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Minha forma^ao 

Minha dedicagao a economia e ao desenvolvimento de uma carreira academica nao foi 

uma decisao resultante de uma longa predisposigao nessa dire9ao. Quando me inscrevi no 

concurso vestibular nao sabia exatamente no que estava me metendo. Naquela epoca, 

poucas pessoas na minha idade tinham uma noqao exata das funqoes do economista. As 

carreiras de maior prestfgio eram medicina e engenharia. Economia era uma area nova, 

bem diferente daquilo que a maioria das pessoas costumava fazer. A Faculdade de 

Economia da USE, na epoca, era talvez uma das melhores do Brasil em metodos 

quantitativos. O professor catedratico era o Luiz de Freitas Bueno, e fui aluno do professor 

Ikeda, que foi escolhido como professor homenageado. Era um curso muito bom em 

estatistica e econometria. Nao havia macroeconomia, como a gente conhece hoje. O que 

existia era um curso de moeda e bancos. Uma outra area forte era a de historia economica, 

liderada pela professora Alice Canabrava, que formou uma escola significativa, deixando 

discfpulos ate os dias de hoje. Em microeconomia tfnhamos o professor Carvalho, que 

possuia uma didatica muito boa. 

O IPE veio, de certa forma, satisfazer as expectativas que eu havia formado com relagao 

ao curso de graduagao. Na pos-graduagao, eu senti um interesse muito grande por parte de 

metis colegas, diferentemente do que ocorria na graduagao. Havia professores estrangeiros 

que trabalhavam em conjunto com os professores brasileiros na organizagao do curso. 

Dentre eles, posso citar o professor Sahota, em econometria; e o professor Maneschi, em 

finanqas publicas. Dos professores brasileiros, devo mencionar o Affonso Celso Pastore, 

em econometria, e a Beth Mindlin, que introduziu o Ackley. Com isso tomamos um primeiro 

contato com o que era realmente a macroeconomia. Os cursos de Teoria de Preqos eram 

dados pelo Carvalho. Se nao me engano, o Werner Baer tambem chegou a dar alguns cursos. 

§ Professor Titular do Departamento dc Economia da FEA-USP. 
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O programa era bastante pesado, principalmente quando comparado com o curso de 

graduaqao. Eu diria que essa dicotomia que existe ainda hoje entre a graduaqao e a pos- 

graduaqao pode ser aplicada tambem aquela epoca. Quero me referir especificamente ao 

grande salto de exigencias e nivel de abordagem na passagem da graduaqao para a pos- 

graduagao. 

A minha principal motivagao em fazer o curso do IPE foi a possibilidade de concorrer a 

uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Naquela epoca, o unico curso que concedia o 

mestrado era a FGV, no Rio de Janeiro. O men objetivo era tazer o mestiado no exteiioi. Eu 

ainda nao tinha interesse de seguir carreira academica. O men objetivo era trabalhar na 

iniciativa privada. Eu nao me sentia motivado em atuar como professor, nao me sentia 

ainda suficientemente confiante para assumir tal posigao. O fato de na epoca nao ter ainda 

me decidido a seguir uma carreira academica acabou representando um custo muito alto 

para mim. Em primeiro lugar, por eu nao ter-me candidatado a uma posigao na piopria 

faculdade e, em segundo lugar, tambem pelo fato de nao ter-me empenhado em me 

candidatar a uma vaga em uma universidade de maior prestigio do que a universidade de 

Vanderbilt, a qual mantinha, na ocasiao, uma relagao estreita com o IPE. 

Minha ideia era ficar fora no maximo 18 meses e voltar para atuar na iniciativa privada. 

Eu nao tinha interesse em entrar para o doutorado. No entanto, apos 12 meses, eu ja havia 

completado boa parte dos requisites necessarios para fazer o PhD. Foi entao que resolvi 

seguir o programa de doutoramento. 

Influencias intelectuais 

Desde a epoca da graduagao, sempre tive um grande interesse em teoria economica, 

principalmente em microeconomia. O professor Georgescu-Roegen foi a pessoa que mais 

me influenciou, tanto como professor como, e principalmente, como autor. Ele realmente 

teve um impacto desproporcional dentro do departamento de economia de Vanderbilt. 

Georgescu questiona o mainstream porque ele sempre teve uma preocupagao muito grande 

em analisar os fundamentos. Eu acho que um dos trabalhos mais interessantes do Georgescu 

e justamente aquele em que ele faz uma cntica a fungao de produgao neoclassica. Ele nao e 

propriamente agressivo em relagao a Teoria Neoclassica. Ele nao se insurge contra as 

regras e os metodos da Teoria Neoclassica. O que ele faz e discutir os fundamentos que sao 

utilizados, talvez de forma inadequada, pelo mainstream. Ele questiona seriamente o 

tratamento do tempo na fungao de produgao. Ele procura fazer uma distingao clara entre os 

insumos que sao transformados no processo de produgao e os agentes do processo de 

produgao, que sao o trabalho e o capital. Ou seja, capital e trabalho nao sao transformados 
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no processo, eles nao sao incorporados ao produto final. Eles sao agentes do processo 

atuando sobre os insumos que sao transformados em produto final. Portanto, a forma de 

voce tratar analiticamente a participaqao daqueles elementos deve ser totalmente diferente 

do tratamento analitico que voce deve dar a participagao dos fatores de produgao que sao 

transformados no processo e, para isso, o tempo deve ser considerado de forma explicita. 

Eu acho que esse foi um trabalho fundamental do Georgescu e que nao recebeu o devido 

reconhecimento. Ele apresentou um resumo desse trabalho, em 1969, numa reuniao da 

American Economic Association, sendo a versao completa publicada em 1971 como 

capitulo de um livro importante - The Entropy Law and Economic Process, 

No imcio da decada de 70 tinhamos alguns outros professores importantes em Vanderbilt. 

Dentre eles posso citar o Fred Westfield e o Nichols, que e uma pessoa muito conhecida. 

No entanto, o Georgescu era uma pessoa que se impunha em relagao aos demais pelo seu 

prestigio academico e por sua personalidade. Minha visao da teoria economica foi muito 

influenciada por ele. Meu principal programa de pesquisa, ate os dias de hoje, tern sido 

fortemente influenciado por ele. 

Foi a partir da leitura de dois de seus artigos que tomei conhecimento de uma cntica que 

ele fazia a Teoria Convencional da Utilidade, no sentido de que a existencia de uma funqao 

utilidade constituia-se numa restrigao muito forte, em alguns casos uma restriqao muito 

pouco razoavel, como fundamento da Teoria da Escolha. Nesses dois artigos1 ele argumenta 

que a existencia de uma fun9ao utilidade teria que ser assumida implicando considerar as 

necessidades dos agentes economicos redutiveis a um denominador comum. Em realidade, 

a no^ao de utilidade acabaria por encobrir as motivagbes primarias de comportamento dos 

agentes economicos. Isto representou, para mim, uma visao totalmente diferente a respeito 

dos fundamentos da Teoria da Escolha. O Georgescu defendia tambem a ideia de que 

Menger nao deveria ser considerado um precursor da Teoria de Utilidade, pois sua teoria 

era radicalmente diferente das teorias de Jevons e Walras, Menger, segundo Georgescu, 

pensava em uma Teoria da Escolha nao em termos da existencia de uma coisa que poderia 

ser chamada de utilidade, mas sim considerando necessidades irredutiveis as quais o agente 

estaria sujeito. O artigo "utilility" que e um survey muito grande, muito extenso do 

Georgescu sobre a Teoria da Utilidade comega desde os gregos e tenta encontrar alguns 

fundamentos da Teoria de Utilidade ja a partir do Aristoteles. Ele formulou, como desafio, 

que a analise da escolha talvez devesse partir da possibilidade da existencia de 

necessidades irredutiveis e nao de uma nogao abstrata como a de utilidade. 

1 "Choice Expectation and Measurability"((?nm"^/7v Journal of Economics, 1954) e "Utility" (Enciclopcdia of Social 
Sciences, 1968). 
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Com vinte e poucos anos, eu achei que esse desafio do Georgescu poderia ser men tema 

de tese. Mais tarde percebi que foi uma demonstragao de imaturidade. Cometi dois erros 

que muitas vezes sao cometidos por pessoas nessa fase da vida. O primeiro deles e querer 

fazer, na tese de doutoramento, o trabalho mais importante da vida. O segundo e querer 

abordar um tema acima das suas possibilidades tecnicas. Na epoca, eu nao estava em 

condigoes de abordar um tema como este. Mas, curiosamente, o Georgescu aceitou me 

orientar e jamais me desestimulou. No entanto, ele possuia uma personalidade um tanto 

diffcil para acomodar a atividade de orientagao. Creio que o Ibraim Eris foi o unico a 

concluir uma tese com o Georgescu. Depois de algum tempo percebi que nao seria uma 

deliberagao sabia prosseguir na tentativa de desenvolver esse tema, naquele momento. 

Entao tomei a decisao de voltar para o Brasil, mesmo nao tendo ainda um outro tema de 

tese para desenvolver. Eu ja havia passado no qualifying e so me restava a tese, o que nao 

era pouco, como estava entao percebendo. 

Pesquisa aplicada 

Ao voltar ao Brasil, engajei-me na FIFE e, algum tempo depois, na FEA-USP Para isso, 

recebi todo o apoio do Affonso Celso Pastore, que era o principal executive da FIFE. Na 

FEA-USP eu ajudei o Guilherme Dias no programa de mestrado com especializagao em 

bancos de desenvolvimento. Fui obrigado a me aprofundar em analise custo-beneffcio, que 

eu nunca havia estudado. Assim, de forma quase fortuita, acabei por enveredar por uma 

linha de pesquisa que, para mim, foi importante por muitos anos e que era representada 

pela analise de projetos. Eu tive, na verdade, muita sorte em me envolver com essa area 

porque o infcio dos anos 70 foi talvez um dos penodos mais gloriosos do desenvolvimento 

da Teoria da Analise Custo-Beneficio. Havia autores desenvolvendo trabalhos importantes 

nessa area, como o Harberger e outros membros da escola de Chicago, como o Sjaastad. 

Nesta epoca comegaram a sair os primeiros manuais importantes sobre elaboragao de 

projetos: o manual da OCDE, que incliua o volume de Little e Mirrless sobre analise 

social de projetos, e o manual da UNIDO. Alguns anos depois, em 1975, foi publicado o 

livro de Squire e Van Der Tak. Mesmo no Brasil havia pessoas que estudavam esses 

assuntos. Eu poderia destacar o Edmar Bacha, que produziu trabalhos importantes. Posso 

citar um artigo sen em co-autoria com o Lance Taylor, que saiu no Quarterly Journal of 

Economics, em 1971. Foi um artigo que teve grande impacto. O professor De Faro publicou 

um livro sobre engenharia economica que usavamos no curso. Havia ainda o Claudio 

Contador, que escreveu um importante livro de texto sobre a avaliagao social de projetos. 
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Os grandes bancos de desenvolvimento, principalmente o BID e o Banco Mundial, 

passaram a formar grupos de estudo sobre metodologia de analise custo-beneficio. Havia 

grupos envolvidos no estudo de metodologias genericas e, principalmente, grupos de estudo 

preocupados em analisar a aplica^ao da metodologia de avaliagao custo-beneffcio para o 

estudo de problemas especificos como, por exemplo, avaliagao de projetos de estradas, 

projetos de saude. O Cristovao Buarque trabalhava com o BID e participava desses grupos 

de estudo. Mais tarde ele tambem escreveu um livro sobre o assunto. Realizavam-se 

simposios internacionais e ja comeqava o desenvolvimento de cursos de mestrado pleno 

com especializagao em bancos de desenvolvimento, financiados pelo BID. Foi um periodo 

glorioso de desenvolvimento desta area e eu tive muita sorte de me envolver com essa 

linha de pesquisa, que me prendeu por muitos anos. 

Eu nao havia abandonado a ideia de obter o PhD nos Estados Unidos. O meu 

envolvimento com essa area de pesquisa acabou me estimulando a escolher um tema na 

area de analise custo-beneffcio. Eu estava muito insatisfeito com a dicotomia entre analise 

privada e social. Eu achava que essa dicotomia estava colocada de forma muito imprecisa 

na literatura economica. Na tese, defendida em Vanderbilt em 1976, desenvolvi a ideia de 

que voce nao deveria se restringir a essa dicotomia entre analise privada e social. A 

definigao da metodologia de calculo dos pregos sombra de bens e services deveria partir 

de uma defini^ao muito clara do ponto de vista de analise. Em minha tese eu procurei 

mostrar que a metodologia para calcular os preqos sombra de bens e serviqos como capital, 

mao-de-obra, divisas e bens intermediarios poderia nos levar a resultados diferentes se o 

projeto fosse avaliado, por exemplo, do ponto de vista de uma entidade nacional ou sob a 

otica de uma entidade internacional. Ou seja, a existencia de externalidades do pafs em que 

seria realizado o projeto com relagao a outros pafses poderia implicar a necessidade de 

um ajuste no calculo desses pregos. Por exemplo, se um determinado projeto implantado 

no Brasil fosse avaliado pelo BNDES e pelo BID poderia haver resultados diferentes, 

pois, do ponto de vista do BID, voce teria que incorporar as possfveis externalidades que o 

projeto poderia causar com relaqao a outros pafses, que nao interessariam em uma analise 

feita do ponto de vista do pafs. Minha tese foi uma tentativa de especificaqao da 

metodologia de ajuste dos pregos sombra dos principais elementos que entram na avaliaqao 

de um projeto do ponto de vista nacional e do ponto de vista internacional. Havendo uma 

discrepancia no resultado da avalia^ao do ponto de vista nacional e internacional, a 

entidade internacional deveria, eventualmente, estabelecer um esquema de compensa^ao 

pelas externalidades positivas ou negativas. Cheguei a propor, inclusive, mecanismos de 

compensaqao. As entidades internacionais poderiam adotar mecanismos de financiamento 
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mais favoraveis para os paises que gerassem externalidades positivas. Poder-se-ia, 

inclusive, incorporar pesos redistributivos, pois era uma preocupaqao muito grande dos 

bancos internacionais privilegiar projetos implantados em paises menos desenvolvidos. O 

Brasil, que era considerado um pais relativamente mais desenvolvido do que a Bolivia, 

por exemplo, deveria receber financiamentos em condiqoes menos favoraveis. 

Naquela epoca ainda nao havia a obsessao que ha hoje com relaqao as publicaqoes. Eu 

nao live nenhuma preocupaqao em tirar um artigo importante a partir dos capitulos centrais 

da tese. Isso nunca passou pela minha cabeqa. A unica coisa que fiz foi traduzir para o 

portugues um apendice da tese e publica-lo na Revista Estudos Econdmicos, em 1976, 

sobre a definiqao desses esquemas compensatorios. Eu nao tive qualquer preocupaqao em 

pegar o capftulo central e tentar publica-lo em uma revista internacional. O meu 

envolvimento com a area de analise custo-beneficio inclufa ministrar cursos na pos- 

graduaqao, na graduaqao e cursos para executives. Eu ia ao Rio de Janeiro dar cursos na 

FUNCEX e orientava teses em analise de custo-beneficio. Eu me tornei coordenador do 

programa de mestrado com especializaqao em bancos de desenvolvimento. No ambito do 

convenio da PIPE com o BID, escrevi um texto sobre aspectos especificos da analise 

custo-beneficio que, posteriormente, foi publicado como livro. 

Nessa ocasiao empenhei-me, fundamentalmente, em pesquisas sobre temas relacionados 

com economia aplicada. Em 1985 publiquei um artigo na Revista Brasileira de Economia 

tratando#do custo domestico das exportaqoes. Posteriormente, fiz uma pesquisa contratada 

pelo IPEA tambem sobre o custo das exportaqoes brasileiras com dados mais atualizados. 

Essa pesquisa foi feita junto com o Eli Pelin, sendo que nos publicamos um artigo na PPE 

contendo seus principais resultados. Participei tambem de algumas pesquisas com o 

professor Campino na area de nutriqao, sempre cuidando da parte de avaliaqao econdmica 

desses programas. Depois eu participei de alguns projetos de pesquisa com o Guilherme 

Dias, Jose Juliano, Martone, Simao Silber e outros pesquisadores da PIPE. Em pesquisa 

aplicada trabalhei freqiientemente em equipe. Ja em pesquisa teorica meu trabalho foi, na 

maioria das vezes, individual. 

Relaqao com a pesquisa 

O ponto de partida e ter interesse por um algum assunto especifico para o qual voce 

imagina poder eventualmente trazer algum tipo de contribuiqao. A escolha do tema de tese 

e muito complicada. Eu tive muita dificuldade em escolher meu topico de doutoramento e 

menos dificuldade em escolher o tema da tese de livre docencia, que acabou sendo o que 



Moldau, J. H.: Dedicagao a pesquisa 653 

eu havia escolhido inicialmente como topico da tese de PhD. Quando voce tem autonomia 

de decidir o assunto de suas pesquisas, voce tem que procurar aquilo que o Paulo Yokota, 

que foi meu professor na faculdade, Lima vez mencionou aos alunos: "voce precisa achar 

um veio bom. Uma vez. encontrado am veio bom, voce tem tudo para ir para frente." E 

dificil achar um veio bom. Tem pessoas que nunca encontram. 

Ha um aforismo que pode ser eventualmente muito util para se compreender a questao 

da escolha de um tema interessante de pesquisa, que, se nao me engano, e devido ao Mario 

Henrique Simonsen. Uum resultado teorico ou e obvio on estd errado." On seja, quando 

voce encontra um resultado que agride o senso comum, voce tem razoes para desconfiar 

dele. Isso e uma coisa que deveria sempre chamar a nossa atenqao. No meu caso, ao ler um 

artigo do Sonnenschein de 1971, achei absolutamente estranha a sua tentativa de mostrar a 

possibilidade da existencia de funqoes de demanda sem fazer a hipotese de transitividade, 

bastando apenas fazer a hipotese de convexidade das preferencias. Desde o inicio 

aprendemos que uma hipotese crucial para a definiqao de uma fun^ao de demanda e a 

hipotese de transitividade. Entretanto, o resultado do Sonnenschein passou a ser aceito por 

diversos autores. Em funqao disso, eu fiz uma conjectura de que talvez a hipotese de 

convexidade implicasse uma forma, pelo menos mais branda, de transitividade, para entao 

tentar provar a existencia de funqoes de demanda sem uma hipotese explfcita de 

transitividade. Parece uma coisa simples, mas eu level anos trabalhando em cima disso ate 

que o trabalho estivesse em condiqoes de ser submetido a uma revista internacional. Em 

1996, ele acabou sendo publicado pela revista Journal of Mathematical Economics. Esse, 

portanto, e um exemplo de um tema de pesquisa que partiu da ideia de que voce deve 

desconfiar de resultados que ferem o senso comum. 

Teoria economica 

Minha tese de livre docencia foi uma tentativa de aceitar o desafio do Georgescu, ou 

seja, de elaborar um modelo de escolha a partir do reconhecimento da possibilidade de 

existencia de criterios irredutfveis como motivadores do comportamento dos agentes. Isso 

significava apresentar um modeio sem a hipotese de continuidade das preferencias que 

pode implicar a existencia de uma fungao utilidade. A tese foi defendida em 1986 e 

agraciada com o premio Haralambos Simeonidis no mesmo ano. Posteriormente, comecei 

a elaborar um artigo em cima do capitulo central da tese. Minha intengao era submete-lo a 

uma revista internacional. Essa tarefa acabou se revelando um verdadeiro projeto de 

pesquisa de muitos anos. Uma primeira versao do artigo eu apresentei, em 1987, na reuniao 

da Econometric Society. Foi somente em 1991 que cheguei a uma versao que pudesse ser 
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publicada. Fiquei em duvida sobre qual revista seria mais apropriada para publicaqao. 

Terminei por decidir-me ipelci Journal of Economic Theory, que e uma revista voltada para 

teoria pura. O artigo nao foi rejeitado, sendo que com poucas alteraqoes foi finalmente 

publicado em 1993. 

Atualmente estou procurando aplicar essa linha de pesquisa para o caso da firma. A 

ideia e olhar a Teoria da Firma como aplicagao da Teoria da Escolha. E uma tentativa de 

mostrar que, ao contrario do que acontece corriqueiramente, voce deveria enfatizar tambem 

hipoteses comportamentais que estariam por detras do comportamento dos tomadores de 

decisao. Estou elaborando um modelo que admite objetivos multiplos, de tal forma que a 

maioria dos modelos existentes poderiam eventualmente ser tornados como casos 

particulares. Tento tambem explorar a noqao de racionalidade limitada para mostrar que 

quando voce admite criterios multiplos voce pode eventualmente encontrar definiqoes mais 

precisas para conceitos utilizados, por exemplo, pelos behavioristas, que sao muito 

criticados pela apresentaqao daqueles de forma pouco rigorosa. 

Publica^ao 

s 
E preferfvel publicar no exterior. No comego, eu nao via isso de forma tao clara. Para 

atrair atengao e preciso publicar em uma revista boa, de primeira linha. Principalmente em 

teoria, e importante publicar no exterior porque, no Brasil, o publico e limitado. Alem 

disso ha pouca gente trabalhando em teoria no Brasil. A obsessao de publicar dois ou tres 

artigos por ano prejudica, muitas vezes, a possibilidade de se estudar e publicar artigos 

menos superficiais. Para publicar um trabalho significative em uma revista importante e 

necessario estar preparado para gastar muito tempo. O trabalho que estou desenvolvendo 

agora ja leva alguns anos, sem nenhuma garantia de que venha a ser bem-sucedido. Acho 

que sou meio improdutivo. Evidentemente, ha pessoas mais produtivas que publicam um 

artigo por ano em revistas importantes. Nos EUA, ha pessoas com menos de 40 anos e que 

ja publicaram mais de 40 artigos, mesmo admitindo que cada artigo nao seja uma coisa 

totalmente diferente dos demais. Mesmo assim trata-se de casos excepcionais. E)e qualquer 

forma, existe no EUA uma pressao maior do que aqui. Devido a longa espera ate que o 

artigo seja publicado, muitas vezes, quando o artigo sai, ele ja esta obsolete, principalmente 

quando se trata de um assunto que e muito debatido na literatura. Quando e um assunto mais 

proximo do tradicional, onde nao existe um dinamismo tao grande, o risco dele ficar 

obsolete e bem menor. Ela linhas de pesquisas que podem ser exploradas e que sao coisas 

ja mais antigas. Por exemplo, o tema da racionalidade limitada, que comegou a ser tratado 
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nos anos 50 pelo Simon, esta experimentando atualmente certo "revival" Outro tema muito 

debatido, hoje, e o dos bens publicos locals, que foi um assunto que comeqou tambem na 

decada de 50. 

Linhas de pesquisa 

Hoje em dia e diffcil abrir uma revista de teoria importante que nao tenha um artigo 

sobre Teoria dos logos. A Teoria dos Jogos permite entender questoes de estrategia, quer 

dizer, quando ha um numero limitado de agentes que poderiam adotar um comportamento 

em que as decisoes de um agente levam em conta as decisoes dos outros, em que cada um e 

obrigado a formular expectativas e hipoteses a respeito do comportamento de outros 

agentes. Ha muitas situagoes desse tipo. No caso de uma firma, por exemplo, quando se 

trata de determinar o preqo interno, ou seja, o preqo de transferencia de um insumo de uma 

determinada divisao para outra, nos deparamos com um caso de comportamento estrategico 

entre os executivos das duas divisoes. Existe a tentativa de tratar situaqoes desse tipo por 

meio da Teoria dos Jogos, embora, segundo autores como o Radner, essas tentativas nao 

tenham sido muito bem-sucedidas. Existem muitos problemas teoricos que ainda nao foram 

resolvidos na Teoria dos Jogos. Freqiientemente sao feitas hipoteses para viabilizar certas 

demonstraqoes que determinados autores consideram muito fortes como, por exemplo, a 

hipotese de que cada jogador julga racional o comportamento do oponente. Isto pode 

explicar, em parte, por que a teoria dos jogos tern atrafdo o interesse de tantos autores. 

Uma outra linha de pesquisa importante diz respeito a assimetria das informaqoes. Ha 

alguns trabalhos, por exemplo, que usam informaqoes assimetricas para explicar o 

desemprego. Foram desenvolvidos tambem diversos modelos de agente principal para 

explicar, por exemplo, a relaqao entre gerentes e proprietarios de firmas e entre acionistas 

e gerentes. Neste caso, trata-se de um caso tipico de agente principal em que o acionista 

poderia induzir o gerente a atingir resultados que maximizem a sua funqao objetivo. 

Finalmente, existem trabalhos que tern a sua origem em papers basicos publicados ha 

mais de quarenta anos. Ainda hoje e possfvel encontrar muitos artigos tratando do teorema 

de Arrow, discutindo formas de resolver o teorema da impossibilidade. A propria Teoria 

dos Jogos fez com que ganhassem novamente proeminencia coisas do seculo passado, como 

o modelo de Cournot. Ha trabalhos sobre esse modelo que utilizam as novas tecnicas de 

Teoria dos Jogos. Eu tenho uma certa preferencia para tratar assuntos basicos. E diffcil em 

teoria economica voce poder afirmar que determinado assunto esteja liquidado. Ha muitos 
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assuntos que talvez pouca gente se interesse em estudar hoje porque se considera que 

estejam ja resolvidos. Em certo sentido, seria uma coisa desestimulante imaginar-se que 

nao haveria a possibilidade de progredir em diregao a resolugao de novas questoes, a 

partir da solugao definitiva de problemas ja formulados. De certa forma, este tipo de 

evoluqao acontece. No entanto, creio que existem assuntos basicos que ainda nao estao 

totalmente resolvidos. No caso dos modelos basicos de escolha e da firma, por exemplo, 

ha algumas hipoteses que poderiam ^er relaxadas ou que poderiam ser tratadas de outra 

forma. 
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1) p. 246, I3 linha, onde se le: 

"where x.and z. are exogenous variables and E{u###Xq xv x2, zr z2)=0 and 

E{y[###xQixvx2y z# zr z2)=0." 

leia-se: 

"where x. and z . are exogenous variables andE(wv | x0) xJ, x2, z0, zr z2)=0 and 

E{r]x\x0,xl,x2, Zg, zr z2)=0." 

2) p. 146, 12a linha, onde se le: 

"Suppose that ###. (/=0,1,2) have cumulative distribution function" 

leia-se: 

"Suppose that r|. (7=0,1,2) have cumulative distribution function" 

3) p. 246, 16a linha, onde se le: 

"Then, it can be shown that 

Prob(£s < z,Y,) = Prob(I =s) = 
exp( z,Y,) 

I, exp( zrfj ) 

Thus, the distribution function of ### is given by 

F = Prob(es<e) = Prob Max I, - P v 
7=0,1,2 />,V 

LV 

< e 
exp( e ) 

exp(^) + ^ exp( " 

y =0.l ,2 7*A 



leia-se: 

Then, it can be shown that 

Probf 8, < z.y,) = Probf I = s)= eXpf Z'Y') 

I/expf ZjJ,) 

Thus, the distribution function of £ is given by 

\ 
expf £) 

Fs = Probf £s < £) = Prob Max /■ - Tv <£ 
l=0.\,2 j*s expf £ j ^ expf zfij) 

v J /=0,1,2 ,/V-v 

4) p. 247, 3a e 4a linhas, onde se le: 

"where the dependent variable ws is observed if and only if the category s is being 

chosen, i.e., ###s < z ###. Consider the following transformation to normality" 

leia-se: 

"where the dependent variable ws is observed if and only if the category s is being 

chosen, i.e., £s < z j. Consider the following transformation to normality:" 

5) p. 247 5a linha, onde se le: 

"where ###(###) is the distribution function of the standard normal, 

leia-se: 

"where O(-) is the distribution function of the standard normal." 

6) p. 247, 7a linha, onde se le: 

"The condition ### < z ### ### ### ###s
;K < Jjz ### ), and if u is normal distributed 

we have that," 

leia-se: 

"The condition £s < z y « £ < Js(zsys), and if a is normal distributed we have that," 



7) p. 247. 1 la linha, onde se le: 

"where ### is the density function of the standard normal, ###2=Var(us), and ###s is the 

correlation coefficient between u and ### " 
s s 

leia-se: 

"where (j) is the density function of the standard normal, as
2 =Var(ws), and ps is the 

correlation coefficient between u and £ " 
s s 

8) p. 247 14a linha, onde se le: 

"can be estimated by ordinary least squares after substituting the estimated values of 

###s from the multinomial logit model where / is regressed on zv by maximum 

likelihood." 

leia-se: 

"can be estimated by ordinary least squares after substituting the estimated values of y, 

from the multinomial logit model where 1 is regressed on zs by maximum likelihood." 

9) p. 259, 16a linha, onde se le: 

"experience, i.e., it is expected a positive coefficient for ###] and negative for ###2. 

Besides" 

leia-se: 

"experience, i.e., it is expected a positive coefficient for (3, and negative for (3^. Besides" 

10) p. 264, 5a linha, onde se le: 

u - 0.101-0.00266 age+0.00266 educ-0.00171 ecluc 

= 0.101 -0.00266 age+ 0.00095 educ 

leia-se: 

"= 0.101 -0.00266 age+0.00266 educ 0.00171 educ 

= 0.101 0.00266 age +0.00095 educ" 


