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Resumo: Este trabalho apresenta uma análise da literatura 

recente que examina fatores que influenciam os tempos de 

voo no Brasil, com atenção especial ao impacto das 

implementações de uma nova tecnologia, a Navegação 

Baseada em Performance (Performance Based Navigation – 

PBN). Os procedimentos PBN começaram a ser 

implementados no espaço aéreo brasileiro em 2009 e 

representam um novo conceito de navegação aérea, com uso 

de satélites, que cria rotas de voo 3D, mais curtas e precisas, 

possivelmente reduzindo as distâncias voadas e 

consequentemente o tempo dos voos e atrasos. O tempo dos 

voos depende de diversos fatores, como o tamanho e 

complexidade dos aeroportos de origem e destino, as 

condições meteorológicas, os modelos das aeronaves e o quão 

carregado estão os voos. Portanto, para que o impacto dos 

novos procedimentos seja avaliado é preciso que a variação 

nesse conjunto de fatores seja levada em consideração. Os 

resultados encontrados na literatura sugerem que a 

Navegação Baseada em Performance teve impacto positivo, 

diminuindo o tempo dos voos em cerca de 1-2%, o que 

representa uma economia de dezenas de milhares de horas 

de voo entre o início das implementações em 2009 até o fim 

de 2018. 
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I. INTRODUÇÃO 

A pontualidade é um fator fundamental para medir a 

eficiência e o nível de serviço das companhias aéreas e 

aeroportos. Além disso, os atrasos nos voos trazem um conjunto 

de consequências indesejadas para o transporte aéreo, como 

custos extras para as companhias aéreas e passageiros, e 

limitações no espaço aéreo e nos aeroportos.  

De acordo com a FAA (2018), o custo para uma companhia 

aérea por uma hora de atraso varia de cerca de US $ 1.400 a US$ 

4.500. Já o valor do tempo do passageiro varia de US$ 35 a US$ 

63 por hora. Ball et al. (2010) estima o custo de atrasos nos voos 

domésticos para a economia dos EUA, que atingiu US$ 32,9 

bilhões em 2007. Este valor inclui os custos para as empresas 

aéreas e passageiros, além do custo da demanda perdida e do 

impacto estimado no Produto Interno Bruto (PIB). Segundo a 

Eurocontrol (2019), o espaço aéreo europeu gerou um total de 

19,1 milhões de minutos de atraso em rota em 2018, o que 

significa, em média, 1,73 minutos por voo (a meta da 

Eurocontrol é reduzir este valor para 0,5 minutos por voo). Os 

meios para mitigar esses custos incluem melhorias no 

gerenciamento de tráfego aéreo e sistemas de navegação, com 

novas tecnologias e conceitos operacionais. 

Neste âmbito, a Organização Internacional de Aviação Civil 

(Internacional Civil Aviation Organization – ICAO), 

desenvolveu o Plano de Navegação Aérea Global (Global Air 

Navigation Plan – GANP), cuja última edição foi publicada em 

2019. Este plano representa uma metodologia estratégica que 

aproveita as tecnologias existentes e antecipa desenvolvimentos 

futuros com base em objetivos operacionais acordados pelos 

países e indústria. As implementações tecnológicas previstas por 

este plano são organizadas em blocos de seis anos que não se 

sobrepõem, começando em 2013 e continuando até 2031 (e 

além, conforme o passar dos anos). Essa abordagem estruturada 

fornece uma base para estratégias de investimento sólidas e gera 

comprometimento dos países, fabricantes de equipamentos, 

operadores e prestadores de serviços. Além disso, as inovações 

de acordo com o GANP podem ser implementadas de forma 

flexível, conforme a necessidade de cada espaço aéreo, desde 

que seja obedecido um mínimo essencial para o fluxo 

harmonioso de tráfego. Uma das principais prioridades do 

GANP é a Navegação Baseada em Performance. 

Nesse contexto, cada país tem seu programa de 

implementação dessas novas tecnologias, coordenado pelos 

respectivos provedores de serviço de navegação aérea. No 

Brasil, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) 

comanda o programa SIRIUS. Na Europa e Estados Unidos 

existem o SESAR e o NEXTGEN, controlados pela 

EUROCONTROL e FAA, respectivamente. 

II. DESEMPENHO DE OPERAÇÕES AÉREAS 

O conceito PBN representa uma mudança, de operações 

baseadas em auxílios fixos no solo, para operações baseadas na 

performance de um conjunto de sistemas, com uso de satélites, 

que cria rotas de voo 3D, mais curtas e precisas.  Eles se dividem 

em duas especificações: Navegação de Área (Area Navigation – 

RNAV) e Performance de Navegação Requerida (Required 

navigation performance – RNP). A diferença entre RNAV e 

RNP é que o RNP requer um sistema embarcado de 

monitoramento e alerta. Cada procedimento RNAV ou RNP 

recebe uma designação numeral, que representa a acuracidade 

da navegação lateral do sistema em milhas náuticas. Por 

exemplo, RNP 4 indica que o sistema deve permitir o voo com 

desvio máximo de 4 milhas náuticas. Os novos procedimentos 

requerem que os sistemas embarcados, os sistemas de 

gerenciamento de tráfego aéreo e a qualificação da tripulação 

atendam a uma performance exigida, de acordo com a 

designação de cada procedimento, de acuracidade, integridade, 

disponibilidade e continuidade, que são definidos a seguir: 

• Acuracidade: capacidade de manter o voo dentro da 

designação do procedimento durante 95% do tempo; 

• Integridade: capacidade de manter o voo dentro de 2 vezes o 

limite da designação do procedimento durante 99,999% do 

tempo; 
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• Disponibilidade: a probabilidade do sistema de navegação não 

embarcado usado de manter os requisitos de acuracidade e 

integridade durante a navegação; 

• Continuidade: a probabilidade do sistema de navegação da 

aeronave de manter a acuracidade e integridade durante a 

navegação. 

O PBN, portanto, não depende de uma tecnologia ou auxílio 

à navegação específico, mas de um conjunto destes que atenda 

aos requisitos necessários para uma operação. Estas tecnologias 

ou auxílios podem ser baseados em solo, no espaço ou na 

aeronave. 

O conceito fundamental a ser compreendido para o escopo 

deste trabalho é que os procedimentos PBN possibilitam voos 

mais diretos, com trajetórias mais lineares, pois as rotas não 

precisam passar acima de auxílios à navegação fixos no solo, já 

que os novos sistemas são capazes de balizar novas trajetórias. 

A Figura 1 ilustra essa vantagem. Se a distância voada for 

menor, possivelmente, o tempo de voo também será. 
 

 

Figura 1 – Rota convencional e rota PBN (ICAO, 2013) 
 

As implementações no Brasil foram iniciadas em 2009 pelo 

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e são 

informadas ao público através das Circulares de Informação 

Aeronáutica (Aeronautical Information Circular – AICs). De 

acordo com as AICs os novos procedimentos foram 

implementados em 2009 nas terminais aéreas de Brasília, 

Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, seguidas de Belo Horizonte 

em 2015 e toda a região sul do Brasil em 2017. Houve ainda 

duas outras fases de implementação nas terminais de São Paulo 

e Rio de Janeiro, em 2011 e 2013, respectivamente. A Figura 2 

mostra as terminais equipadas com procedimentos PBN com 

círculos proporcionais ao tráfego aéreo de cada cidade. 
 

  

Figura 2 – Áreas terminais com procedimentos PBN implementados 
 

Para se estimar o impacto dos procedimentos PBN nos 

tempos de voo é preciso levar em consideração a variação de 

todos os outros fatores que o influenciam, como características 

aeroportuárias, os tipos de aeronaves voando no espaço aéreo 

em consideração, as condições meteorológicas, o preço do 

combustível e características de mercado. Muitas pesquisas 

levam em consideração esses e outros fatores e aplicam técnicas 

econométricas para investigar as causas de atrasos em voo, 

conforme apresentado na seção a seguir. 

III. REVISÃO DA LITERATURA 

Duas vertentes principais de estudos econométricos de 

atrasos e tempos de voo podem ser identificadas na literatura, 

uma focada em fatores relacionados ao voo em si e outra nas 

características do mercado. Vejamos os principais trabalhos 

dessas duas vertentes a seguir. 

A maioria dos estudos emprega proxies para possíveis 

determinantes de interrupções de voo, como condições 

climáticas e congestionamento no espaço aéreo e aeroportos. 

Hansen e Hsiao (2005), da University of California, Berkeley, 

estimam um modelo econométrico de atraso médio de chegada 

diária que incorpora os efeitos de filas de chegada, 

meteorologia, efeitos sazonais e efeitos seculares. Em Hansen & 

Hsiao (2006), filas de chegada em diferentes momentos do dia, 

a aviação geral, o tráfego militar e o volume de chegadas 

programadas (em oposição aos concluídos) foram adicionados 

ao modelo. Além disso, os autores sugerem que os impactos 

climáticos sobre os atrasos podem não ser determinados pelas 

condições meteorológicas em si, como foi assumido no primeiro 

modelo, mas pela interação entre o volume de chegadas 

programadas e as condições meteorológicas, como proposto no 

segundo trabalho. 

Na outra vertente da literatura, preocupada com as 

características de mercado, Rupp, Owens e Plumly (2001), da 

East Carolina University, Texas A&M University e Valdosta 

State University, respectivamente, analisam a relação entre 

competição no nível de rotas e pontualidade, com dados do 

mercado norte-americano no período de 1997-2000. Os 

resultados indicam que rotas mais competitivas experimentaram 

mais atrasos nos voos, o que pode ser atribuído, segundo os 

autores, ao fato de que companhias adicionais em uma rota 

agrupam seus voos em horários de pico de demanda, gerando 

atrasos mais frequentes. Efeitos sazonais, restrições de 

capacidade nos aeroportos, demanda e efeitos de “hubbing” 

também foram fatores importantes. Mazzeo (2003), da 

Northwestern University, no entanto, sugere que a concentração 

de mercado está positivamente correlacionada com pior 

pontualidade, especialmente se apenas uma companhia aérea 

opera em uma rota. Outros fatores importantes para explicar os 

atrasos nos voos foram o clima, o congestionamento e as 

decisões de agendamento. Fica evidente, portanto, que esta é 

uma literatura ainda sem consenso.  

Mayer & Sinai (2003), da Columbia University, também 

investigaram o mercado dos EUA, no período de 1988-2000. 

Seus resultados indicam que o efeito de “hubbing”  é o principal 

contribuinte de congestionamentos. Além disso, as próprias 

companhias aéreas que operam no modelo hub-and-spoke 

incorrem todo o atraso causado pelos seus hubs. Santos e Robin 

(2010), da University of Oxford, seguem uma metodologia 

similar para o mercado europeu. Os fatores analisados foram 

efeitos idiossincráticos dos aeroportos e companhias aéreas, 

concentração em aeroportos, coordenação de slots, demanda e 

efeitos sazonais. Em oposição a Mayer & Sinai (2003), seus 

resultados indicam que embora os atrasos sejam maiores nos 

aeroportos hub, as empresas que operam no modelo hub-and-

spoke experimentam nos aeroportos hub menores atrasos em 

comparação com as empresas que não operam no modelo hub-

and-spoke. 

Com relação aos impactos de uma otimização do tráfego 

aéreo especificamente, Guzhva, Abdelghany & Lipps (2014), da 

Embry-Riddle Aeronautical University, avaliam a 

implementação de um Sistema de Gerenciamento de Chegada 

de Aeronaves (Aircraft Arrival Management System - AAMS) 
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com um modelo de regressão. O AAMS é parte do programa 

NextGen da FAA e é projetado para aumentar a eficiência das 

chegadas em aeroportos congestionados. O sistema pré-

condiciona o fluxo de tráfego, fornecendo a cada aeronave um 

tempo requerido de chegada, à uma distância que permite aos 

pilotos um pequeno ajuste de velocidade (15 nós). O AAMS foi 

implementado em apenas 6,5% das chegadas de uma companhia 

aérea no Aeroporto Internacional Charlotte-Douglas (CLT) e 

essa porcentagem relativamente baixa de voos não foi suficiente 

para fornecer uma mudança perceptível no sistema 

aeroportuário como um todo. No entanto, os voos participantes 

de fato experimentaram tempos de permanência menores na área 

terminal. 

IV. PBN NO BRASIL 

No Brasil, Szenczuk & Oliveira (2019) investigaram o 

impacto dos procedimentos PBN utilizando dados de 350 rotas 

domésticas envolvendo as capitais brasileiras no período entre 

janeiro de 2002 e dezembro de 2018. Levando em consideração 

os fatores apontados na literatura acima, o estudo emprega um 

modelo econométrico em que o tempo médio dos voos, 

incluindo tempos de táxi, em cada rota e mês, é a variável 

dependente, ou seja, a variável que se pretende explicar. Além 

do impacto dos novos procedimentos, o modelo emprega 

variáveis explicativas que permitem a análise dos principais 

fatores que causam variabilidade no tempo dos voos. Estes 

fatores podem ser divididos em quatro categorias: 1) fatores 

operacionais e custos, 2) características aeroportuárias, 3) 

competição de mercado, 4) características intrínsecas de cada 

mês e rota, como meses de férias escolares ou rotas com maior 

incidência de ventos. 

A Tabela 1 mostra os sinais dos coeficientes que representam 

o efeito médio estimado do PBN do estudo dos autores, em 

percentual do tempo de voo e total de horas, para diferentes 

circunstâncias. Para as rotas com PBN na origem e no destino, 

ou seja, voos que ocorreram entre as cidades destacadas na 

Figura 2, o tempo dos voos foi reduzido em 0,48%, em média. 

Já as rotas com PBN apenas na origem apresentaram redução 

média de 0,84% enquanto as rotas com os novos procedimentos 

apenas no destino tiveram redução média de 1,29%. O restante 

da tabela mostra o efeito de cada fase de implementação nas 

terminais aéreas de São Paulo e Rio de Janeiro. Pode-se observar 

que a primeira fase teve efeito contrário ao esperado. Tal fato é 

possivelmente explicado pelas dificuldades operacionais 

enfrentadas durante as adaptações aos novos procedimentos. Na 

segunda fase, os resultados sugerem que apenas as rotas com 

destino a São Paulo ou Rio tiveram seus tempos de voo afetados, 

com redução média de 0,79%. Apenas após a terceira fase de 

implementação as rotas envolvendo as duas terminais tiveram a 

média dos tempos de voo reduzida em todos as circunstancias 

analisadas. Para as rotas envolvendo São Paulo ou Rio e outra 

capital com procedimentos PBN a redução média de tempo de 

voo atingida após a terceira fase foi de 0,97%. Para as rotas com 

origem em São Paulo ou Rio e destino a uma cidade sem os 

novos procedimentos, a redução média foi de 1,74%, enquanto 

as rotas com São Paulo ou Rio como destino tiveram uma 

redução média mais expressiva, de 3,33%. 

Dentre os fatores operacionais e custos, foram considerados 

os efeitos da quantidade de passageiros na rota, a frequência da 

rota, o load factor, o preço do combustível, a presença de slots, 

a proporção de voos atrasados e a composição da frota. A Figura 

4 mostra o resumo dos resultados, sendo: (+) para fatores que 

aumentam os tempos de voo, (-) para fatores que diminuem os 

tempos de voo, e (NS) para características estatisticamente não 

significantes. 

 Quanto maior o número de passageiros transportados em 

uma rota, maior tende ser o tempo dos voos, o que era esperado, 

já que aeroportos e espaços aéreos mais demandados tem mais 

congestionamentos.   A frequência da rota, que neste caso é 

quantas vezes ela foi voada em um determinado mês, tende a 

reduzir o tempo dos voos. Os autores levantam algumas 

hipóteses que podem explicar isoladamente ou em conjunto este 

resultado: rotas mais voadas tem algum privilégio no 

gerenciamento de tráfego aéreo; companhias aéreas procuram 

voar mais rápido em rotas mais frequentes   para gerenciamento 

de custos relacionados ao tempo de operação; companhias 

aéreas, pilotos e controladores estão mais acostumados ou 

adaptados às operações mais frequentes; as rotas mais voadas 

tem distâncias menores, o que não é explicitamente controlado 

por uma variável do modelo mas pelo método de estimação.  

Tabela 1 - Efeitos do PBN nos tempos de voo 

 

*NS = efeito não significante. 

Outro fator que interfere na velocidade dos voos é o load 

factor, que indica o quão carregado os aviões estavam. Aviões 

mais pesados precisam voar mais rápido para produzir a mesma 

força de sustentação , portanto, quanto maior o load factor, 

menor o tempo dos voos, controlando-se os demais fatores. 

Além disso, quanto mais passageiros estiverem em um voo 

atrasado, maior o custo do atraso para a companhia aérea. Um 

fator também incluso no modelo foi o tamanho médio das 

aeronaves, pelo mesmo motivo do load factor, já que aviões 

maiores também são mais pesados.  

Tabela 2 – Determinantes dos tempos de voo 

 

*NS = efeito não significante. 

Outro fator que pode aumentar o custo de um atraso e 

incentivar companhias a voarem mais rápido é se o aeroporto de 

destino é controlado por slots ou não. Slots são intervalos de 

tempo pré-determinados que uma companhia pode ocupar 
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determinado portão de embarque em um aeroporto. Se um voo 

ultrapassa esse intervalo de tempo e fica incapacitado de 

embarcar ou desembarcar passageiros, o atraso pode se propagar 

para outros voos. Outro fator incluso no modelo é a proporção 

de voos atrasados na origem e no destino. Os resultados indicam 

que as companhias aéreas tentam recuperar um atraso na partida 

com maiores velocidades de voo e também que atrasos ocorrem 

em voo ou táxi nos aeroportos de destino. 

O preço do combustível apresentou relação positiva com o 

tempo dos voos, como esperado. Quando o preço do querosene 

de aviação está alto, as empresas aéreas podem optar por voar 

em velocidades menores, consumindo menos combustível, mas 

gastando mais com salários e manutenção das aeronaves, que 

dependem do tempo de operação. Se os preços estão baixos, 

podem fazer o oposto.  

Para estimar o efeito da complexidade do tráfego aéreo nos 

aeroportos foi adotada uma categorização. São quatro 

categorias: 1) cidades com aeroportos servindo até 14 destinos; 

2) entre 15 e 44 destinos; 3) entre 45 e 70 destinos; e 4) acima 

de 70 destinos. Os resultados indicam que o tempo dos voos 

tende a aumentar com o tamanho do aeroporto, mas que não há 

diferença entre os dois grupos intermediários. Apesar dessas 

variáveis serem razoáveis para estimar o impacto do tamanho e 

complexidade dos aeroportos, elas não controlam os efeitos de 

“hubbing”. Empresas que operam no modelo hub and spoke 

tendem a concentrar seus voos em pequenos intervalos de tempo 

a fim de atender o máximo de conexões possíveis. Entretanto, 

esta prática pode causar congestionamentos em períodos de 

pico. Para controlar este efeito, o estudo adota uma segunda 

categorização, que se refere à proporção de passageiros em 

conexão. Novamente, há quatro categorias: 1) até 10% de 

passageiros em conexão; 2) entre 10 e 20% em conexão; 3) entre 

20 e 30%; e 4) acima de 30% dos passageiros em conexão. Os 

resultados sugerem que quanto maior a proporção de 

passageiros em conexão, maiores são os tempos de voo, 

fornecendo evidências de que há efeitos de “hubbing”. 

Conforme discutido nos estudos internacionais apresentados, 

a concentração de mercado nas rotas e nos aeroportos pode 

afetar o tempo dos voos. Por isso, o estudo adota uma variável 

HHI de concentração na rota e outra para concentração no 

aeroporto. Os resultados indicam que a concentração de 

mercado na rota e no aeroporto tendem a diminuir o tempo dos 

voos, corroborando os resultados de Mayer e Sinai (2003), 

Santos e Robin (2010) e Rupp et al. (2001).  

Por fim, existem os fatores não observáveis, ou não 

explicitamente incluídos no modelo de regressão, que são 

particulares de cada mês ou rota, e que influenciam no tempo 

dos voos. No caso das rotas, por exemplo, há o efeito da 

distância de cada uma delas e da predominância de ventos. No 

caso dos meses, há o impacto de acontecimentos específicos em 

cada mês, como, por exemplo, más condições meteorológicas 

ou um apagão aéreo como ocorreu em meados da primeira 

década deste século. Esses fatores são controlados pelo método 

de estimação do modelo adotado. 

V. CONCLUSÕES 

Este estudo revisa a literatura sobre fatores que afetam os 

tempos de voo na aviação comercial, destacando o papel da 

Navegação Baseada em Performance (PBN), implementada no 

Brasil a partir de 2009. A PBN usa satélites para definir 

trajetórias de voo mais diretas e precisas, visando diminuir 

distâncias percorridas e, por consequência, os tempos de voo e 

atrasos. A literatura considera variáveis como características dos 

aeroportos, condições climáticas, tipos de aeronaves e volume 

de tráfego. 

Afinal, é possível encurtar o tempo de voo entre dois pontos 

através de uma modernização do espaço aéreo? Sim. Apesar da 

redução no tempo médio dos voos ser aparentemente modesta, 

em torno de 2%, isso corresponde a uma economia total de 

algumas dezenas de milhares de horas de voo desde o início das 

implementações até o final de 2018, o que pode representar uma 

redução significativa de custos operacionais diretos das 

companhias aéreas, como combustível, salários da tripulação, 

manutenção das aeronaves, entre outros.   

Além disso, o modelo desenvolvido no estudo nacional 

revelou os principais fatores que explicam a variabilidade nos 

tempos de voo, como a demanda e a frequência das rotas, o 

tamanho dos aeroportos, a concentração de mercado e os 

potenciais custos dos atrasos. Os sugerem mostram que rotas e 

aeroportos mais concentrados têm voos mais rápidos. Além 

disso, os voos demoram mais em aeroportos maiores, o que é 

associado ao aumento da complexidade do gerenciamento de 

tráfego aéreo e das distâncias percorridas em solo nos principais 

aeroportos. 

AGRADECIMENTOS 

O primeiro autor agradece à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), código 0001. O segundo autor agradece à Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), concessão n. 2020-06851, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

número de concessão 305439/2021-9. O autor também agradece aos colegas de ITA Mauro Caetano, Marcelo Guterres, Evandro Silva, Giovanna Ronzani, Rogéria 

Arantes, Cláudio Jorge Pinto Alves, Mayara Murça, Paulo Ivo Queiroz. Todos os erros são atribuídos ao autor. 

REFERÊNCIAS 

Annex 16, Volume II Aircraft Engine Emissions (second ed.) ICAO, 1993. 
Aydemir, R., Seymour, D. T., Buyukdagli, A., & Guloglu, B. (2017). An empirical analysis of delays in the Turkish Airlines network. Journal of Air Transport 

Management, 65, 76-87. 

Bendinelli, W. E., Bettini, H. F., & Oliveira, A. V. M. (2016). Airline delays, congestion internalization and non-price spillover effects of low cost carrier entry. 
Transportation Research Part A: Policy and Practice, 85, 39-52. 

EUROCONTROL. (2019). 2018’s air traffic in a nutshell. Retrieved July 1, 2019, from: https://www.eurocontrol.int/news/2018s-air-traffic-nutshell 

Federal Aviation Administration. (2018). Fact Sheet: Inclement Weather.  Retrieved July 1, 2019, from: 
https://www.faa.gov/news/fact_sheets/news_story.cfm?newsid=10856 

Federal Aviation Administration. (2015). Fact Sheet: NextGen and Performance-Based Navigation.  Retrieved July 1, 2019, from: 

https://www.faa.gov/news/fact_sheets/news_story.cfm?newsid=10856 
Guzhva, V. S., Abdelghany, A., & Lipps, T. (2014). Experimental approach to NextGen benefits estimation: A case of single-airline Aircraft Arrival Management 

System. Journal of Air Transport Management, 35, 108-116. 

Hansen, M., & Hsiao, C. (2005). Going south?: Econometric analysis of US airline flight delays from 2000 to 2004. Transportation Research Record: Journal of the 
Transportation Research Board, (1915), 85-94. 

Hsiao, C. Y., & Hansen, M. (2006). Econometric analysis of US airline flight delays with time-of-day effects. Transportation research record, 1951(1), 104-112. 

International Civil Aviation Organization (2013). Doc 9613. Performance-Based Navigation (PBN) Manual. 4th Edition. Quebec, Canada. 



 

CAER | Communications in Airline Economics Research, 1, 10671656, 2024. @ 2024 Center for Airline Economics, Brazil. 5 
 

 

 

International Civil Aviation Organization (1993). International Standards and Recommended Practices, Environmental Protection Annex 16, Volume II Aircraft 
Engine Emissions (second ed.) ICAO, 1993. 

International Civil Aviation Organization (2016). DOC 9750, AN/963: Global Air Navigation Plan. 5th Edition. 

Mayer, C. & Sinai, T. (2003). "Network Effects, Congestion Externalities, and Air Traffic Delays: Or Why Not All Delays Are Evil." American Economic Review, 93 

(4): 1194-1215 

Mazzeo, M. J. (2003). Competition and service quality in the US airline industry. Review of industrial Organization, 22(4), 275-296. 

Miranda, V. A. P., & Oliveira, A. V. M. (2018). Airport slots and the internalization of congestion by airlines: An empirical model of integrated flight disruption 
management in Brazil. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 116, 201–219.  

Rupp, N., Owens, D., & Plumly, L. (2006). Does competition influence airline on-time performance. Advances in airline economics, 1, 251-272. 

Santos, G., & Robin, M. (2010). Determinants of delays at European airports. Transportation Research Part B: Methodological, 44(3), 392-403. 
Szenczuk, J. B., & Oliveira, A. V. M. (2019). Econometric Analysis of Flight Times and the Effects of Performance Based Navigation. Working Paper Series. Center 

for Airline Economics, Brazil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communications in Airline Economics Research (CAER) é uma publicação de acesso aberto de artigos acadêmicos do Núcleo de Economia do Transporte 
Aéreo, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) (NECTAR-ITA). Essa série de estudos está voltada para análises dos aspectos econômicos da 
indústria de transporte aéreo no Brasil. Os trabalhos publicados na CAER são produzidos seguindo padrões rigorosos de cientificidade e reprodutibilidade, 
submetidos a uma avaliação interna criteriosa, mas não passam por revisão externa por pares. A publicação tem por objetivo ser uma plataforma para 
pesquisadores e estudantes da área Economia do Transporte Aéreo que os possibilite apresentar à sociedade a relevância de seus estudos, contribuindo 
com o desenvolvimento da economia brasileira. 
 
 


