as copias usadas desse livro que os estudantes 

[: estao dispostos a vender ao prego de $30. Entao, alem  de An- 

drew, Betty  e Carlos tambem  vao vender seus livros. Tambem  

serao beneficiados com as vendas, embora nem  tanto quanto 

| Andrew, por ter custos mais elevados. Andrew, como vimos, 

W obtem  $25. Betty obtem  uma quantia menor: como seu custo 

i 6 $15, obtem  apenas $15. Carlos recebe menos, apenas $5.

& Mais uma vez, assim  como com  o excedente do consumi- 

H dor, temos uma regra geral para determinar o excedente do

e produtor total da venda de um  bem: o excedente do  produtor 

total da venda de um  bem  a um  dado prego e a area acima da 

curva da oferta, mas abaixo do prego.

Essa regra se aplica aos dois exemplos, como mostrado 

na Figura 4-7, onde ha um  numero pequeno de produtores e 

uma curva de oferta representada por um  degrau sombreado, 

e para exemplos mais realistas, onde ha muitos produtores, e 

a curva da oferta e suave.

Considere, por exemplo, a oferta de  trigo. A  Figura 4-8 mos- 

tra como o excedente do produtor depende do prego por saca. 

Suponha que, como mostrado na figura, o prego e $5 por saca, 

e os agricultores ofertem 1 milhao de sacas. Qual e o beneficio 

para os agricultores da venda do trigo ao prego de $5? O exce

dente do produtor e igual a area sombreada na figura - a area 

acima da curva da oferta, mas abaixo  do prego de $5 por saca.

C om o  a  va ria ^ao  de  p regos  a fe ta  o  

exceden te  do  p rodu to r

Como no caso do excedente do consumidor, uma varia- 

gao no prego altera o excedente do produtor. Mas os efeitos 

sao opostos: enquanto uma queda no prego aumenta o exce-

n

a I

ji
'S

>s

e

i-

n

e
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f ig u r a 4 -7 E xceden te  do  p rodu to r no  m ercado  de  liv ro s  usados

Ao  p ro?©  de  $30 , And rew , Be tty  e  C a rlo s  vendem  um  
liv ro , m as D onna  e  Enge lbe rt, nao . And rew , Be tty  e  

_ C a rlo s  ob tAm  exceden te s  do  p rodu to r in d iv idua l ig ua l 
4  d ife renga  en tre  o  p rego  e  o  seu  cus to , aqu i ilu s trado  
pe lo s  re tA ngu lo s  som breados . D onna  e  Enge lbe rt tfem  

■ ' um  cus to  que  e  m a ior que  o  p rego  de  $30 , po rtan to  
n§o  es tao  d ispos to s  a  vender  o  liv ro  e  ass im  recebem  
ze ro  de  exceden te  do  p rodu to r. O  exceden te  do  
p rodu to r to ta l e  dado  pe la  a rea  som breada  to ta l, a  
som a  dos  exceden tes  do  p rodu to r in d iv idua l de  
And rew , Be tty  e  C a rlos , o  equ iva len ts  a  
$25+  $15  +$5  =  $45 .

P rego do  
liv ro

S

$45 Engelbert

iv8 35 D onna

30 P rego  =  $30EDCBA

E x c e d e n te  
d o  p ro d u to r 
d e  C a r lo s

25 C a rlo s

&

E x c e d e n te  
d o  p ro d u to r 
d e  B e tty

l ' 15 Betty

_  E x c e d e n te  
d o  p ro d u to r 
d e  A n d re w

■

5 A ndrewr r
i

Quantidade de livros0 21 3 4 5
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f .g u r a 4 -8 E xceden te  do  p rodu to r
ve i

E is  aqu i a  cu rva  da  o fe rta  de  tr igo . Ao  p repo  de  $5  
po r saca , os  ag ricu lto re s  o fe rtam  1 m ilhSo  de  sacas . 
O  exceden te  do  p rodu to r a  esse  p repo  6  ig ua l a  a rea  
som b reada : a  a rea  ac im a  da  cu rva  da  o fe rta , m as  
aba ixo  do  p repo . E sse  6  o  ganho  to ta l dos  p rodu to re s  EDCBA

\ -  agricu lto res , nesse  caso  -  ao  o fe rta r  seu  p rodu to
j quando  o  p repo  6  $5 .

P re?o  do  
tr ig o  

(por saca )

_ e»

&

p a

rao

qu

§ , (o
S '

P re^o  =  $5$5

!
G iE xceden te 

do  p rodu to r H I
f

Q

S ::GFEDCBA

m  en

„ o  ;

i 2 0
1 m ilhao0

KeltQ uan tidade  de  tr ig o (sa cas )

m
M

na
A Figura 4-9 e a contrapartida da oferta da Figura 4-5. 1 

Mostra o efeito sobre o excedente do produtor de um aumen- ] 

to no pre<;o do trigo de $5 para $7 por saca. O aumento no ] 

excedente do produtor e a soma das areas sombreadas, que | 

consiste de duas partes. Primeiro, ha um retangulo vermelho | 

escuro correspondente aos ganhos dos agricultores que te- j 

riam ofertado trigo mesmo ao pre<;o original de S5. Segundo, ] 

ha um triangulo vermelho claro adicional que corresponde ] 

aos ganhos dos agricultores que nao teriam ofertado trigo ao ] 

pre^o original, mas sao atraidos para o mercado em decor- j 

rencia do pre^o mais elevado.

dente do consumidor e reduz o excedente do produtor, um 

aumento no pre<;o reduz o excedente do consumidor, mas 

aumenta o excedente do produtor.

Para verificar, consideremos primeiro um aumento no 

pre<;o do bem. Os produtores do bem irao experimentar um 

aumento no excedente do produtor, embora nem todos os pro

dutores ganhem a mesma quantia. Alguns produtores terao 

produzido o bem mesmo ao pre<;o original; irao ganhar todo 

o aumento de pre<;o em todas as unidades produzidas. Outros 

produtores entrarao no mercado por causa do pre^o mais alto. 

Irao ganhar apenas a diferen^a entre o novo pre^o e seu custo.

au

f t en

At

!~

1 &
PC

PC
1L US

i  a l;
M  c ii
sL
j|: dc

p 1-
m

m av

f ig u r a 4 -9 Um  aum en to  no  p rego  aum en ta  o  exceden te  do  p rodu to r

Um  aum en to  no  p repo  do  tr ig o  de  $5  pa ra  $7  le va  a  um  
aum ento  na  quan tidade  o fe rtada  e  a  um  aum en to  no  
exceden te  do  p rodu tor. A  va riapao  no  exceden te  do  
p rodu to r to ta l e  dada  pe la  som a  das  a reas  som breadas : 
a  a rea  to ta l ac im a  da  cu rva  da  o fe rta , m as  en tre  os  p repos  
an tigo  e  novo . A  a rea  ve rm e lha  escura  rep re sen ts  o  ganho 
dos  ag ricu lto res  que  te riam  o fe rtado  1 m ilhao  de  sacas , 
ao  p repo  o rig ina l de  $5 . C ada  um  de le s re cede  um  
aum ento  de  exceden te  do  p rodu to r de  $2  pa ra  cada  
um a  dessas  sacas . A  a rea  tr iangu la r ve rm e lha  c la ra  
rep re sen ts  o  aum en to  do  exceden te  do  p rodu to r 

a lcanpado  pe lo s  ag ricu lto re s que  o fe re cem  500  m il 
sacas  ad ic iona is po r causa  do  p repo  m a is  a lto .
D a  m esm a  fo rm a , um a  queda  no  p repo  do  tr ig o  de  $7  
pa ra  $5  ge ra  um a  redupao  no  exceden te  do  p rodu to r 

ig ua l &  som a  das  a reas  som breadas .

P repo do  
tr ig o

(por saca )

K -

A um e n to  d o  e x c e d e n te  
d o  p ro d u to r  p a ra  
v e n d e d o re s  o r ig in a is

E x c e d e n te  d o  p ro d u to r 
o b tid o  p e lo s  n o v o s  
v e n d e d o re s

F
S

L -

I

$7

.... it
d .

IP H. .C tS

¥ ■
1  m ilhao — 1,5  m ilhao0

Q uan tidade de  tr ig o (sacas) ' i :

H r

tv .
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$e 0 pre^o caisse de $7 para $5 a saca, a historia seria in- 

versa. A soma das areas sombreadas agora seria o declinio no 

|.; f excedente do produtor, a redu^ao na area acima da curva da 

oferta, mas abaixo do prei;o. A perda seria composta de duas GFEDCBA

■i \ P^es, a perda dos agricultores que ainda iriam cultivar trigo 

|; ‘ ao pre^o de $5 (o retangulo escuro) e a perda dos agricultores 

* ; ^ue deLxam de cultivar trigo por causa do pre<;o mais baixo 

(o triangulo claro).

Mas os agricultores do Iowa tambem se beneficiaram 

muito dos eventos na economia global. Como no caso do 

algodao, que estudamos no Capitulo 3, a varia^ao na oferta 

e demanda de produtos alimentares nos mercados mundiais 

levou ao aumento de pre^os do milho americano, da soja e 

do trigo. O aumento da renda em paises como a China levou 

ao aumento do consume e da demanda de alimentos. Simul- 

taneamente, as conduces climaticas ruins na Australia e na 

Ucrania levaram a uma queda na oferta. Previsivelmente, o 

aumento da demanda juntamente com a redu<;ao da oferta 

levou a um aumento de pre^os nos generos alimenticios e a 

uma sorte inesperada para os agricultores do Iowa.

O que isso tern a ver com o pre^o da terra? Uma pessoa que 

compra uma fazenda no Iowa compra o excedente do produtor 

gerado pela fazenda. E os pre<;os mais elevados do milho, da sofa 

e do trigo, que aumentam o excedente do produtor dos agricul

tores do Iowa, tornam as terras do Iowa mais valiosas. De acordo 

com uma pesquisa da Iowa State University, no final de 2010, o 

pre^o medio de um acre de terra no Iowa era $5,064, um aumen

to de 172% em 10 anos.

K  EDCBAe c o n om ia  em  a g a o .......

Q uando  o  m ilho  es ta  em  a lta

j0 valor medio da terra aravel no Iowa bateu um recorde

F em 2010, ao subir 15,9% durante o ano. A Figura 4-10 mostra
!

I o aumento explosive no pre^o das terras do Iowa de 2009 a 

2010. E nao havia nenhum misterio: a razao eram os pre^os

t- elevados pagos pelo trigo, milho e soja. Em 2010, o pre^o do 

milho saltou 52%, a soja, 34% e o trigo, 47%.

1

Por que os produtos agrfcolas do Iowa influenciavam 

na alta dos pre^os? Havia tres razoes principais: o etanol, 

aumento da renda em paises como a China e o mau tempo 

em outros paises produtores de generos alimenticios, como a 

'■*mk Australia e a Ucrania.

m i-r

lasRQPONMLKJIHGFEDCBAa s

° A  cu rva  da  o fe rta  de  um  bem  e  de te rm inada  pe lo  cus to  de  

cada  vendedor.

= A  d ife renga  en tre  o  p re^o  e  o  cus to  e  o  exceden te  do  p ro 

du to r in d iv idua l do  vendedor.

’ O  exceden te do p rodu to r to ta l e ig ua l a a rea ac im a da  

cu rva  de  o fe rta  do  m ercado , m as  aba ixo  do  p re fo .

• Q uando  o  p rego  de  um  bem  aum en ta , o  exceden te  do  p ro 

du to r aum enta  a traves  de  do is  cana is : os  ganhos  de  quern  

te ria  o fe rtado  o  bem  ao  p rego  o rig ina l e  os  ganhos  daque le s  

que  sao  in duz idos  a o fe re cer  o  bem  pe lo  p rego  m a is  e leva - 

do . Um a  queda  no  p rego  de  um  bem  le va , de  fo rm a  sem e- 

Ih an te , a um a  queda  no  exceden te  do  p rodu to r.

Etanol - produto fabricado do milho e o mesmo tipo de 

E.: dlcool da cerveja e de outras bebidas alcoolicas - tambem 

E pode ser combustivel para automoveis. E nos ultimos anos, a 

p politica do govern©, tanto federal como estadual, encorajou o 

uso da gasolina que contem uma porcentagem de etanol. Ha 

P algumas razoes para essa politica, incluindo alguns benefi- 

1| cios no combate a poluigao do ar e a esperanga de que o 

P de mais etanol va reduzir a dependencia de importagao de 

petroleo dos Estados Unidos. Uma vez que o etanol vem do 

milho, seu deslocamento para combustivel deu origem 

aumento na demanda de milho.

uso

a um

-■

^  a  a  ■  ■  a  a  m  i  a

1 . C ons ide re novam en te o m ercado de que ijo re cheado  

com  p im en tas  ja lapao . E x is tem  do is p rodu to re s , C a ra e  
Jam ie , e  o  cus to  de  p rodugao  de  cada p im en ta  e  fo rnec i- 
do  na  ta be la  a segu ir. (N inguem  es ta  d ispos to  a p roduz ir  

m a is  do que qua tro p im en tas  a qua lquer p rego .) U se a ; 
ta be la ( i) pa ra e labora r o c ronog ram a de fo rnec im en to  

de p im en tas aos p regos de $0 ,00 , $0 ,10 , e ass im  po r 
d ian te , a te  $0 ,90 , e  ( ii) ca lcu le  o  exceden te  do  p rodu to r 

to ta l quando  o  p rego  de um a p im en ta fo r $0 ,7 0 .

F IG URA 4 -1 0 P rego  da  te rra  em  Iow a , 1950-2010

I" P req o  d a  te r ra  
(p o r a c re )

$6,000

5 .000

4 .000
*1

3 .000MF-

G u s to  
d e  C a ra

C u s to  d e  
J am ie

Q u an t ld ad e  
d e  p im en ta s

la p im en ta  

2a p im en ta  

3 a p im en ta  

4 a p im en ta

2 .000

1.000
$0,10 $0 ,30

0,10 0 ,50

0,40 0 ,70

0 ,60 0,90
F o n te : Iow a  S ta te  U n ive rs ity  Iow a  Land  Va lue  Su rvey .

-a A s re spos ta s es tao  no  Rm  do  liv ro .
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Como tra^ado pelas curvas, o mercado atinge o equili- que

quei

neirRQPONMLKJIHGFEDCBA

E X C E D EN T E  D O  C O N SU M ID O R ,
EXCEDENTE DO PRODUTOR E GANHOS brio a umpre<;ode $30por livro e 1 mil livros saocomprados

DO. CO.MERCIO e vendidos a esse pre<;o. Os dois triangulos sombreados mos-
mEDCBA

.
tram o excedente do consumidor (o superior) e o excedente 

do produtor (o inferior) gerado por esse mercado. A soma do 

excedente do consumidor e do produtor e conhecida como

Um dos 12 principios fundamentals da economia que 

apresentamos no Capitulo 1 e que os mercados sao uma for- 

xtremamente eficaz de organizar a atividade economica:
situate da sociedade a melhor possivel, excedente total gerado no mercado.

O que realmente surpreende sobre esse quadro e que

>re

ma e que 

que 

essa 

| bon 

HI com  

com

geralmente torna a 

dado os recursos disponiveis. Os conceitos de excedente do
V -

os consumidores e os produtores ganham - isto e, tanto os j 

consumidores como os produtores beam em melhor situa^ao
consumidor e excedente do produtor podem ajudar a apro-

fundar a compreensao de por que isso e assim.
porque ha mercado para esse bem. Mas isso nao e nenhuraa j 

surpresa - ilustra outro principio fundamental da economia: | 

Voltemos ao mercado de livros usados, mas considere existem  ganhos do  com ercio . Esses ganhos do comercio sao a • 

agora um mercado muito maior - digamos, em uma grande raZa0 peia qual todos fkam em melhor situaqao ao participar

universidade estadual. Ha muitos compradores e vendedores de uma economia de mercado do que se cada individuo ten-

potenciais, assim, o mercado e competitive. Vamos listai os tasse ser autossuflciente. 

alunos que sao compradores potenciais de livros

ordem de disposi<;ao de pagar, de modo que o aluno que esta ^  eficiencia dos mercados 

entrando com a maior disposiqao de pagar sera o comprador

G an h o s  d o  c om e rc io

grar

met

1 e i

"diremnovos
fina

; out]

Os mercados produzem ganhos do comercio. Mas, no 

afirmavao mais significativa: a de
potencial numero 1, o aluno com a seguinte disposiqao de 

sera o numero 2, e assim por diante. Entao, podemos 

disposiqao de pagar para derivar uma curva da de-

tei’ tentCapitulo 1, fizemos uma 

que os mercados geralmente sao eficien tes. Ou seja, argumen- 

tou-se que uma vez que o mercado tenha produzido ganhos

pagar 

usar a sua

manda como a da Figura 4-11.

Da mesma forma, podemos listar os alunos que estao 

saindo, que sao vendedores potenciais de livros, em ordem 

do seu custo - comeqando com o aluno com o custo mais 

baixo, em seguida, o aluno com o proximo custo mais baixo,
e assim por diante, para obter uma curva de oferta, como a ajuda a entender por que os mercados geralmente sao eficien- Kg 

mostrada na mesma figura. tes. Para perceber por que isso e assim, considere o fato de Jgy ven

do comercio, normalmente nao ha nenhuma maneira de tor-'

situaqao de algumas pessoas melhor sem piorar a de j 

outras, exceto sob certas condiqoes bem definidas.

A analise do excedente do consumidor e do produtor nos 1

nar a

& mo

F iG URA 4 -1 1 E x c e d e n te  to ta l

r
N o  m ercado  de  liv ro s  usados , o  p repo  de  equ illb r io  
6  $30  e  a  quan tidade  de  equ illb r io  6  1 m il liv ros .
O  exceden te  do  consum ido r 6  dado  pe la  a rea  azu l, 
a  a rea  aba ixo  da  cu rva  da  dem anda , m as  ac im a  do  
p repo . O  exceden te  do  p rodu to r e  dado  pe la  a rea  
ve rm e lha , a  a rea  ac im a  da  cu rva  da  o fe rta , m as  
aba ixo  do  p repo . A  som a  das  a reas  azu l e  ve rm e lha  
6  o  exceden te  to ta l, o  beneflc io  to ta l pa ra  a  
soc iedade  da  p rodupao  e  do  consum e  do  bem .

P repo do  
liv ro

m
s

1

iv ;‘

m-E xcedente  do  
consum idor

E
P re ^ o  d e  
e q u illb r io

—  $30

E xceden te do  
p rodu to r H K & --

rV :

1
W *.'-

D

Q uan tidade  de liv ro s1.0000

Q ua n tid a d e  d e  e q u ilib r ia
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i- que o equilibrio de mercado e apenas GFEDCBAum a  maneira de decidir 

| quern consome o bem e quem vende o bem. Ha outras ma- 

neiras possiveis de tomar essa decisao.

£ Considere, por exemplo, o caso do transplante de rim, dis-

cutido anteriormente na seqao Para mentes curiosas. La voce 

aprendeu que os rins disponiveis atualmente vao para as pessoas 

'|K que estao esperando ha mais tempo, em vez de para as pessoas 

que se beneficiarao do orgao por mais tempo. Para lidar com 

essa ineficiencia, um novo conjunto de diretrizes esta sendo ela- 

borado para determinar a elegibilidade para transplantes de rim 

H ' com base no “beneticio liquido”, um conceito muito parecido 

com o do excedente do consumidor: os rins seriam alocados em 

grande parte em funqao de quem mais se beneficiaria deles.

§! Para retorcar ainda mais a compreensao de por que os

mercados geralmente funcionam tao bem, imagine um comi- 

'|k te encarregado de melhorar o equilibrio de mercado ao deci- 

K  dit quem fica e quem desiste de um livro usado. O objetivo

B final do comite: ignorar o resultado do mercado e elaborar

jT outro arranjo, que iria produzir mais excedente total.

I Vamos considerar as tres formas em que a comissao pode

I® tentar aumentar o excedente total:

relaqao ao resultado de equilibrio de mercado. Os pontos A  e 

B  mostram posiqoes sobre a curva da demanda de dois com- 

pradores potenciais de livros usados. Ana e Bob. Como se ve 

na figura, Ana esta disposta a pagar $35 por um livro, mas 

Bob esta disposto a pagar apenas $25. Uma vez que o preqo 

de equilibrio de mercado e $30, com o resultado do mercado 

Ana compra um livro e Bob, nao.

Agora suponha que o comite realoque o consumo. Isso 

significaria tirar o livro de Ana e entregar a Bob. Como o livro 

vale $35 para Ana, mas apenas $25 para Bob, isso reduzira 

o excedente do consumidor total em $35 - $25 = $10. Alem 

disso, esse resultado nao depende dos alunos escolhidos. Cada 

aluno que compra um livro no equilibrio de mercado tern dis- 

posiqao de pagar $30 ou mais, e os que nao compram tern dis- 

posiqao de pagar menos de $30. Entao, a realocaqao do bem 

entre consumidores sempre significa tirar um livro de um alu

no que valoriza mais e entrega-lo a quem valoriza menos. Isso 

necessariamente reduz o excedente total do consumidor.

)S

s -

te

lo

10

aeRQPONMLKJIHGFEDCBA

o s

ao

na

ia:

> a

’ar

n-

R e a lo c a ^ a o  d e  v e n d a s  e n tre  v e n d e d o re s

O comite pode tentar aumentar o excedente total, alte- 

rando quem vende os livros, tirando as vendas dos vendedo

res que teriam vendido seus livros no equilibrio de mercado 

e, em vez disso, convencendo aqueles que nao teriam vendido 

os livros no equilibrio de mercado a vende-los.

A Figura 4-13 mostra por que isso resultant em um exce

dente menor. Aqui os pontos X  e Y  mostram as posiqoes na 

curva da oferta de Xavier, que tern um custo de $25, e Ivone, 

que tern um custo de $35. No pre^o de mercado de equilibrio 

de $30, Xavier venderia seu livro, mas Ivone nao. Se o comite

no

de

:n-
1. Realocaqao do consumo entre consumidores.

2. Realoca^ao de vendas entre vendedores.

3. Alteraqao da quantidade comerciada.

10S

or-

de

R e a lo c a g a o  d o  c o n s um o  e n tre  

c o n s um id o re s

O comite pode tentar aumentar o excedente total com a 

venda de livros para diferentes consumidores. A Figura 4-12 

mostra por que isso resultara em excedente mais baixo em

10S

sn-

de

r g u r s 4 -1 2 R e a lo c a g a o  d o  c o n s um o  re d u z  o  e x c e d e n te  d o  c o n s um id o r

;

Ana  (pon to  EDCBAA ) tem  d ispos ipao  de  paga r $35 .
B ob  (pon to  B ) tem  d ispos ig§o  de  paga r apenas  
$25 . N o  p rego  de  equ ilib r io  de  m ercado  de  $30 , 
Ana  com pra  um  liv ro , m as  Bob , nS o. Se  reo rgan i- 
za rm os  o  consum o , tira ndo  um  liv ro  de  Ana  e 
en tregando  a  Bob , o  exceden te do  consum idor 
ca i pa ra  $10  e , em  consequ§nc ia , o  exceden te  
to ta l ca i pa ra  $10 .

Prego do 
livro

P e rd a  n o  e x ce d e n te  
d o  c o n s um id o r  c a s o  
o  l iv ro  s e ja  t ira d o  d e  
A na  e  d a d o  a  B o b

5

A
$35

30 |

B
25

D
i

i

Q uan tidade  de  liv ro s0 1.000
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L ELSEV

reaJocar as vendas, for<;ando Xavier a ficar com o livro e Ivone 

a vender o dela, o excedente do produtor total sera reduzido 

em $35 - $25 = $10.

Mais uma vez, nao importa qual dos dois alunos se es- 

colha. Qualquer aluno que venda um livro no equilibrio de 

mercado tem um custo menor do que qualquer aluno que 

mantem um livro. Entao, realocando as vendas entre os ven- 

dedores, necessariamente aumenta o custo total e reduz o ex

cedente total produtor.RQPONMLKJIHGFEDCBA

V a r ia g a o  n a  q u a n t id a d e  c om e rc ia d a

O comite pode tentar aumentar o excedente total obri- 

gando os alunos a vender e comprar mais livros ou menos 

livros do que a quantidade de equilibrio do mercado.

A Figura 4-14 mostra por que isso resultara em exceden

te menor. Ela representa os quatro alunos: os compradores 

potenciais Ana e Bob e os vendedores potenciais Xavier e 

Ivone. Para reduzir as vendas, o comite tera que evitar uma 

transa^ao que teria ocorrido no mercado de equilibrio, isto e, 

tera de evitar que Xavier venda para Ana. Como Ana estaria 

disposta a pagar $35, mas o custo de Xavier e $25, impedir 

essa venda reduziria o excedente total em $35 - $25 = $10.

Mais uma vez, esse resultado nao depende dos alunos 

escolhidos: qualquer aluno que tenha vendido seu livro no 

equilibrio de mercado teria um custo de $30 ou menos e 

qualquer aluno que tenha comprado o livro no equilibrio de 

mercado estaria disposto a pagar $30 ou mais. Entao, o impe- 

dimento de qualquer venda que teria ocorrido no equilibrio 

de mercado necessariamente reduz o excedente total.

Por fim, o comite poderia tentar aumentar as vendas, for- 

<;ando Ivone, que nao teria vendido seu livro no equilibrio de

mercado, a vende-lo a alguem como Bob, que nao teria com- | 

prado o livro no equilibrio de mercado. Como o custo de Ivo- 1 

ne e 535, mas Bob esta disposto a pagar apenas $25, isso reduz 1 

o excedente total em $10. E, mais uma vez, nao importa qual o 1 

par de alunos selecionado - qualquer um que nao tenha com- 1 

prado o livro tem uma disposi<;ao de pagar de menos de $30, I 

e quern nao o tenha vendido, tem um custo de mais de $30.

O ponto fundamental a ser lembrado e que uma vez que j 

esse mercado esta em equilibrio, nao ha nenhuma maneira de j 

aumentar os ganhos do comercio. Qualquer outro resultado J 

reduz o excedente total. (E por isso que a UNOS, com as no- 1 

vas diretrizes baseadas no “beneficio liquido”, esta tentando 1 

reproduzir a aloca^ao de rins doados que ocorreria se nao J 

houvesse mercado de orgaos.) Pode-se resumir os resultados 1 

afirmando que um mercado eficiente desempenha quatro ] 

fundees importantes:

1. Aloca o consume de um bem aos compradores poten

ciais que o valorizam, como indicado pelo fato de que 

tem a maior disposii^ao para pagar.

2. Aloca as vendas aos vendedores potenciais que valo

rizam mais o direito de vender o bem, como indicado 

pelo fato de que eles tem o menor custo.

3. Garante que cada consumidor que faz uma compra j 

valoriza mais o bem que cada vendedor que faz a ven- 3 

da, de modo que todas as transacts sao mutuamente 1 

beneficas.

4. Garante que cada comprador potencial que nao faz | 

uma compra valoriza menos o bem do que cada vende- j 

dor potencial que nao faz uma venda, de modo que nao ] 

se perde nenhuma transayao mutuamente benefica.
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f s g u r a 4 -1 4 A lte ra r  a  q u a n t id a d e  re d u z  o  e x c e d en te  to ta l

mSe  Xav ie r (pon to  EDCBAX ) fo sse  im ped ido  de  vender 
seu  liv ro  pa ra  a lgu6m  com o  Ana  (pon to  A ), o  
exceden te  to ta l ca ir ia  $10 , a  d ife renpa  en tre  a  
d ispos ipao  de  paga r de  Ana  ($35 ) e  o  cus to  de  
Xav ie r ($25 ). Is so  s ign ifica  que  o  exceden te  to ta l 
ca i sem p re  que  se jam  transac ionados  m enos  que  
1 m il liv ro s  -  a  quan tidade  de  equ ilib rio . D a  m esm a  
fo rm a , se  Ivone  (pon to  Y ) fo sse  obrigada  a  vende r 
seu  liv ro  a  a lgu6m  com o  Bob  (pon to  B ), o  exceden te  
to ta l tam b6m  ca ir ia  $10 , a  d ife renpa  en tre  o  cus to  
de  h /one  ($35)  e  a  d ispos igao  de  paga r de  Bob  
($25). Is so  s ign ifica  que  o  exceden te  to ta l ca i 
sem pre  que  m a is  de  1 m il liv ro s  sao  transac ionados . 
E sses  do is  exem p los  m os tram  que  no  equ ilib r io  de  
m ercado  ocorrem  to das  as  transapoes  m u tuam en te 
bene fica s  e  as  transapoes  som en te  m u tuam ente  
bene ficas .
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| Como resultado dessas quatro funqoes, GFEDCBAqualquer  form a  

* l de  alocar o  bem  que  nao  seja  o  resu ltado  do  equ ilibria  de  mer- 

jR cado reduz  o  exceden te to ta l.

% No entanto, ha tres ressalvas. Primeiro, ainda que o mer- 

f. [ cado possa ser eficaz, nao e necessariamente jusfo. Na verda- 

; de, a justiqa, ou equ idade, muitas vezes fica em conflito com a 

eficiencia. Discutiremos isso a seguir.

€ . A segunda ressalva e que os mercados, ds vezes,  fa lham . 

Como mencionado no Capitulo 1, sob certas condi^oes bem 

definidas, os mercados podem deixar de oferecer eficiencia. 

B- Quando isso ocorre, os mercados ja nao maximizam o ex- 

cedente total. Fornecemos, no fim deste capitulo, uma breve 

| | visao geral de por que os mercados falham, reservando uma 

|k analise mais detalhada para os capitulos a seguir.

; Em terceiro lugar, mesmo quando o equilibrio de mer- 

; r cado maximiza o excedente total, isso nao significa que seja 

: £ o melhor resultado para cada consumidor e produtor ind iv i-  

I" dual. Tudo o mais mantido constante, cada comprador gosta- 

p ria de pagar um preqo mais baixo e cada vendedor gostaria de 

: ; receber um preqo mais elevado. Entao, se o governo interferir 

no mercado - digamos, diminuindo o preco abaixo do pre<;o 

K-' de equilibrio para agradar os consumidores ou aumentando o 

pre^o acima do nivel de equilibrio para agradar os produtores 

- o resultado ja nao seria eficiente. Embora algumas pessoas 

-IB' ficassem mais felizes, o excedente total seria menor.

Como discutimos no Capitulo 1, muitas vezes ha um 

trade-off entre equidade e eficiencia: politicas que promovam 

a equidade, muitas vezes, se concretizam ao custo da dimi- 

nuiqao na eficiencia, e politicas que promovam a eficiencia 

muitas vezes, resultam em diminuiqao da equidade. Por isso, 

e importante perceber que a escolha da sociedade de sacrifi- 

car alguma eficiencia em prol da equidade, no entanto, e uma 

escolha valida. E e importante entender que a justiqa, ao con- 

trario da eficiencia, pode ser muito dificil de definir. Justiqa e 

um conceito sobre o qual as pessoas bem intencionadas, mui

tas vezes, discordam.EDCBA

e c o n o m ic  e m  a  g e  o ..............................RQPONMLKJIHGFEDCBA

A qu i e s ta o  a s  c h a v e s

Sem duvida, os livros de historia (ou leitores digitais), 

um dia irao citar o eBay, o serviqo de leilao on-line, como 

uma das grandes inovaqoes americanas do seculo XX. Fun- 

dada em 1995, a empresa diz que sua missao e “ajudar prati- 

camente qualquer pessoa a comerciar praticamente qualquer 

coisa na terra”. Ela fornece um caminho para futures compra- 

dores e vendedores - de itens unices ou usados - por vezes 

se encontrarem. E os ganhos resultantes do comercio, para 

os usuarios do eBay, evidentemente sao grandes: em 2010, o 

eBay reportou $53,5 bilhoes em bens comprados e vendidos 

em seus sites.

E a correspondencia on-line nao parou por ai. Agora 

estao aparecendo sites que permitem as pessoas alugar itens 

pessoais - como carros, ferramentas eletricas, aparelhos 

eletronicos pessoais e quartos vazios. A semelhanqa do que 

aconteceu no eBay entre compradores e vendedores, esses 

novos sites fornecem uma plataforma para inquilinos e pro

prietaries se encontrarem.

Um artigo recente da Business W eek descreveu como 

um casal de Boston usou o site RelayRides para alugar um 

carro que estava sem uso, ganhando o suficiente para pagar 

pela manuten^ao e seguro. E de acordo com o fundador da 

RelayRides, Shelby Clark, o locatario medio de carro, ganha 

$250 por mes em seu site.

Judith Chevalier, economista da Yale School of Manage

ment, diz: “Com essas empresas, pode-se tirar algum valor 

de... bens que estao sem uso.”

RelayRides e empresas semelhantes esperam receber um 

bom retorno, ajudando-as a gerar um pouco mais de exce

dente de suas posses.

■4

|K  E q u id a d e  e  e f ic ie n c ia

•'I Para muitos pacientes que precisam de transplantes de

rim, as diretrizes propostas pela UNOS, comentadas ante- 

riormente, serao ma noticia. Aqueles que esperaram anos 

por um transplante, sem duvida, vao achar essas diretrizes, 

que dao prioridade aos pacientes mais jovens... injustas. E as 

diretrizes levantam outras questoes sobre justiqa: por que li- 

X mitar os recipientes potenciais de transplante a americanos? 

‘apj Por que incluir pacientes jovens com outras doenqas croni- 

f cas? Por que nao dar prioridade aos que reconhecidamente 

K fizeram contributes a sociedade? E assim por diante.

' O ponto e que a eficiencia e sobre com o  ating ir  objetivos,

e nao  sobre quais deveriam  ser esses objetivos. Por exemplo, a 

Btv UNOS decidiu que seu objetivo e maximizar o tempo de vida 

dos recipientes de rins. Outros teriam defendido um objeti

vo diferente e a eficiencia nao tenta saber qual objetivo e o 

melhor. A efic iencia tra ta da melhor maneira de ating ir um  

I objetivo , um a  vez  que  ele tenha  sido  determ inado  -  nesse caso, 

utilizando o conceito da UNOS de “beneficio liquido”.

JX E facil exagerar no entusiasmo com a ideia de que os

f- | mercados estao sempre certos e que politicas economicas que 

interferem na eficiencia sao ruins. Mas isso e um equivoco, 

4 pois ha outro fator a considerar: a sociedade se preocupa com 

a equidade, ou o que e “justo”.

i

B R E V E R E V IS A O

s 0  exceden te to ta l m ede os  ganhos do  com e rc io  em  um  

m ercado .
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s O s  m ercados  sao  e fic ie n te s , exce to  em  cond ifoes  bem  de- 

fin idas . Podem os dem ons tra r a e fic ie nc ia de u rn m erca- 

do , cons ide rando o  que acon tece  com  o  exceden te to ta l 

quando  pa rtim os  do  equ ilib r io  e  rea rran jam os  o  consum e, 

rea rran jam os as vendas , ou a lte ram os a quan tidade co - 

m erc iada . Q ua lquer  re su ltado  que  nao  se ja  o  equ ilib r io  de  

m ercado reduz o exceden te to ta l, o que s ign ifica que o  

equ ilib r io  de  m ercado  e  e fic ie n te . 

a C om o  a soc iedade  se p reocupa  com  a equ idade , ju s tifica -  

-se  a in te rven$ao  do  governo  em  u rn m ercado  pa ra redu - 

z ir  a e fic ie nc ia  e  aum enta r a equ idade .

res nesse mercado. Existe um resultado comparavel para uma 

economia como um todo, uma economia composta por um ] 

grande numero de mercados individuals? A resposta e sim, I 

mas com qualifica<;6es.

Quando cada um e todos os mercados na economia 

maximizam o excedente total, entao a economia como um 

todo e eficiente. Esse e um resultado muito importante: assim 

como e impossivel melhorar a situa^ao de alguem sem pio- ( 

rar a de outras pessoas em um mercado isolado, e impossivel 

melhorar o resultado de uma economia de mercado quando 

todo e cada mercado dessa economia e eficiente. No entanto, 

e importante perceber que esse e um resultado teorico: e pra- 

ticamente impossivel encontrar uma economia em que todo 

e cada mercado seja eficiente.

Por ora, vamos examinar por que os mercados e as eco- 

nomias de mercado normalmente funcionam muito bem. 

Depois de entender por que, entao podemos abordar breve- 

mente por que os mercados, as vezes, dao errado.
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da:
1 . U se  as  ta be la s  das  segoes  Tes te  seu en tend im en to  4 -1 e  

4 -2 , pa ra encon tra r o  p rego  e  a quan tidade  de  equ ilib r io  

no m ercado de que ijo re cheado com  p im en tas  ja lapao . 
Q ua l e o exceden te to ta l no equ ilib r io desse m ercado e  
quern o re cede?

2 . M os tre  com o  cada  um a  das  tres  agoes  segu in tes  reduz  o  
exceden te  to ta l:

a . Fazer Josey consum ir um a p im en ta a m enos e C a

sey um a p im en ta a m a is  que no equ ilib r io  de m er

cado

b . Fazer C a ra  p roduz ir um a p im en ta  a m enos , e  Jam ie  

um a p im en ta a m a is , que  no  equ ilib r io  de m ercado

c . Faze r Josey consum ir um a p im en ta a m enos , e C a ra  
p roduz ir um a p im enta a m enos que no equ ilib r io de  
m ercado

3 . Suponha que a UNOS a lte re suas d ire trize s pa ra a a lo - 
cagao de r in s doados , nao m a is  dependendo exc lu s iva - 

m en te do conce ito de "bene fic io liq u ido ", m as tam bem  

dando p re fe renc ia a pac ien te s com  c riangas pequenas . 
Se o "e xceden te to ta l" nesse caso fo r de fin ido com o  

sendo o c ic lo de v ida to ta l de re cep to re s de r in s , essa  
nova  d ire tr iz  e  susce tive l de  reduz ir, aum en ta r ou  de ixa r 
in a lte rado o exceden te to ta l? C om o se pode ju s tifica r 
essa nova d ire tr iz?
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Os economistas ja escreveram muito sobre por que os 

mercados sao uma forma eficaz de organizar a economia. No 1 

final, o bom funcionamento dos mercados deve sua eficacia a 1

duas caracteristicas poderosas: os direitos de propriedade e o 

papel dos pregos como sinais economicos.

Entende-se por direito de propriedade um sistema 

que os objetos de valor na economia tern proprietaries espe- 

cificos que podem dispor deles como quiserem. Em um siste

ma de direitos de propriedade, atraves da compra de um bem 

se recebe “direitos de propriedade”: o direito de usar e dispor 

do bem como se considerar adequado. Direitos de proprieda

de sao o que tornam as transagoes mutuamente beneficas 

mercado de livros usados ou em qualquer mercado possivel.

Para saber por que os direitos de propriedade sao 

ciais, imagine que os alunos nao tenham direitos de proprie

dade plenos sobre seus livros e estejam proibidos de vende- 

-los ao fim do semestre letivo. Essa restrigao do direito de 

propriedade impede muitas transagoes mutuamente benefi

cas. Alguns alunos vao ficar com livros encalhados que jamais 

lerao de novo, quando ficariam muito mais felizes em receber 

algum trocado. Outros serao obrigados a pagar o prego total 

por livros novissimos, quando estariam satisfeitos com cbpias 

um pouco maltratadas por um prego inferior.

Quando um sistema de direito de propriedade bem de

finido ja esta em vigor, pode operar a segunda caracteristica 

necessaria do bom funcionamento dos mercados - 
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U M A  E C O N O M IA  D E  M E R C A D O

Como aprendemos no inicio deste livro, em uma econo

mia de mercado, as decisoes sobre produgao e consume sao 

realizadas atraves dos mercados. De fato, a economia como 

um todo e constituida de muitos mercados in ter-relacionados. 

Ate agora, para aprender como os mercados funcionam, 

lisamos um mercado unico - o mercado de livros usados. 

Mas, na realidade, os consumidores e produtores nao tomam 

decisoes de mercado de forma isolada.

Por exemplo, a decisao de um aluno no mercado de li

vros usados pode ser 

devem ser pagos em um emprestimo estudantil; assim, a de

cisao no mercado de livros usados e influenciada pelo que 

esta acontecendo no mercado financeiro.

Sabemos que um equilibrio de mercado eficiente 

miza o excedente total - ganhos de compradores e vendedo-
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sinais economicos. Um sinal economico e qualquer 

informagao que ajude as pessoas a tomar decisoes econo-
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t micas melhores. Existem milhares de sinais que as empresas pode  melhorar o  bem -estar  da  sociedade. Quando os mercados 

; monitoram no mundo real. For exemplo, os analistas das em- 

: presas que fazem previsoes afirmam que a venda de caixas 

de embalagens e um bom indicador precoce de altera^oes na 

t produ^ao industrial: se as empresas estao comprando lotes de 

t cakas de papelao, pode-se ter certeza de que em breve a sua 

^ produ^ao aumentara.

Mas os pregos sao, de longe, os sinais mais importantes 

em uma economia de mercado porque transmitem informa- 

^ 910 essencial sobre os custos de outras pessoas e sobre sua 

£ disposi<;ao de pagar. Se 0 pre<;o de mercado de livros usados 

1 for $30, isso de fato informa a todos que ha consumidores 

i dispostos a pagar $30 ou mais e que ha vendedores poten- 

S dais com custo de $30 ou menos. O sinal dado pelo pre^o de 

mercado assegura que o excedente total seja maximizado in- 

formando as pessoas se devem comprar livros, vender livros 

.W- ou nao fazer nada.

V. Cada vendedor potencial com custo de $30 ou menos 

fica sabendo do mercado que e uma boa ideia vender o livro.

S. No caso de custo mais elevado, e uma boa ideia mante-lo.

Da mesma forma, cada consumidor disposto a pagar $30 ou 

mais aprende com o mercado que e uma boa ideia comprar 

um livro; se nao estiver disposto a pagar $30, entao e uma boa 

i ideia nao comprar o livro.

t Esse exemplo mostra que o pre^o de mercado “sinaliza”

aos consumidores com disposi^ao de pagar igual ou superior 

aopre<;o de mercado que eles devem comprar o bem, da mes- 

» ma forma que sinaliza aos produtores com um custo igual ou 

inferior ao pre^o de mercado ao qual devem vender o bem.

E uma vez em equilibrio, a quantidade demandada iguala a 

W fc- quantidade ofertada. Todos os consumidores dispostos en- 

contrarao vendedores dispostos.

‘I; Os pret^os, as vezes, podem falhar como sinais economi- 

'S' cos. As vezes, o preqo nao e um indicador precise de quao 

m desejavel e o bem. Quando ha incerteza sobre a qualidade de 

um bem, o preco por si so pode nao ser um indicador precise 

do valor do bem. Por exemplo, nao se pode inferir apenas 

B&- pelo pre<;o se um carro usado e uma boa compra ou nao. De 

fato, um dos problemas conhecidos em economia e o merca- 

RA do com informa^oes assimetricas, que em ingles denomina- 

-se “m arket for lem ons", um mercado em que os pre^os nao 

Hr funcionam bem como sinais economicos. (Esse tipo de mer- 

HL cado sera tratado no Capitulo 20.)

1a

sao ineficientes, ha oportunidades perdidas - maneiras como 

a produquo ou o consume podem ser reorganizados que da- 

riam a algumas pessoas melhores condiqoes, sem deixar outras 

em situaqao pior. Em outras palavras, ha ganhos do comdrcio 

que acabam despercebidos: o excedente total pode ser aumen- 

tado. E quando um mercado ou mercados sao ineficientes, a 

economia em que esta embutido tambem e ineficiente.

Os mercados podem tornar-se ineficientes por diversas 

razoes. Duas das razoes mais importantes sao a falta de di- 

reito de propriedade e a imprecisao de preqos como sinais 

economicos. Quando o mercado e ineficiente, temos o que e 

conhecido como falha de mercado. Examinaremos varies ti-

n

n

D

pos de falha de mercado nos capitulos a seguir. Por enquanto, 

vamos rever as tres razoes principals pelas quais os mercados, 

as vezes, na realidade, nao sao eficientes.

Primeiro, os mercados podem falhar quando, na tenta- 

tiva de captar mais excedente, uma das partes impede que 

ocorram trocas mutuamente beneficas. Essa situa^ao surge, 

por exemplo, quando um mercado tern apenas um vende

dor de um bem, conhecido como m onopolista . Nesse caso, 

o pressuposto em que baseamos a analise da oferta e deman- 

da - que nenhum comprador ou vendedor individual pode 

ter um efeito notavel no preqo de mercado - nao e valido; 

o monopolista pode determinar o preqo de mercado. Como 

veremos no Capitulo 13, isso da origem a ineficiencia a me- 

dida que um monopolista manipula o preqo de mercado para 

aumentar o lucro, impedindo, assim, a ocorrencia de trocas 

mutuamente beneficas.

Segundo, as aqoes dos individuos, as vezes, tern efeitos co- 

laterais sobre o bem-estar de outras pessoas que os mercados 

nao levam em conta. Em economia, esses efeitos colaterais sao 

conhecidos como externa lidades, e o exemplo mais conhecido 

e a poluiqao. Pode-se pensar sobre poluiqao como um proble- 

ma de direito de propriedade incomplete; por exemplo, os di- 

reitos de propriedade vigentes nao garantem o direito de pro

priedade do ar limpo. Veremos, no Capitulo 16, que a polui^ao 

e outras externalidades tambem dao origem a ineficiencia.

Terceiro, os mercados de alguns bens falham porque es

ses bens, pela propria natureza, nao sao adequados para uma 

gestao eficiente dos mercados. No C apitu lo  20 , anaiisaremos 

bens que se enquadram nessa categoria em virtude de proble

mas de in form agdo  priva tiva  -  informaqao sobre um bem que 

algumas pessoas possuem, mas outras nao. Por exemplo, o 

vendedor de um carro, que e um “abaeaxi”, pode ter informa- 

qoes desconhecidas de compradores potenciais. No Capitulo 

17, encontraremos outros tipos de bens que se enquadram 

nessa categoria de serem inadequados para uma gestao efi

ciente de mercados - bens  publicos, recursos  com uns  e  bens  ar- 

tific ia lm en te  escassos. Sao bens em rela^ao aos quais os mer-

# i A lg um a s  p a la v ra s  d e  a d v e r te n c ia

Como vimos, os mercados sao uma maneira surpreenden- 

| temente eficaz de organizar a atividade economica. Mas, como 

tHfe notamos, os mercados, as vezes, podem dar errado. Vimos isso 

I no Capitulo 1, no quinto principio da intera^ao: Q uando os 

m ercados nao  alcan fam  a  efic iencia , a in terven^do  do  governo
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cados falham em virtude de problemas limitando o acesso 

das pessoas e o consume deles. Constitui exemplos os peixes 

no mar e as arvores na floresta amazonica. Nesses casos, os 

mercados geralmente falham em decorrencia dos direitos de 

propriedade incompletos.

Mas, mesmo com essas ressalvas, e notavel a forma como 

os mercados funcionam bem maximizando os ganhos do co- 

mercio.

B tBREVE REV ISAO

F
" Em  um a econom ia  de m ercado , os m ercados  sao in te rli- j 

gados . Q uando  to do  e cada m ercado na econom ia  e e fi- j  

c ien te , a  econom ia  com o  u rn  to do  e  e fic ien te . M as , quase j  

ce rtam en te , no m undo rea l, a lguns m ercados em  um a j 

econom ia  de  m ercado  nao  consegu irao se r e fic ien tes .

■ U rn  s is tem a  de  d ire ito  de  p rop riedade  e  ope ragao  de  p re - ] 

fo s com o s ina is econom icos sao do is fa to re s essenc ia is j 

para pe rm itir u rn m ercado e fic ien te . M as , sob cond i^oes | 

em  que  os d ire itos  de p rop riedade es tao  in com p le to s  ou j 

os p repos  dao  s ina is  econom icos  im p rec isos , os  m ercados j 

podem  fa lha r. i

® Sob  ce rtas  cond ipoes , oco rre  fa lha  de  m ercado  e  o  m erca - 1 

do  e in e fic ien te : os ganhos  do  com erc io  nao  se rea lizam . | 

A s  tres  m ane iras  de  fa lha  de  m ercado  sao : a  p revengao  de j  

tra nsagoes m u tuam en te  bene ficas  causada  pe la  ten ta tiva 1 

de  um a  pa rte  de  cap tu ra r m a is  exceden te , os  e fe itos  co la - I  

te ra is  nao  con tab ilizados  dev idam en te  e  os p rob lem as  da |  

na tu re za  dos  p rop rios  bens .EDCBA
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U m  g ra n d e  s a lto  p a ra  t ra s

As economias em que um planejador central toma de- 

cisoes de consume e produ^ao, em vez dos mercados, sao 

conhecidas como econom ias  plan ificadas. A  Russia (anterior- 

mente parte da Uniao Sovietica), muitos paises do leste eu- 

ropeu e varies paises do sudeste asiatico, ja foram economias 

planificadas. Paises como a India e o Brasil ja tiveram partes 

: significativas de suas economias com planejamento central.

; Atualmente, a China ainda tern.

Economias planificadas sao notorias pela ineficiencia, e 

• o exemplo mais convincente provavelmente seja o do Grande 

Salto para Frente, um piano economico ambicioso instituido 

na China durante a decada de 1950 pelo seu lider Mao Tse- 

-Tung. Sua intenpao era acelerar a industrializapao do pais. O 

fundamental nesse piano era um deslocamento da manufatu- 

ra urbana para a rural: aldeias agricolas come^ariam a produ- 

zir bens industriais pesados, como o a<;o.

Infelizmente, o tiro saiu pela culatra. Desviar agriculto- 

res de seu trabalho usual levou a uma queda acentuada na 

produpao de alimentos. Enquanto isso, a produ<;ao industrial 

caiu tambem porque as materias-primas para o ac^o, como 

carvao e minerio de ferro, foram enviadas para produtores 

rurais mal equipados e inexperientes, em vez de para fabricas 

urbanas, a produ^ao industrial caiu bem. O piano, em suma, 

levou a uma queda na produ<;ao de tudo na China.

De inicio, como a China era um pais muito pobre, os 

resultados foram catastroficos. Estima-se que a feme que se 

seguiu reduziu a populate da China em ate 30 milhoes.

A China recentemente se aproximou de um sistema de 

livre mercado, permitindo maior crescimento economico, 

o aumento da riqueza e a emergencia de uma classe media. 

Mas alguns aspectos de planificaqao central permaneceram, 

em grande parte, na aloca^ao de capital financeiro e outros 

insumos para negocios ligados politicamente. Como resulta- 

do, persistem ineficiencias significativas. Muitos economistas 

comentaram que essas ineficiencias devem ser abordadas se 

a China sustentar seu crescimento rapido e os consumidores 

Chineses aproveitarem o nivel eficiente de excedente do 

sumidor.
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lol. Em  a lguns  es tados  r icos  em  re cu rsos na tu ra ls , com o  pe - | 
tro leo , a le i sepa ra o d ire ito de p ropriedade do uso da 1 

te rra na supe rffe ie do d ire ito de pe rfu ragao aba ixo da 1 
supe rffe ie (cham ado de "d ire ito m ine ra l"). A lguem  que ] 

possu i a p ropriedade  ta n to  da  superfi'c ie  com o  do  subso - j 

lo pode vender esses d ire ito s  separadam ente . E xp liq ue  
com o  essa d iv isao  nos d ire ito s de p ropriedade re fo rga  a I 

e fic ie nc ia  em  com paragao  com  um a s ituagao  em  que  os ] 

do is  d ire ito s  devem  sem pre  se r vend idos  em  con jun to . 
Suponha que , no m ercado de liv ro s usados , o p rego de I 

equ ili'b r io  se ja $30 , m as , po r engano , se  anunc ie  que  o | 
p rego de  equ ilib rio  e $300 . C om o is so a fe ta a e fic ie nc ia ] 
do m ercado?  Se ja  esped fico . ;

O  que es ta e rrado com  a segu in te  a firm agao : "O s m er- j 

cados sao sem pre  a m e lho r fo rm a de o rgan iza r a a tiv i- ] 

dade econom ica . Todas as po lfticas que in te rfe rem  

m ercados reduzem  o bem -es ta r da  soc iedade ."

A s re spos ta s es tao  no  fim  do  liv ro . |
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• CASO  EM PRESAR IA L

S tu b h u b  a p re s en ta  T h e  B o ss

Nos idos de 1965, muito antes do Ticketmaster, StubHub 

e TicketsNow, o lendario promotor de rock, Bill Graham, j 

percebeu que partidos de massa irrompiam onde tocavam 

grupos de rock locals. Graham percebeu que os fas pagariam ,] 

pela experiencia do concerto, alem de pagar pela gravagao j 

da rmisica. Ele prosseguiu no negocio de promogao de shows j 

de rock - reserva e gestao de miiltiplas turnes para assistir as j 

bandas e venda de ingressos. Esses ingressos foram cuidado- j 

samente racionados, um unico comprador autorizado a com- 1 

prar apenas um numero limitado. Os fas se alinhavam nas ]
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bilheterias, as vezes acampando a noite quando havia bandas 

: populares.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E xceden te do p rodu to r e do consum ido r 103

• RESUMO

1 . A  d isp o s i^ ao  d e  p a g a r de cada consum ido r in d iv idua l 

de te rm ina a cu rva da dem anda . Q uando  o p re ^o e m a

no r ou ig ua l a d ispos igao  de pagar, o  consum ido r po ten - 
c ia l adqu ire o bem . A  d ife renga en tre a d ispos igao de  
pagar e  o p rego e o ganho  liq u ido pa ra o consum ido r, o  

e x c e d en te  d o  c o n s um id o r  in d iv id u a l.

2 . O  e x c ed en te d o c o n sum id o r to ta l no m ercado , a  

som a de to dos os exceden te s do consum ido r in d iv i
dua l em  u rn m ercado , e ig ua l a a rea aba ixo da  

da dem anda de m ercado , m as ac im a do p rego . Um  
aum en to no p rego de um  bem  reduz o exceden te do  

consum ido r; um a queda no p rego  aum en ta o  exceden 
te do consum ido r. O  te rm o e xc ed en te  d o  c o n s um i

d o r e usado frequen tem ente para se re fe rir ta n to  ao  
exceden te do consum idor in d iv idua l com o  to ta l.

3 . O  c u s to  de  cada p rodu to r em  po tenc ia l, o m eno r p rego  
ao qua l e le  es ta d ispos to a o fe rta r um a un idade  de  

bem  particu la r, de te rm ina a cu rva  da o fe rta . Se o p rego  

de um  bem  es tive r ac im a do cus to do p rodu to r, 

venda  ge ra um  ganho  liqu ido  pa ra o  p rodu to r, conhec ido  
com o  e x ce d en te  d o  p ro d u to r in d iv id u a l.

4 . O  e x c ed e n te d o p ro d u to r to ta l em  um  m ercado , a  

som a  dos  exceden te s  do  p rodu to r in d iv idua l em  um  m er

cado , e ig ua l a a rea ac im a da cu rva da o fe rta  de  

do , m as aba ixo  do p rego . Um  aum ento no p rego do bem  

aum enta o exceden te do p rodu to r; um a queda no p rego  
reduz o exceden te do p rodu to r. O  te rm o exceden te do  

p rodu to r  e  usado  frequen tem ente  pa ra  se  re fe rir ta n to  ao  
exceden te  do p rodu to r in d iv idua l com o  to ta l.

5 . O  e xc ed e n te  to ta l, o  ganho  to ta l pa ra  a  soc iedade  deco r- 
ren te  da p rodugao  e  do  consum e  de  um  bem , e  a  som a  do  

exceden te  do  consum idor  e  do  exceden te  do  p rodu to r.

6 . N o rm a lm en te , os m ercados sao ehe ien te s e a tingem  o  

exceden te  to ta l m ax im o . Q ua lque r rea rran jo  poss ive l do  

consum e ou das vendas , bem  com o va riagao na quan- 

tidade com prada e vend ida , reduz o exceden te to ta l. 
N o en tan to , a soc iedade se p reocupa tam bem  com  a  

equ idade . A ss im , a in te rvengao  do gove rno  que  reduz  a  
e fic ie nc ia , m as  aum enta  a equ idade  pode  se r um a  opgao  
va lid a  fe ita pe la soc iedade .

7 . Um a econom ia com pos ta de m ercados e fic ie n te s tam 

bem  e e fic ie n te , em bo ra is so se ja p ra ticam ente  im pos - 
s ive l de a lcangar de fa to . A s chaves pa ra a e fic ie nc ia de  

um a econom ia  de m ercado  sao os  d ire ito s  d e  p ro p r ie -  

d ad e  e fu nc ionam ento  dos p regos  com o s in a is  e co n o -  
m ic o s . Sob  ce rta s  cond igoes , oco rre  fa lh a  d e  m e rca d o , 

to rnando  o m ercado in e f ic ie n te . A s tres p rinc ipa is fo n - 
te s  de  fa lha de m ercado  sao : ten ta tive  de cap tu ra r m a is  

exceden te s que c riam  in e fic ie nc ia , e fe itos co la te ra is de  
a lgum as  transagoes  e  p rob lem as na na tu re za  do bem .

r li-
Querendo manter a aura da decada de 1960 que tornou 

I os shows de rock acessiveis a todos os fas, muitas bandas top 

escolheram precificar os ingressos abaixo do m'vel de equili- 

brio do mercado. Por exemplo, em 2009, Bruce Springsteen 

| vendeu ingressos para os shows em New Jersey (seu estado 

natal e lar dos fas mais ardorosos) entre $65 e $95. Os ingres- 

| sos para os concertos de Springsteen poderiam ser vendidos 

f por muito mais: os economistas Alan Krueger e Marie Con- 

nolly analisaram um concerto de Springsteen de 2002 para o 

qual os ingressos foram vendidos por $75 e concluiu que The 

Boss perdeu cerca de $4 milhoes por nao cobrar o prego de 

I mercado, cerca de $280.
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Entao, qual era o entendimento do The Boss? Ingressos 

baratos podem garantir que um concerto venda, tornando-se 

uma

um
e

a um aexperiencia melhor tanto para a banda como para o pii-

: blico. Mas acredita-se que ha outros fatores - bilhetes baratos

sao uma maneira de uma banda recompensar a fidelidade dos 

fas, bem como um meio para parecer mais “autentico” e me- 

comercial. Como Bruce Springsteen disse: “De alguma 

forma, ajudo as pessoas a hear de acordo com os proprios va- 

• lores quando estiver fazendo meu trabalho de forma correta.”

Mas o advento da Internet tornou as coisas muito mais 

; complicadas. Agora, em vez de fila para ingressos no local, 

; os fas compram ingressos on-line, a partir de um vendedor 

|- direto como o Ticketmaster (que obtem ingressos diretamen- 

r te do produtor de concertos) ou de um revendedor, como o 

StubHub ou o TicketsNow. Os revendedores (tambem conhe- 

cidos como cambistas) podem - e fazem - muito dinheiro 

; pegando grande quantidade de ingressos ao prego de bilhe- 

| teria e revendendo-os a prego de mercado. O StubHub, por 

J; exemplo, fez $1 bilhao no mercado de revenda de bilhetes em
I 2010.
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Essa pratica tern enfurecido os fas, bem como as ban- 

das. Mas a questao para os revendedores e a de ter liberdade 

jB de dispor do proprio bilhete como se escolhe. Em 2011, os 

dois lados - bandas e fas contra os revendedores de bilhetes 

- estiveram ocupados fazendo lobby para as autoridades 

: governamentais moldar as leis de revenda de ingressos de 

modo que tivessem vantagem.
\

• QUESTOES  PARA  PENSAR • PALAVRAS -CHAVE

- 1 . U se os conce itos de exceden te do consum idor e exce - D ispos igao  de  pagar, p . 86  
den te  do  p rodu to r pa ra ana lisa r o  in te rcam b io  en tre  The E xceden te  do  consum ido r 
Boss e  seus  fa s . T race um  d iag ram a pa ra ilus tra r.

| 2 . E xp liq ue com o a ascensao  da In te rne t a trapa lhou  
in te rcam b io .

Excedente do  produtor total, 
p. 92

Excedente do produtor, p. 92 
Excedente total, p. 96 

Direitos de propriedade,

p. 100

Sinai economico, p. 100 
Ineficiente, p. 101 

Falha de mercado, p. 101

individual, p. 87

esse Excedente do consumidor total, 
p. 87

" 3 . T race  um  d iag ram a  para m os tra r o  e fe ito  de  re vendedo - Excedente do consumidor, p. 87

na a lo cagao do exceden te do consum ido r e do p ro - C usto , p . 91 

du to r no m ercado de in g re ssos de show s . Q ua is sao as E xceden te  do  p rodu to r 
im p licagoes da In te rne t para  to das  essas trocas?

res

individual, p. 92


