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1. INTRODUgAO 

Este artig-o apresenta uma solugao geral para o problema de 

agregacao de demandas individuais, enfatizando o papel desem- 

penhado pela distribuigao pessoal da renda na determinagao da 

demanda de mercadoi ou demanda coletiva(1). 

(*) A exposicao aqui feita esta baseada em «Market Demand and Inco- 
me Distribut:on», dissertacao doutoral defendida pelo autor na Uni- 
versidade de Vanderbilt, em maio de 1976, a ser publicada na Integra 
pelo PIMES-UFPe, sob numero 1 da serie Estudos. Apresentado no 
IV Encontro Anual da ANPEC. 

(**) O Autor e professor do Departamento de Economia da Universidade 
Federal do Pernambuco — CME-PIMES. 

(.1) As expressoes «demanda de mercado», «demanda coletiva» e «macro- 
demanda" sao usadas como sinonimos e expressam soma de deman- 
das individuais de um mesmo bem ou grupo de bens. 
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O papel desempenhado pela distribuiqao pessoal da renda e 

universalmente aceito como fundamental na determina<;ao da 
composiqao da demanda agregada. E sua importancia na deter- 
minaqao do nivel da demanda agregada tern sido objeto de intensa 

discussao academica. Ha mesmo plena possibilidade de formular 

teorias negando ou exaltando a importancia da distribuiqao pes- 

soal da renda na determinaqao da demanda agregada, desde que se 

parta de hipoteses de comportamento agregado. A situaqao se difi- 

culta, porem, se a demanda agregada for obtida a partir de hipo- 

teses sobre o comportamento das unidades de consume. Na lite- 

ratura economica ha abundancia de trabalhos onde ha derivaqao 

de curvas de demanda de mercado, obtidas com base em hipote- 

ses sobre o comportamento das unidades de consumo. Com pou- 

cas exceqoes, porem, esses trabalhos usam duas formas alternati- 

vas de contornar a necessidade de expor a distribuiqao pessoal de 

renda como variavel importante. Uma dessas formas de se eva- 

dir ao problema consiste em estudar a demanda de mercado de 

um bem supondo dada a distribuiqao da renda monetaria. Os lei- 

tores sao entao entretidos com explanagoes sobre os problemas 

oriundos da variacao dos pre^os e nunca se voltam a discutir com 

profundidade os efeitos provenientes de variaqao da distribuigao 

de renda. A outra forma de nao incluir a distribuiqao de renda 

como variavel explicita e assumir que as funqoes demandas das 

unidades de consumo sejam lineares em relaqao a renda. As fun- 

qoes de demanda coletivas resultantes sao tambem lineares e in- 

dependentes da distribuiqao da renda. Mas a elegancia da linea- 

ridade tern sido consistentemente refutada nos testes dessa 

hipotese. 

A necessidade de fundamentar as demandas coletivas, tanto 

as de bens isolados quanto a agregada, em hipoteses de compor- 

tamento das unidades de consumo, surgiu com a passagem das teo- 

rias classicas e o aparecimento das teorias neoclassicas. Naque- 

las, a unidade de analise correspondia a classe social, e a deman- 

da coletiva era gerada por agregaqao das demandas das classes so- 
ciais. Nas teorias neoclassicas, a unidade de analise passou a ser 

o individuo, surgindo entao o problema de agregar funqoes de- 

manda individuals. 

E interessante observar que, no principio, havia por parte dos 

autores neoclassicos uma grande preocupaqao em relacionar as 
funqoes-demanda coletivas, ou funqoes-demanda de mercado, a 

distribuiqao pessoal da renda. Cournot, por exemplo, declarou ex- 

plicitamente em seu tratado matematico de economia, que 
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la demande annuelle D est, pour chaque denree, line 

foction particuliere F (p) du prix de cette denree. Elle de- 

pend evidemment de la richesse moyenne et de I'echelle 

suivant laquelle la richesse est repartie"(2h 

O proprio Pareto, grande impulsionador das ideias neoclas- 

sicas, declarava explicitamente que " la repartition des reve- 

nus est une des circonstances principales dont il faut tenir comp- 

te pour connaitre les lois qui regissent reellement I'offre et la de- 

niande"(3). E, mais importante ainda, os leitores eram claramen- 

te avisados da ilegitimidade de aplicar diretamente a comunida- 

de as deduqoes aplicaveis ao comiportannento de individuos 

isolados: 

nous avons du commencer par faire une etude d' eco- 

nomie individuelle. Les lois de la demande et de 1' offre 
que 1' on obtient en ce cas, ne sont pas du tout celles que 
Ton a quand on considere une societe entiere, ou existe une 

repartition donnee des reYenus"(4). 

As observaqoes dos fundadores da escola neoclassica no to- 

cante aos problemas existentes na passagem das demandas indi- 
viduais para as coletivas nao foram levadas em conta por seus se- 

guidores. £ fato comum hoje fazer inferencias sobre a demanda 

de mercado fundamentadas puramente em oaracteristicas das de- 
mandas individuais. E, ja em 1939, Staehle dizia; 

"most writers insist that the factors which rule the func- 

tions of the individuals are relatively stable and deeprooted 

enough to assume that they do not vary in the short period. 

They take this as a sufficient justification to use their mar- 

ket curves as if the characteristics of the individual curves 

applied without modification to the curve of the market"(s). 

Talvez, em parte o uso de demandas individuais como de- 

mandas de mercado seja impelido pela quase ausencia na litera- 

tura economica de trabalhos estabelecendo expressoes de deman- 

(2) OOURNOT [1], p. 50. 

(3) PARETO [8], p. 331. 

(4) Id. — Ibid, p. 332. 

(5) Staehle [9], p. 133. 
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das de mercado que respeitem a necessidade de coerencia dessas 

expressoes com as respectivas demandas individuals. 

Aparentemente, a primeira expressao de uma demanda co- 
letiva determinada analiticamente a partir de funqoes demanda 

individuals e explicitando a distribui^ao de renda como variavel 
foi feita por Jacob Marschak em meados de 1939(6)- Recentemen- 

te o assunto foi retomado por Muellbauer^), derivando funqoes- 

demanda individuals para o caso especifico de funqdes-demanda 

individuals que sejam parte de um sistema' de equa<;oes de de- 

manda. Muellbauer, entretanto, limitou-se a estudar a agregaqao 

de sistemas de equaqoes de demanda individuals que usam ex- 

pressao analitica unica(8). Sua soluqao consiste em determinar 

um nivel de renda unico que leva a demanda individual a tomar o 

mesmo valor que toma a demanda per capita gerada por uma da- 

da distribuiqao de renda. 

A soluqao desenvolvida neste artigo provem de uma aborda- 

gem diferente da seguida por Muellbauer, expondo os efeitos da 

distribuiqao de renda como elemento aditivo as quantidades de- 

mandadas que seriam geradas por distribuiqoes igualitarias, e se 

aplica a sistemas de equagoes de demanda de qualquer tipo(9) 

A seqao 2 apresenta as hipoteses sobre o comportamento dos 

consumidores, derivando-se suas implicaqoes imediatas. A seqao 

3 mostra como a demanda coletiva pode ser expressa como fun- 

gao de medidas de distribuigao de renda, dado um determinado 

vetor de pregos. A solugao aqui desenvolvida permite uma sepa- 

ragao entre os efeitos sobre a demanda coletiva oriundos de uma 

mudanga na forma da distribuigao da renda e os efeitos oausados 

por variagao da renda per capita. Esta separagao e usada para 
redefinir os conceitos de propensao marginal coletiva a consumir 

um bem e de elasticidade-renda de demanda coletiva. 

(€) Jacob MARSCHAK — [5], pp. 161-70 

(7) John MUELLBAUER [6]. 

(8) Por sistema de equagao com expressao analitica unica, consideramos 
os sistemas representdveis pela expressao (23) apresentada adiante. 

(9) Estamos nos referindo ao sistema de equagao representado pela ex- 
pressao (22), a seguir, que pode representar todas as expressoes anali- 
ticas imaginaveis para um sistema de equagoes de microdemanda que 
tenha como variaveis o vetor de pregos e a renda da unidade de con- 
sumo. O sistema representado por (27), estudado por Muellbauer, e 
um caso particular do sistema (22). 
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A seguir, a seqao 4 aborda o problema geral da agregagao 

de demandas individuais, quando os pregos tambem sao variaveis, 

em adi(;ao as variaqoes da distribui^ao da renda monetaria. Nia 

segao 5 a soluqao e estudada a luz de sua utilizagao na agrega^ao 

de funqoes-demanda individuais que sao parte de um sistema de 
equaqoes. Finalmente a se(;ao 6 apresenta as conclusoes. 

2. UM MODELO BASICO DE CONDUTA DO 

CONSUMIDOR 

Consideremos uma populaqao de m unidades de consumo com 

diferentes niveis de renda monetaria. Seja rj a renda monetaria 

da unidade de consumo i, R o conjunto de todos os ri's, P o vetor 

de preqos, e n o numero de tipos diferentes de bens homogeneos 
disponiveis. Supor-se-a entao que: 

A — cada unidade de consumo tern uma fungao de prefe- 

rencia estavel, permitindoi coerencia na escolha dos 
bens; 

B — todas as unidades de consumo se defrontam com o 

mesmo vetor de preqos P 

Denominando qij a quantidade demandada do bem j pela uni- 

dade de consumo i, a suposigao A implica na existencia de fun- 
goes de demanda individuais 

(i = 1, m) 

qu = qjj (P p); x (!) 
0 = K n) 

A suposigao B, por outro lado, serve com© primeira condigao pa- 

ra a existencia de fungoes demanda de mercado e permite es- 

crever: 

m 
Qj = 2 qy (n, P) = Qj rm, P) (2) 

i 1 

onde Qj e a demanda total de mercado do bem j. 
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As suposi(;5es A e B sao tradicionais em modelos neoclassi- 

cos. Todavia, deixam tantos graus de liberdade no modelo, que e 

impossivel extrair conclusoes significativas sobre a demanda de 

mercado. Mesmo que os preqos e a frequencia absoluta da dis- 

tribuiqao de renda sejam mantidos constantes, a quantidade de- 

mandada pode soifrer alteraqoes. For exemplo, suponha-se que 

as rendas diferentes de duas unidades de consume sao trocadas. 

Obviamente, a distribui^ao de renda R se mantera inalterada mas 

o decrescimo em quantidade demandada por uma unidade de con- 

sumo pode nao coincidir com o aumento da quantidade deman- 

dada pela outra, se as duas unidades de consumo tiverem fun- 

qocs de preferencia diferentes, Entao, a quantidade demandada 

no mercado pode se alterar. Dai se conclui que as suposiqoes A 

e B nao permitem representar a demanda de mercado como uma 

fun<;ao do vetor de preQos P e da distribui^ao de renda R. 

O raciocinio previamente exposto traz como implicaqao a ne- 

cessidade de adicionar restrigoes ainda nao impostas pelas supo- 
sigoes A e B. Para que a quantidade demandada permiane<;a 

constante quando a renda de quaisquer dois consumidores e tro- 

cada, o decrescimo em quantidade demandada por um deve coin- 
cidir exatamente com o acrescimo em quantidade demandada pe- 

lo outro, qualquer que seja P. Isso implica que quaisquer duas 

fungoes demanda individuais qij's sao iguais para o mesmo bem j 

ou, no maximo, diferem de acordo com uma variavel que e inde- 

pendente da renda. 

Supor-se-a entao que; 

C — as fungoes de preferencia dos consumidores sao tais 

que as fungoes demanda de cada bem, delas deriva- 
das, possuem um componente aditivo que independe 

da renda, e so esse componente aditivo pode variar 

entre diferentes unidades de consumo. 

Considerando as suposig5es A, B e C, as fungoes de deman- 

da das unidades de consumo para um dado bem podem ser re- 

presentadas por 

(i — 1> m) 
qu = ay (P) + Vj (r, P) ^ x (3) 

(j — 1, n) 

onde, 
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a e uma funqao real, definida em uma regiao do espaqo de 
pre^os, e caracterizando a unidade de consumo i; 

v e uma fungao real, comum a todas as unidades de consu- 

mo, e definida em uma regiao do espaqo de precjos e rendas, 

que contem a pre-citada regiao do espaqo de preqos como 

uma sub-regiao. 

Antes de iniciar nosso exercicio de agregaqao das funqoes 

demanda individuais para obter a demanda de mercado, obser- 

var-se-a que nossos resultados devem ser validos para qualquer 

vetor de preqos para o qual as fun<;6es de microdemanda estejam 

definidas, inclusive, poirtanto, para um vetor de pre^os fixo. Por 

outro lado, poder-se-a observar que uma mudanqa de quantidade 

demandada de um bem num mercado, causada por uma varia^ao 

simultanea de renda monetaria e pregos, pode ser repartida entre 

um efeito causado por variaqoes de P, com R constante, e os efei- 

tos causados por varia<;6es de R, a pre^os constantes. 

O efeito preqo, quando a distribuigao da renda monetaria e 

dada e e considerada fixa, gera as funQoes demanda de mercado 
ja extensivamente estudadas na teoria economica. Mas os efei- 

tos causados por variagoes R, quando os pre^os sao dados e con- 

siderados fixos, nao foi objeto de estudo anailitico tao intense. 

Dessa forma, o estudo da agrega^ao de microfungoes demanda, 

sob a condigao particular de pregos fixos, nao so facilita o esta- 

belecimento de uma rela^ao funcional entre quantidade deman- 

dada num mercado e medidas da distribuiqao de renda, como 

constitui uma etapa do caso geral onde ambos, o vetor Pea dis- 

tribuiqao R, variam. Para facilitar a exposiqao, e concentrar a 

atengao na distribuiqao da renda, vamos supor adicionalmente 
que: 

D — o vetor de pre^os P e constante. 

A suposi^ao D se enquadra bem em nosso objetivo de alcan- 

qar resultados aplicaveis as conclusoes de investigagoes empiri- 

cas sobre o padrao de comportamento dos consumidores, visto 

que os dados usados em estimaqoes dos padroes de consumo sao 

tais que o vetor de pregos e tornado como constante. Isto se deve 

a que geralmente as pesquisas sobre or^amento familiar sao in- 
vestigaqoes nao periodicas que buscam informaqao relativa ao 

consumo de grupos homogeneos de familias em um curto periodo 

de tempo, no qual o vetor de preqos nao sofre alteraqao signi- 

ficativa. 
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Por consegninte, embora por razoes diferentes, esta primeira 

parte do estuda analitico da rela^ao entre demanda individual e 

demanda coletiva, bem como o grande numero dos estudos em- 

piricos realizados sobre comportamento do consumidor, se 

apoiam na suposicao de um vetor de pretjos constante. Entao, em 

ambos os casos, as fungoes de microdemanda sao funqdes de En- 

gel. Dessa forma, ao estabelecer a demanda coletiva de um bem 

a partir das curvas de Engel das unidades de consume, valida 

para qualquer expressao analitica dessas curvas, esta-se possibi- 

litando o estabelecimento de demandas coletivas de bens, como 

uma extensao de resultados de pesquisas cujo produto foi a es- 

timaqao de curvas de Engel dos consumidores. A suposicao de 

pre^os constantes, todavia, embora relevante por permitir uma 

aplicaqao direta de nosso modelo ao resultado de pesquisas empi- 
ricas, estabellece uma forte restriqao a um modelo teorico. Assim, 

depois de explorar analiticamente os principais aspectos do rela- 

cionamento entre as curvas de Engel de um bem e sua funqao de 

macrodemanda, sob a comdigao estabelecida pela suposicao D. 

passar-'se-a ao caso geral, relaxando a suposiqao D. 

3. A DEMANDA COLETIVA, DADOS OS PREQOS 

3.1. A Demanda de Mercado como Fungao de Medidas da 

Distribuigao de Renda 

Iniciar-se-a o estudo de agregaqao das funqoes de demanda 

de unidades de consumo por um bem isolado observando que as 
suposiqoes A a D podem ser expressas por 

qi ai + vfo) (i = I m) (4) 

onde q representa quantidades demandadas, a representa um 

numero real, eve uma fun^ao real de r(10) 

(10) Nesta se?ao, e sempre que se estiver lidando com fungdes demanda re- 
ferentes a um s6 bem, o subsorito j torna-se ocioso e serd, portanto, 
omitido. 



59 

A demanda de mercado do bem em consideraqao e entao 

dada por 

m mm 
2 qi — 1 ^ X v^) (5) 

i =1 i = 1 i = l 

Como a analise se torna facilitada lidando com quantidades 
demandadas por unidade de consumo, em vez de trabalhar com 

as quantidades totals, pode-se reescrever a expressao (5) em ter- 

mos de demanda por unidade consumidora, chamada doravante 

demanda coletiva media. Usando uma barra sobre variaveis e 
constantes para caracterizar seus valores medios no conjunto de 

unidades de consume, pode-se reescrever (5) como 

q = a + v (R) (6) 

onde 

— 1 m 
v (R) = — 2 v(ri) 

m i=l 
(7) 

A expressao (6) e similar a uma expressao anteriormente de- 

senvolvida por Jacob Marschak (11)- que, para sua deduqao, ade- 

mais das suposiqoes A a D, assumiu continuidade da funqao den- 

sidade de distribuiqao pessoal da renda, assim como impos a to- 

das as unidades de consume a mesma curva de Engel para um 

dado bem. A expressao (6), embora ja exprima a demanda cole- 

tiva media como uma funqao do conjunto de rendas pessoais R, 

nao permite separar os efeitos sobre q oriundos de variaqao da 
distribui(;ao de renda e da variagao da renda media, ao passar de 

uma distribuiqao Ro com renda media ^ para outra distribuigao Ri 

com renda media ri. Para isso e preciso desdobrar a expres- 

sao (6) em dois componentes. 

Vamos, por conseguinte, definir como "curva de Engel tipi- 

ca" para o bem em consideraqao a funqao 

q = a -f v(r) (8) 

(11) Marschak [5], p. 165. 
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que representa a curva de Engel de uma unidade de consumo 

cuja demanda exogena em relaqao a renda e a media das deman- 

das exogenas para o conjunto de unidades de consumo. E se de- 

finira como "unidade de consumo tipica" uma que possua curva 

de Engel tipica e receba a renda media. Entao, a funqao demanda 

da unidade de consumo tipica e 

q* = a + v(r) (9) 

onde r e a renda media no conjunto de rendas R. Esta quanti- 

dade demanda q* representa a quantidade media demandada ge- 

rada por uma distribuiqao igualitaria com renda media r, a qual 

e em geral diferente da quantidade demandada media q dada pe- 

la expressao (6). 

Todavia, a quantidade demandada pela unidade de consumo 

tipica q* vem sendo tradicionalmente usada para representar 

a quantidade demandada media q. De fato, ao procurar inferir 
quantidades demandadas no meroado de um bem a partir de estu- 

dos de orqamentos familiares, e pratica corrente estimar um valor 

para a quantidade exogenamente demandada a e estabelecer uma 

forma funcional para v(r) e, em continuaqao, tomar como quanti- 

dade tipica demandada o valor que se obtem ao atribuir a varia- 
vel renda seu valor medio. Este procedimento e correto quando 

a distribui^ao de renda e igualitaria, e a renda media e a renda de 
cada unidade de consumo. Mas quando a renda nao e distribui- 

da igualmente, como nos oasos de aplica^ao pratica relevante, ha 

uma diferen^a entre a quantidade media demandada, expressa 

por (6), e a quantidade demandada pela unidade de consumo ti- 

pica, expressa por (9). A quantidade demandada pela unidade de 

consumo tipica pode ser usada, de forma correta, para determi- 

nar a quantidade media demandada, desde que seja corrigida pa- 

ra incorporar os efeitos distribucionais. Para realizar esta cor- 

recao, simultaneamente adicionamos e subtraimos, na expressao 

(6), o componente v(r) tornado em seu valor na renda media 

obtendo 

q q(r, Mv) = a + v(r) + [v(R)) — v (r)] = 

= q* Mv(R) (10) 

onde 

Mv — MV(R) = v (R) — v( r ) (ID 
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A expressao (11) mostra que Mv e a diferenqa entre v (R) c 

v( r ). My e entao a diferenqa entre a quantidade demandada me- 

dia induzida pela renda e quantidade demandada induzida pela 

renda media. Como a quantidade demandada media e funqao da 

renda de cada uma das m unidades de consumo, assim como a 

renda media tambem o e, conclui-se que My e uma medida da 
distribuiqa© de renda R. 

A expressao (10) mostra que a fungao demanda coletiva 

media tern como variaveis a renda media r, unica variavel da 

fungao demanda da unidade de consumo tipica q*, e a medida da 

distribuiqao de renda aqui representada por My = My(R). Conse- 
quentemente, todas as distribuiqoes com igual renda media e 

igual valor da medida My(R) geram igual quantidade demandada 

media do bem em questao. A expressao (10) traz, por outro la- 

do, uma funqao demanda agregada com a conveniente proprieda- 

de de separar os efeitos de renda media dos efeitos de distribuiqao 

de renda medidos por My, como se pode ver na proposiqao que 

segue. 

Proposigao I: Ao passar de uma distribuigao Ro para uma 

distribuigao Ri, o incremento na quantidade demandada 

media e igual ao incremento da quantidade demandada pela 

"unidade de consumo tipica" adicionado ao incremento 

no efeito distribuigao. 

Prova: De acordo com a expressao (10), 

qo = qo* + My(R<)) 

e 

qi — q* 4 Mv(Ri) 

Entao, 

qi — qo — [q*i — q*o] 4 [Mv(Ri) — My(R0)] 

C.Q.D. 

O primeiro colchete do lado direito da ultima expressao de- 

pende so da renda media, nao contendo nenhum efeito distribu- 

cional. O segundo colchete traz o incremento do efeito distribui- 

gao de renda, . . 
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Deve-se observar que o valor numerico da medida Mv depen- 

de nao so da distribui^ao de renda R, mas tambem da expressao 

analitica do componente induzido v(r)(12\ Consequentemente, a 

passagem de uma distribuiqao de renda Ro para uma distribuiqao 

Ri pode produzir diferentes incrementos no efeito distribucional 

de acordo com diferentes expressoes analiticas de v(r). Ha, en- 

tretanto, uma familia de funqoes v(r) que geram identicas {un- 

does MV(R), desde que nenhum componente linear de curvas de 

Engel contribui para o valor de Mv(R), como se demonstra em 

seguida. 

Proposigao II: A medida M^fR) depende so do componen- 

te nao linear c(r) de v(r) ou, sendo v(r) — a -f- /? 4" c(r). 

temos, 

M = M (R) 
a + ^r + c(r) c(r) 

Prova: Tome-se v(r) camo 

v(r) = a + /3r + c(r) 

onde a e 13 sao duas constantes reais. 

Entao, de acordo com (11), tem-se; 

MV(R) = a /3r c(r) — [a -f /? r -f c (r) ] 

Todavia, 

a -f ^r + c(r) = a + /? r 4- c (R), 

(12) Quando as unidades de oonsumo tem curvas de Engel quadrdticas, em 
srelagao a urn. determinado bem, a medida Mv, da qual a demanda co- 

letiva desse bem depende linearmente, d a variancia. Quando as cur- 
vas de Engel de um bem sao semilogaritmicas a medida Mv oorres- 

pondente e o indice logr-logr. Uma analise do relacionamento entre 
a distribuigao de renda e a demanda coletiva de alimentos em cidades 
brasileiras, quando as curvas de Engel desse bem sao quadraticas, e 
feita em Adriado BIAS [2]. A demanda coletiva de bens importados, 
com curvas de Engel individuals supostas quadraticas, e estudada em 
FORTUNE [4], pp. 257-66. A demanda coletiva de alimentos nos EUA 
e estudada sob a suposiqao de curvas de Engel semilogaritmicas para 
os alimentos, em Bias [3], 
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Entao, 

MV(R) = c(R) — c(r) — MC(R). C.Q.D. 

Uma consequencia imediata da Proposiqao II e que nao ha 

efeito distribucional quando as curvas de Engel sendo somadas 

sao retas paralelas. Neste caso c(r) e nulo para todos os indivi- 

duos, entao 

Me(R) = 0, 

e a quantidade media demandada no mercado e 

q = a + b. r, 

onde b e uma constante real, igual para todas as unidades de con- 
sumo. Por outro lado, a medida MC(R) so e identica a zero se c(r) 

for identico a zero. Isso equivale a dizer que a condiqao necessa- 

ria e suficiente para que a demanda de mercado de um bem seja 

independente da distribuiqao de renda consiste em que as curvas 

de Engel desse bem sejam retas e paralelas(13) 

3.2. A Propensao Marginal Coletiva a Consumir 

Uma caracteristica importante de nosso modelo decorre de 

que ele permite definir uma propensao marginal coletiva a con- 

sumir um bem mais geral que as definiqoes usuais. Tradicional- 

mente, ao definir a propensao coletiva a consumir um bem, assu- 

me-se que os incrementos de renda sao tais que manter.i cons- 

tante a distribuiqao. Por exemplo, se o aumento na renda de cada 
consumidor for propoircional ao valor inicial, pode-se dizer que a 

distribuiqao permaneceu constante. Ao definir a propensao mar- 

ginal a consumir do mercado de um bem, especificou-se que os 

incrementos de renda individual devem ser tais que a medida Mv 

permaneqa constante. Dessa forma, nossa definiqao e muito mais 

geral que a tradicional porque, em vez de estabelecer uma torma 

unica de distribuir a renda adicional, so requer que esta seja dis- 

tribuida em qualquer uma do numero infinite de maneiras dife- 

rentes de distribuir uma renda adicional satisfazendo a equacao 

(13) Essa condiQao foi j£ havia sido provada anteriormente no memordvel 
trabalho de NATAF [7], pp. 69-70. 
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m 
2 

i — 1 
V (n) — VH r) dr; — 0 

A propensao marginal coletiva a consumir o bem torna-se entao 

Bq 

dr 

0 [q* + MV(R)] 

9r 

MV(R) = const. 

(12) 

3r 

MV(R) = const. 

Pode-se entao observar que a propensao marginal coletiva a 
consumir um bem e igual a propensao marginal a consumir da 

unidade de consumo tipica. 

3.3. Elasticidade-renda da Demanda de Mercado 

A elasticidade-renda da demanda de mercado e de uso genera- 

lizado em trabalhos teoricos e empirico® em economia. Ha, in- 

clusive, muitos trabalhos que procuram estimar um valor para a 

elasticidade-renda das curvas de Engel individuais e logo o apli- 
cam como o valor da elasticidade-renda da demanda de mercado. 

interessante, entao, investigar a rela^ao entre a elasticidade- 

renda da demanda de mercado e as elasticidades-renda das curvas 

de Engel correspondentes. 

Ao definir a elasticidade-renda da demanda de mercado, uti- 

lizar-se-a uma propriedade de nosso modelo de agrega9ao segun- 

do a qual o efeito renda media e separavel do efeito distribuiqao 

de renda. A elasticidade-renda da demanda de mercado e defini- 

da como a razao entre o aumento relative na quantidade deman- 
dada e um aumento relativo infinitesimal da renda media, quan- 

do a renda adicional e distribuida de forma a manter constante o 

efeito distribucional. Analiticamente a elasticidade-renda da de- 

manda de mercado e expressa por 

E - (r,Mv) = 

q 

r dq 3 q* r 
— —— =  — (13) 

q MV(R) = const. 3r q 
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Considerando que a elasticidade-renda da demanda da uni- 

dade de consumo tipica e 

d q* 
E (r) = — 4 

q* 0r 

(14) 

a expressao (13) pode ser reescrita como 

E- ( r, Mv) 

q 

= E (r) 

q 

Mv = Const. 

q 

(15) 

A expressao (15) apresenta a relaqao existente entre a elas- 

ticidade-renda da fungao demanda do consumidor tipico e a elas- 

ticidade-renda da demanda coletiva. 

A elasticidade-renda da demanda de mercado depende, por- 

tanto, do valor de Mv(R), embora este permane<;a constante ao 

incrementar a renda de forma a satisfazer a definiqao da elastici- 

dade-renda de demanda de mercado. Mais precisamente, a elasti- 

cidade-renda da demanda coletiva e uma funqao monotonica do 

valor de My, conforme a proposiqao que segue. 

Proposigao III: O valor absolute da elasticidade-renda da 

demanda de mercado de um bem e uma fungao decrescen- 

te da medida 

Prova: Segundo (15), pode-se escrever 

3M, 
E - ( r, Mv) 

q SMy 

E 

Sendo as quantidades demanda q* e q sempre positivas, e q* 

independente de My, a expressao acima pode ser reescrita como 

3M, 
E — ( r, My) 

q 

Eq" 3 1 

0My q 
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a qual, em atenqao a expressao (10), se torna 

0M, 
E - ( r, Mv) 

q 

Eq^ 

(q* + Mv)
2 

C.D.Q. 

Como a expressao acima e sempre neg-ativa, a Proposi^ao III 

esta demonstrada. A Proposiqao III mostra que, ao tomar a elas- 

ticidade-renda da demanda coletiva como elasticidade-renda da 

demanda do consumidor tipico, esta-se em geral subestimando a 

elasticidade-renda da demanda coletiva dos bens nao inferiores. 

4. PRECOS E CONSISTENCIA NA agregaqao 

A segao anterior contem uma discussao detalhada do relacio- 

namento existente entre as fun^oes-demanda de unidades de con- 

sumo por um bem, a distribui^ao de renda entre as unidades de 
consumo e a demanda coletiva desse bem, na condiqao de pre^os 

constantes. Fixar os pregos e estudar os efeitos da variaqao da 

distribui^ao da renda e uma abordagem simetrica em relaqao a 

usual na economia neoclassica, que consiste em fixar a distribui- 

cjao de renda e observar os efeitos da variaqao dos preqos. Cada 

uma dessas abordagens e uma simplificaqao, visto que ambos, o 

vetor de pregos e a distribuiqao de renda, sao variaveis explana- 

torias da demanda coletiva. Aqueles interessados em estudar os 

efeitos da variaqao de pregos supoem constante a distribui(;ao da 

renda. Desde que ha interesse em enfatizar os efeitos da distri- 

bui^ao da renda na demanda coletiva, mantivemos os pre^os 
constantes, facilitando consequentemente a exposiqao. Agora, 

para completar a analise, nosso modelo e estendido para incluir o 

caso geral em que o vetor de preqos e a distribui^ao de renda se- 

jam simultaneamente variaveis. 

Relaxando a suposiqao D e mantendo as suposigoes A, B, e 

C, volta-se a representar a demanda de uma unidade de consu- 

mo i por um bem j como 

qj = ai (P) + Vj (rj, P) (3) 

i i 
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Somando as quantidades de um bem demandadas por cada uni- 

dade de consume, obtem-se a demanda coletiva total desse bem 

que, dividida pelo numero de unidades de consume, vem a ser 

q = a (P) +7 (R, P) (16) 

onde 

— 1 m 
V (R, P) — — ,2 V(ri, P) (17) 

m i=l 

A curva de demanda tipica e entao 

q — 7 (P) + y(r, P) (18) 

e a demanda da unidade de consumo tipica e 

q* — 7 (P) +v(7, P) (19) 

Raciocinando de forma analoga a quando se passou da expressao 

(8) para (9), pode-se escrever 

q = q (7, Mv, P) i= 7 (P) + v (7,P) + [v(R,P) - 

- v(7,P)] i= q* + MV(R,P) (20) 

onde 

Mv (R, P) = 7(R, P) - y(7, P) (21) 

e uma medida de distribuigao da renda e expressa o efeito distri- 

buckmal sobre o nivel de demanda media, ou seja, de quando a 

demanda coletiva media difere da demanda da unidade de con- 

sumo tipica. 

Cabe notar que o valor da medida Mv(R, P) pode mudar 
quando a distribuiqao de renda monetaria R e mantida constante, 

mas o vetor de preqos varia. Isso nao deve causar surpresa pois, 

nestas condigoes, a distribuigao da renda real esta variando. En- 

tao, esta dentro de nossas expectativas que tanto a quantidade 

demandada pela unidade de consumo tipica q* e a quantidade 

demandada media q variem, e o fagam em quantidades diferen- 
tes, fazendo variar o valor da medida Mv(R, P). 
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5. SISTEMAS DE DEMANDA 

As se^oes anteriores apresentam uma soluqao para o proble- 

ma da agregagao das fun<;6es-demanda individuais de bem para 

qualquer bem isolado. Abordar-se-a agora o problema de agre- 
gar fun<;oes de demanda que sao parte integrante de um sistema 

de equaqoes de demanda. 

Considere-se o sistema de funqoes de demanda individuais 

w 

qu — a ij(P) + bj(P) ri + 2^ 
t——1 

gtj(P) VtCrj, P), 

(i = 1, m) 

(j = 1, n); w ^ n 

onde o subscrito i individualiza uma unidade de consumo, o 
subscrito j refere-se a um bem homogeneo, os aij 's, bj 's e gtj 's 

sao funqoes reais do vetor P e os Vt 's sao funqoes reais linear- 

mente independentes entre si, e tern como variaveis as rendas 
exauraram as rendas torna-se 

Se o sistema (22) inclui todos os bens e serviqos (poupanqa 
sendo considerada um bem), a condiqao para que os dispendios 
exauram as rendas torna-se. 

1 rr: 2 p^P), (23 a) 

e sem relevante perda de generalidade, pode-se tambem esta- 

belecer 

0=2 pj.ayCP), (23b) 

j=l 

0=2 ^(PJ.pj (t = 1, ., w) (23c) 
j=l j 
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Se o sistema de microdeniiandas (22) satisfaz a condi^o de 
dispendio exaurindo a renda, expressa por (23), a soma das de- 

mandas individuais de cada bem gera demandas coletivas de ca- 

da bem que tambem respeitam a restriqao (23), e o dispendio 
agregado, se a poupanqa for considerada um bem, exattre a ren- 

da monetaria agregada. 

- ■ r ' 

O sistema de fungoes-demanda coletivas correspondente ao 

sistema de demandas individuais (22) e 

— — _ w —. 
qj = a, (P) r -f- S gtj (P) vt ( r,P ) -f 

t=l 

w 
2 gtj (P). Mv (R,P) (24) 

t=l t 

onde oada Mv (R, P) e uma diferente medida da distribuigao R. 
t 

Cada combinagao linear de medidas Mv (R, P) e por si mesma uma 
t 

medida Mv da distribuigao R e, portanto, a demanda coletiva de 

cada bem depende de uma determinada medida que Ihe e especi- 
fica. Entretanto, desde que cada uma dessas medidas especificas 

seja uma combinagao linear de w medidas linearmente indepen- 
dentes, todo o sistema de equagoes de demanda coletiva esta com- 

pletamente determinado pelo vetor de pregois e por apenas w ^ n 
medidas Mv da distribuigao R. 

t 

No caso particular em que o sistema de fungoes-demanda in- 

dividuais e construido com w = 1, tem-se 

(i = 1, . •, m) 

qi = at (P) -|- bj(P) Tj, 

+ gj(P)v(ri,P) 

(j = 1, n) (251 
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e o sistema de funqoes-demanda coletiva e 

qj - ^(P) + b, (P)7+ -,■(?)v(7,p) + 

+ gj(P)Mv(R, P) (26) 

que determina as quantidades demandadas de todos os bens, uma 

vez conhecidos os valores das variaveis P, r e Mv(14). 

6. CONCLUSAO 

No modelo de agregaqao desenvolvido a funga© demanda de 

mercado de cada bem e igual a fungao demanda de um consumi- 
dor tipico a qual se adiciona um desvio causado peloi efeito distri- 

bucional das distribuigoes de renda nao igualitarias. O desvio da 

quantidade demandada e express© pela medida da distribuigao 
pessoal da renda MY e a familia de distribuigoes que tern o mesmo 

valor dessa medida gera efeito distribucional igual. Dessa for- 

ma, ao conhecer a fungao-demanda de um bem da unidade de 

consume tipica, o vetor de pregos e as medidas renda media e Mv 

da distribuigao de renda, pode-se determinar a fungao-demanda 
coletiva desse bem, embora nao se tenha outra informagao sobre 

a distribuigao que essas duas medidas. 

Por outro lado, observa-se que a nao inclusao de Mv na equa- 

gao de demanda coletiva de um bem implica que essa demanda 

nao e compativel com as demandas individuals desse bem, ou 
entao suas demandas individuais sao lineares em relagao as ren- 

das individuais e sua demanda coletiva linear em relagao a ren- 

da agregada. 

(14) Se particularizarmos ainda mais o sistema (25), fazendo a. — (P) — 
j 

— 0 para todo i e todo j, entao temos 

(1 — 1 m) 
q. — b. (P) ri_|_g.(P)V(ri,P) (27) 

J 
(j = 1, ... n) 

cuja agregagao foi objeto de estudo por Muellbauer, e que o consi- 
derou como o mais generalizado sistema no qual a agregaqao e pos- 
sivel. Veja Muellbauer [6], p. 530. 
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Distribuindo entre o conjunto de unidades de consumo uma 

renda adicional, de forma a manter constante o efeito distribu- 

cional, definiu-se uma propensao coletiva marginal a consumir 

que depende so do vetor de preqos e do nivel de renda por unida- 

de de consumo, ou seja, independe dos aspectos distribucionais da 

renda. 

Por outro lado, nao se pode definir, com correqao, uma pro- 

pensao marginal coletiva a consumir, se nao se fizer restriqao so- 

bre a forma como a renda adicional e distribuida, porque, como 
demonstrado, quando a medida Mv muda de valor ao se passar de 

uma distribuigao de renda para outra, mesmo os pregos sendo 

constantes, a variagao da quantidade coletiva media demandada 

nao se deve so a variagao da renda media, mas tambem a variagao 

de Mv. 

Igualmente, a mesma restriqao de distribuir renda adicional 

mantendo constante o efeito distribuigao permite uma definigao 

de elasticidade-renda de demanda coletiva com mais generalidade 

que as definigoes usuais. Mas essa elasticidade difere da elastici- 

dade-renda da demanda do consumidor tipicoi em virtude do 
efeito distribucional. Como o modelo desenvolvido determina o 

efeito distribucional, torna-se possivel estimar a elasticidade-ren- 

da da demanda coletiva usando a elasticidade-renda da demanda 
do consumidor tipico, corrigindo-a para levar em conta o efeito 

distribucional. 

Uma suposigao padrao dos estudos empiricos de comporta- 

mento do consumidor e no sentido de que as fungoes-demanda se- 

jam iguais para todas as unidades de consumo. Como este e um 

caso particular de uma suposigao menos restritiva sobre o com- 

portamento das unidades de consumo com base na qual se dedu- 
ziu a expressao analitica geral da demanda coletiva, observa-se 

que a expressao (24) pode ser usada para obter estimativas de 
fungoes-demanda coletivas de estudos empiricos voltados para a 

estimagao de fungoes-demanda individuals. 

O modelo de agregagao desenvolvido nao so permite derivar 
fungoes-demanda coletivas, conhecendo a fungao-demanda da 

unidade de consumo tipica e o valor da medida Mv. Estabelecen- 
do uma ponte entre uma micro e uma macrofungao de demanda, 

permite estimar fungoes de demanda individuals a partir de da- 
dos agregados de quantidades demandas e distribuigao de renda. 
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£ importante observar que a inclusao da variavel distribui- 

qao da renda na expressao de funqao demanda coletiva atraves da 
medida My permite a formulaqao de modelos econometricos ma- 

croeconomicos conceitualmente roais corretos, por contarem com 

uma variavel teoricamente imprescindivel. De fato, nos cursos 

elementares de Econometria, se aprende que deixar de lado varia- 

veis explicativas na equaqao que determina uma variavel depen- 

dente implica obter estimaqoes viesadas dos coeficientes das va- 
riaveis explicativas que sao mantidas na equa^ao. Coimo a de- 

manda coletiva e uma funqao linear da variavel Mv, alem de fun- 

qao tambem da renda media e do vetor de preqos, nao usar Mv 

como variavel conduz a obtenqao de estimaqoes viesadas de todos 
cis outros coeficientes(15). 
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