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O presente artigo visa constatar a aplicabilidade da "Lei de Engel" no sistema economico e cultural 
do Brasil. O autor conclui que os principios de estruturas de consumo proposta por Ernest Engel em 
1857 e complementados por Carrol D. Wright em 1875, sao validos em cQndi96es normais. Observa 
que o questionamento dessa validade se deu somente em situates na qual as economia's em 
observa^ao estavam em momento de exce9ao. Ocorre tambem a constata9ao de que, para a 
aplicabilidade da "Lei de Engel", deve haver liberdade para decisdes dos consumidores. 

A fflSTORIA DO LEGADO 

TEORICO DE ENGEL 

"A descoberta de ampla generalizagao de 

aplicabilidade e o principal objetivo da 

ciencija (Houthakker, 1957)" fi dom esse 
espirito que este documento foi formulado. 

Examinando aproximadamente' 200 0193- 

mentos familiares de trabalhadores belgas, 

que haviam sido coletados por Dulpetiaux, 

Ernest Engel (1821-1896) constatou pela 
primeira vez, algumas particularidades na 

rela9ao entre a renda familiar e o perfll de 

gasto. No ano de 1857, publicou um estudo 

sobre as condi9oes de produ9ao e consumo 

no "Kingdon of Saxony", no qual formulou 

uma lei empirica, que relacionava receita 

com gastos em alimenta^ao. 

A lei por ele enunciada em seu "Die 
Productioms-Und consuptions-Verhaltnisse 

des Konigreichs Sachsen" publicada origi- 
nalmente no "Zeits chrift des Sachsischen 

Bureaus des Kbniglich Suchsis chen Ministe- 

rium dos Inneren" de 22 de novembro de 

1857, estabelecia que "quanto mais pobre 

uma familia e, maior a cota de despesa a 

%qual tern que ser usada para alimentos" 

(Engel in Beckman & Davidson, 1962). 

Outros pesquisadores, observando outras 

amostras de o^amentos familiares, estrapo- 

laram esta lei para outras redoes de renda e 

gastos. Carrol D. Wright (1875), coletando 

397 or9amentos familiares de trabalhadores 

de Massachusetts, cotejou seu trabalho com 

o de Engel e concluiu que: 

1. "o crescimento da renda diminui percen- 

tualmente o desembolso para a subsistencia. 

2. a percentagem da renda gasta em vestuario 

e aproximadamente a mesma para qualquer 

renda. 

3. a percentagem da renda gasta para aloja- 

mento ou aluguel, aquecimento residencial 

e eletricidade e invariavelmente a mesma, 

em qualquer renda. 
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4. assim que o montante da renda 

aumenta, a percentarem gasta com "diver- 

sos" tais como: educa9ao, saude, conforto e 

recrea^ao, aumenta" 

Citando ainda Beckman & Davidson 

(1962), estas interpreta9oes de Wright, 

foram tacitamente aceitas por Engel, uma 

vez que este ultimo em seu artigo "Rech- 

nungsbuch der Hausfrau und Seine Be- 

deutung in Wirtschafsledem der Nation" e 

em seu "Dei Lobens Kosten Belgischer 

Arbeiter Familiem, Friiher und Jetzt" e 

198?, referenda *0 trabalho do pesquisador 
americano e vai mais alem, chamando-as de 

"Soziale Gosetze" ou "Leis socio-economi- 

cas" 

Um aspecto destacado por Beckman & 

Davidson (1962), foi a maneira como Engel 

e Wright trataram com sentidos diferentes o 

mesmo assunto, Nota-se'que Engel analisou a 

rela9ao, renda/gasto na otica da redu9ao da 

primeira, ao passo que Wright, procurou 

estudar sob o angulo de aumento de renda. 

Enquanto o primeiro via sob o enfoque do 

empobreciento da unidade familiar o segun- 

do analisava sob o enfoque da melhoria da 

renda familiar. 

Outra particularidade dos estudos ora em 

discussao, e o fato de que as observa9oes 

foram feitas para verificar as redoes de 

alimentos, vestuario, moradia e outros de 

forma relativa com o montante de renda. 

Este fato tern significancia cientffica muito 

grande uma vez que, deste modo, os 
resultados^ obedecendo esta rela9ao sobre- 

pujam ao tempo e a informa9ao tern o 

cardter de registro perene. Caso a rela9ao 

tivesse sido feita entrg o montante da renda 

e o montante absolute das depesas das 

famflias, teria-se a visao do comportamento 

de gastos de consumidores em dado 

momento historic©, com o que o resultado 

da pesquisa passaria a ter o carater de puro 

"informe", embora extremamente significa- 

tive, conforme estabelece os "Principios" de 

Forrester (1971) no que se refere avalidade 

da informa9ao. 

Tendo esta ultima formula9ao como 

marco referencial, este documento procura 

discutir a "Lei de Engel", sua validade e 

aplicabilidade entre 6pocas, culturas e 

economias diferentes. 

Em todo o estudo realizado, os aspectos 

economicos do comportamento do consumi- 
dor sao destacados e a teoria formulada por 

Engel 6 fortemente ressaltada por muitos 

cientistas e estudiosos, o que de certa forma 

corrobora Houthakkor (1957) quando diz 

que "Poucas datas na histbria da Econome- 

tria sao relevantes que 1857", referen- 

ciando-se mais claramente a data de publica- 

9ao do trabalho de Engel. 

Contudo, estas cita96es, embora salien- 

tem a importancia da teoria de Engel, sao 

r^pidas e passageiras e muito poucas 

atingem a profundidade de Beckman & 

Davidson (1962). Mais recentemente, Evans 

& Berman (1981) destacam que "educadores 

de marketing, praticantes e estudantes, tenr 

devotado muito pouco tempo e energia no 

estudo da historia do marketing moderno e 

evolu9ao de suas prdticas" Ressaltam, ainda, 

que o estudo da historia do marketing e 

cercado de grande importancia uma vez que 

este tipo de estudo pode trazer, entre outras 

coisas, uma evolu9ao do uso e das praticas 

que executives de marketing fazem com 

instrumento tais como pre90, propaganda, 

legisla9ao sobre o produto, sistema de 

infcrma9Ses, etc.. Ainda neste trabalho, os 

autores sugerem uma serie de tipos de 

trabalhos que podem ser reahzados buscando 

este objetivo. O ponto mais alto do artigo 

em referenda, trata-se de o que chamam de 

"A Time Line" da historia de marketing e 

apresentam como a primeira data de 

relevante importancia para marketing, exata- 

mente a de "1857" — "Ernest Engel 

develops Engel's law of consumption". 
Desta forma, este trabalho visa analisar 

como tern sido abordada a universalidade 

da Lei de Engel e a comprova9ao de sua 

aplicabilidade no Brasil, utilizando dados 

coletados em duas cidades brasileiras. 

COMO TEM FUNCIONADO A 

UNIVERSALIDADE DA "LEI" 

Na obra de Holloway & Hancock (1973) 

foi destacado o trabalho de Benjamin S. 

Loeb, "The Use of EngeTs Law as a Basis for 

Predicting Consumer Expenditures", no qual 
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analisa a aplicabilidade da "lei" no pen'odo 

compreendido entre os anos de 1929 a 1953, 
nos Estados Unidos. Neste trabalho, Loeb 

concluiu que a aplicabilidade e relativa a 

alguns fatores extra-economicos que tambdm 

contribuem na formula9ao de "padrao de 

consume" 

De certa forma, Katona (1954), comple- 

menta o trabalho de Loeb quando aflrma 

que "o poder do consumidor de influenciar 

flutua^Ses economicas nao serd o mesmo em 

diferentes economias" 

Outro estudo que requer destaque no 

presente trabalho, e o de Ostheimer (1958) 

comentado por Converse, Huegy & Mitchell 

(1958) quando chegam a interessantes 

conclusoes — "Para as leis 1 e 4 vem sendo 

encontrada aplica^ao quase universal, contu- 

do, diferentes estudos tern mostrado existir 

varia9oes para as leis 2 e 3" 

Ostheimer (1958) encontra variances 

entre proposi9oes originais de Engel e seu 

estudo, destacando as seguintes: "Com o 

crescimento da renda, os gastos (em valores 

relatives) com vestuario tambem aumentam 

e nao ficam estaveis e ainda, com o aumento 

da renda, os gastos com moradias mantem-se 

aproximadamente os mesmos, contudo va- 

riam entre os grupos de renda" Nesta 

ultima, a proposta original de Engel tern as 

palavras dehmitantes — "invariavelmente a 

mesma" 

Buscando a atualiza9ao, Ostheimer 

(1958) procurou outras redoes e encontrou 

as seguintes: 

''Com o aumento da renda, a propor9ao 
gasta com automoveis aumenta; 

— Com o aumento da renda, a propor9ao 

gasta com medicos e cuidados pessoais, 

permanece estavel para as famflias com 

renda aclma de determinados mveis (US$ 

2,000.00)." 

VISAO COMPARATIVA ENTRE 

ALGUNS ESTUDOS 

Com relativa freqiiencia, desde 1857, 

quando Engel enunciou seu postulado sobre 

o padrao de consumo familiar a diferentes 

mveis de renda, pesquisadores tern trabalha- 

do na realiza9ao do estudo em diferentes 

economias e epocas. 

O primeiro trabalho que o presente 

documento destaca 6 o elaborado por Loeb, 

que testou as "leis" em uma extensa serie 

temporal que abrangia os anos de 1929 a 

1953 na economia americana. Entre as 

observa9oes feitas, destaca-se a que "as leis 

provavelmente terao vigorado satisfatoria- 

mente, em periodos de relativa estabili- 

dade" Esta afirma9ao e decorrente do fato 

de que no pen'odo por ele estudado, 

constatou que a "lei" se aplicou em apenas 

45% do periodo. 

Outra publica9ao que merece cita9ao e 

que apresenta o funcionamento das "leis", e 

o de Ferber (1958) que analisou o padrao de 

consumo porem nao utilizou a mesma 

metodologia de Engel e Wright. Suas 

observa96es estavam apoiadas sobre dados 

globais da economia em periodos de tempo, 

estanques e distantes entre si de vinte anos. 

Foram relacionadas por um lado a "renda 

disponivel per capita" (renda pessoal menos 

o impost© de renda dividido pelo numero de 

habitantes) com a distribui9ao relativa dos 

gastos pessoais, e por outro lado, o 

crescimento da renda. Na serie de tabelas a 

seguir, ficam apresentados alguns valores 

encontrados, onde se pode notar que o autor 

utilizou somente duas classes de renda para 

demonstrar as mudan9as nas estruturas de 

padroes de consumo. 

Tabela I — Crescimento da Renda nos Estados Unidos 1936 a 1956 

ANO RENDA % s/1936 

US$ 

1936 66 100 

1946 159 241 

1956 [ 287 435 

fonte: Us Bureau of Census in Ferber (1958) 
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TabelaH 

Efeito da Propnedade do Or9amento do Consumidor sobre o PadrSo de Consumo 

Perfodo de Observajao — 1936 a 1956 — USA 

^ 1—ano 

item ——^ 
% sobre a renda 

1936 1956 . 
Renda Pessoal (US$1,502) 100 (USS 14,110) 100 
Alimentos 36 29 
Vestudrio 10 12 
Moradia 30 19 
Diversos 76 60 

fonte: Life Study of Consumer Expenditure (1957) in Ferber (1958) 

Tabela HI 

Percentagem do Total de Gastos por Tipo de Gasto por Classe de Renda - 1956 — USA 

tipo de gasto —US $3,000 +US$ 10.000 

Alimento 35 24 
Vestudrio 11 14 
Moradia 18 18 
Diversos 36 44 

Fonte: Life Study of Consumer Expenditure (1957) in Ferber (1958) 

Pelas tabelas acima, pode-se notar que a 

"lei" somente 6 constatada quando se 

verifica rendas e gastos classe a classe e nao 

quando se analisa a economia como um todo 

de pen'odo em pen'odo. Isto e perfeitamente 

verdicado quando olhadas as tabelas II e III. 

Na tabela II o efeito da prosperidade do 

or9amento do consumidor sobre o padrao de 

consumo observado entre dois penodos 

distantes entre si de vinte anos, nao 

apresenta diferen9as fundamentals, com 

exce9ao do item moradia os demais 

apresentaram-se quase que imutaveis. Na 

tabela III, quando analisa a percentagem do 

total dos gastos por tipo de gasto em um 

unico ano, entre duas classes distintas de 

renda, ja se pode perceber que a "lei" passa a 

ser sentida. 

A proposito do centendrio do enunciado 

da "Lei de Engel", Houthakker (1957) 

escreveu um artigo comemorativo. Neste 

trabalho o autor realizou uma pesquisa onde 

foram analisados os or9amentos familiares de 
33 parses diferentes e em penodos tambdm 

diferentes. 0 critdrio utilizado pelo pesquisa- 

dor para diminuir as diferen9as de economias 

e dpocas foi o da elasticidade. Procurou 

desenvolver um modelo matematico que 
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representasse o total gasto em um dado 

grupo de itens do total de gastos, tendo 

como variaveis intervenientes o tamanho da 

fanulia e outra que definiu como termo de 

turbulencia. Uma vez que o principal 

objetivo da trabalho em questao era o de 

oferecer parametros para o processo de 

planejamento a mvel govemamental, a 

grande preocupa9ao, foi entao, encontrar o 

modelo. E assim o fez. Desta forma, 

identificou um outro caminho para testar a 

universaliza9ao das "leis de Engel", atraves 

da elasticidade. Assim, ofereceu a seguinte 
serie de indices de elasticidade que demons- 

tram tambem a aplicabilidade da "Lei de 

Engel", com referenda a renda: 0,6 para 

alimento; 1,2 para vestuario; 0,8 para 

moradias e finalmente, 1,6 para diversos. 

Contudo alerta para os perigos de generaliza- 

9ao e mais prudencia quando da organiza9ao 

de um levantamento de dados e com os 

cruzamentos das informa9oes. 

Outros trabalhos poderiam ser citados, 

como, por exemplo, o de Barnhill (1957) 

que traz em suas conclusoes: "Outros paises 

podem possuir diferentes modelos de gastos. 

0 estudo realizado em paises do Mercado 

Comum Europeu, revelou que as despesas 

com moradia aumentam como percentagem 

do total de gastos com o aumento da renda" 

Desta forma podemos notar, que os 

diversos trabalhos aqui comentados, corro- 

boram as afirma96es de Ostheimer (1958) no 

que se refere ao coportamento das "leis" 2 e 

3, que tratam especiflcamente dos gastos 

com vestuario e com moradia, respectiva- 

mente. 

A LEI E O PERFIL DE CONSUMO EM 

DUAS REGIOES BRASILEIRAS 

Perseguindo ainda o objetivo definido na 

primeira parte deste docum'ento, procurare- 

mos explicar o funcionamento da "Lei" em 

dois locais do territorio nacional. 

Para tentar alcazar o proposto, buscou- 

se informa9oes em pesquisas realizadas por 
institui96es de inegavel isen9ao de inten9oes, 

que nao sejam as cientificas. Deste modo, 

os referidos trabalhos constituem-se em um 

espelho da real posi9ao do padrao de gasto 

do consumidor brasileiro. 

As informa9oes foram extraidas de 

trabalhos como "0 09amento Familiar na 

Cidade de Sao Paulo" realizado pelo 

IPE-FEA-USP em 1972 e "Classes Sociais e o 

Comportamento do Consumidor: Estrutura 

de Consumo de Bens Industriais Duraveis e 

Or9amento Familiar" realizado sob os 

auspicios do PPGA-UFRS. 

No primeiro trabalho citado, foram 

pesquisadas 3.200 unidades familiares de Sao 

Paulo. O total de farmlias foi entao 

estratificado em 13 classes de renda e seus 

or9amentos de gastos foram analisados 

segundo sua classe. O projeto da Universida- 

de de Sao Paulo, bem como o da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

nao tinham como objetivo a analise do 

comportamento do consumidor sob os 

parametros das Leis de Engel. Para este fim, 

os dados foram reagrupados em determinado 

arranjo que permitisse tal observa9ao. 

O segundo trabalho foi o projeto de 

pesquisa desenvolvido pelo PPGA-UFRS 
em Porto Alegre, no qual foram pesquisadas 

610 unidades familiares que foram agrupadas 

em decis, os quais representavam individual- 
mente 10% da amostra trabalhada. O 

referido projeto foi desenvolvido no decorrer, 

de 1980. 

Para que se possa melhor analisar as duas 
situa96es, apresentamos a seguir 2 tabelas 

(IV e V) que mostram as informa9oes 

agrupadas em condi9oes de serem observadas 

segundo a atual proposta de trabalho. Com o 

mesmo objetivo acima, o leitor podera 

observar as figuras I a IV podendo comparar 

as redoes entre os itens em observa9ao e 

renda, por classe, de maneira grafica, onde se* 

percebe claramente que os perfis das curvas 

representativas sao extremamente semelhan- 

tes. 
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Tabela IV 

Divisao Percentual do Gastp Total dos Consumidores de Sao Paulo 1971 

Itens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Alimenta9ao 51,9 51,3 43,9 37,1 51,1 32,8 27,0 27,0 28,1 28,6 25,1 21,1 16,7 
Habita^ao 22,8 23,1 22,4 20,1 21,3 21,9 20,0 22,7 20,1 18,6 18,5 19,9 22,3 
Vestuario 2,3 4,2 6,3 8,6 8,5 7,8 8,9 7,0 8,1 6,9 8,2 10,5 12,3 
Diversos 22,6 21,2 27,2 33,9 34,8 37,3 43,6 43,0 43,6 45,5 48,0 48,2 48,2 

Fonte: Orpamento Familiar na Cidade de Sao Paulo - IPE-FEA-USP 

Tabela V 

Divisao Percentual do Gasto Total dos 

Consumidores de Porto Alegre 

1980 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Alimenta9ao 41,4 38,9 34,5 31,6 30,0 29,8 26,5 26,8 21,0 17,8 
Habita^ao 15,3 15,3 14,2 13,8 12,7 11,7 9,6 8,7 9,6 11,3 
Vestuario 3,6 6,7 7,8 9,9 7,0 10,7 11,4 8,6 11,6 10,1 
Diversos 39,2 34,1 39,2 40,9 45,7 44,6 44,6 48,9 47,8 46,9 

Fonte: Classe Social e O Comportamento do Consumidor: Estruturas de Consume 

de Bens Industriais Duraveis e Orgamento Familiar - PPGA-UFRS 

Pela simples observagao dos quadros e dos 

graflcos, pode-se notar que em ambas 

cidades, o comportamento da estrutura de 

gastos dos consumidores d similar demons- 

trando que a "Lei de Engel" e tambem 

valida para as duas skua9oes brasileiras, no 

que diz respeito a sua essencia, sendo 

tambem notada claramente as constata9oes 

feitas por Ostheimer (1958). As grandes 

diferen9as entre as duas amostras observadas 

sao de carater absolutamente qualitativa, 

senao ve-se: 

— A media das percentagens de gastos 
com alimentos, variam de 32,7 para Sao 

Paulo e de 29,8 para Porto Alegre. Com 

rela9ao a variancia era de 102,9 para Sao 

Paulo e para Porto Alegre 43,4. O desvio 

padrao foi de 10,1 e 43,4 respectivamente 

mostrando que a dispersao ao redor da 
media na amostra de Porto Alegre e 
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FIGURA I 

Relate Entre Classe Socio-Economica e Estrutura de Gastos com Alimentacao — Municipio de Sao 
Paulo - 1971. 

Relate Entre Classe Socio-Economica e Estrutura de Gastos com Alimentacao — Municipio de Porto 
Alegre - 1980. 
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FIGURA H 
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Rela^o Entre Classe Socio-Economica e Estrutura de Gastos com Habitacao — Municipio de Sao 
Paulo - 1971. 

Relagao Entre Classe Socio-Economica e Estrutura de Gastos com Habitacao - Municipio de Porto 
% Alegre - 1980. 
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FIGURA HI 

Rela^ao Entre Classe Socio-Economica e Estrutura de Gastos com Vestuario — Municipio de Sao 
Paulo - 1971. 

Relagao Entre Classe Socio-Economica e Estrutura de Gastos com Vestuario - Municipio de Porto 
Alegre - 1980. 
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FIGURA IV 

Relagao Entre Classe Socio-Economica e Estrutura de Gastos Diversos - Municipio de Sao Paulo - 1971. 

Rela9ao Entre Classe Socio-Economica e Estrutura de Gastos Diversos - Municipio de Porto Alegre -1980. 

% 

50 - 

30 

10 

1980 1971 

-i— 
10 

-i— 
11 12 13 Classe 

56 



Revista de Administrate) lA-UST 

relativamente menor. Entretanto e perfeita- 

mente notada que a curva representativa 

desta sdrie de relacionamento, renda da 

classe com gastos com alimentato, tende a 

ser descendente, o que demonstra que a 

medida que a renda aumenta, os gastos 

relatives a alimenta^ao diminuem. 

— Quanto aos gastos com habitat© 

nota-se as seguintes variates: — Media de 

21,0 para Sao Paulo e de 12,3 para Porto 

Alegre; a variancia e de 2,3 e 5,3 

respectivamente; flnalmente o desvio padrao 

das duas amostras e de 1,6 e 2,4 

respectivamente. Pode-se observar que efeti- 

vamente as varia96es de volumes de gastos 

com moradia apresentam baixa oscilato 

mostrando que a dispersao em torno da 

media 6 muito baixa, com uma proximidade 

relevante entre o maior e o menor valor 

observado. Com estas caracten'sticas, pode-se 

aflrmar que embora as percentagens sejam 

bastante aproximadas, nao sao invariavel- 

mente as mesmas, como enuncia a "lei" em 

sua redagao original. 

— Vestuario apresenta uma situafao 

assemelhada ao da habitato. As medias das 

amostras sao respectivamente 7,6 e 10,5; a 

variancia de 5,9 e 8,5; o desvio padrao 2,5 e 

2,9. Pode-se notar que as classes de renda 

baixa em Porto Alegre. tendem a ter uma 

participate de gastos em vestuario mais 

elevada do que em Sao Paulo. Esta varia^ao 

provavelmente e fruto do regime climatico 

de Porto Alegre cujas caracten'sticas sao 

bastante conhecidas. Contudo, a observato 

das medidas de dispersao, nos dao uma 

demonstrato de que a participate dos 
gastos com vestuario nao sao aproximada- 

mente as mesmas, salvo quando sao obser- 

vadas duas classes proximas uma da outra. 

Conota-se pois que a percentagem da classe 

de menor renda contra a classe de maior 

renda apresenta diferen^as significativamente 

grandes. Veja-se em Sao Paulo a diferen9a 

entre o limite superior e inferior da amostra 

6 10 pontos e em Porto Alegre e de 6,5 

pontos. 

— Finalmente com referenda aos gastos 

diversos, contata-se a aplica9ao da "lei" na 

ma forma original. As amostras apresentam 

as seguintes medias, 38,2 para Sao Paulo e 

42,4 para Porto Alegre tendo como 
variancia 85,8 e 31,9 respectivamente, com 

um desvio em tomo da media de 9,6 para 

Sao Paulo e de 5,9 para Porto Alegre. Estas 

medidas demonstram existir varia9oes signifi- 

cativas entre os valores observados. Atraves 

da analise das tendencias dos valores, pode-se 

notar crescimento da participa9ao deste tipo 

de gasto de forma que as classes de menor 

renda com uma menor participa9ao relativa e 

as de maior renda tendendo aumentar esta 

participa9ao sobre a renda. 

Pelo acima exposto, observa-se que a "Lei 

de Engel" e aplicavel tamb^m a realidade 

nacional e que as observa96es realizadas por 

Ostheimer (1958), sustentadas pelos comen- 

tarios de Converse, Huegly e Mitchell (1958), 

sao tamb^m verificadas nas amostras bra- 

sileiras apresentadas no presente estudo. 

COMENTARIOS 

Embora os principios enunciados por 

Engel e Wright sejam de importancia 

transcedental na historia de marketing, urn 

ponto deve ser fortemente ressaltado, ou 

seja, o de que efetivamente, as Leis nao 

devem ser aceitas dogmaticamente por quern 

estd trabalhando em planejamento uma vez 
que sozinhas, nao conseguem explicar alguns 

comportamentos que somente encontram 

suporte em outras origens. 

As afirma96es anteriores pode ser facil- 

mente suportadas por diversos autores. 

Destaca-se Martineau (1958) que desenvol- 

veu tres premissas basicas sobre o padrao de 

consumo, entre as quais, cita-se a que diz: "os 

padrdes de consumo operam como simbolos 
de prestigio no sentido de definir afiliagdo 

de classe, a qual e uma maior determinante 

de comportamento econdmico que uma 

renda mais elevada; e a que se refere ao 

problema psicoldgico que envolve o padrao 

de consumo isto e: e muito mais importante 

perceber que existe diferengas psicologicas 

de longo a lea nee entre as vdrias classes 

sociais " 

Deve-se ressaltar tambem que al6m dos 
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aspectos psicologicos, que podem alterar 

quantitativamente e aplicabilidade da 'lei", 
mas mmca sua essencia qualitativa, outros 

fat ores sao intervenientes. Por exemplo, a 

poh'tica que rege a forma de consume. Em 

economias com caracten'sticas de economias 

dirigidas pelo poder central que definem os 

mveis de demanda de cada unidade familiar, 

a lei perde sua aplicabilidade uma vez que 

desaparece o poder decisdrio do consumidor. 

Nesta situa^o a participa^ao dos gastos em 

alimenta9ao pode ser estavel a diferentes 

mveis de renda em fun9ao da determina9ao 

do planejamento central de defmir o numero 

de calorias que cada unidade familiar deve 

consumir. A participa9ao dos gastos com 

vestuario poderap diminuir consideravelmen- 

te nos diferentes mveis de renda, por falta de 

alternativas de consumo, e assim por diante. 

Pode-se perfeitamente aceitar as afirma- 

9oes de Loeb quando se refere ao fato de 

que a "lei" nao 6 aplicdvel em situa9oes de 

crise, pois o que alt era o padrao de consumo 

6 o ambiente e nao o desejo do consumidor. 

Como exemplo, desta afirma9ao, pode-se 

apresentar a atual situa9ao da Polonia. E 

senso comum que a popula9ao tern deman- 

dado muito menos alimentos, embora haja 

disponibilidades de recursos, pelas dificulda- 

des que vem encontrando a sua economia de 

abastecer as necessidades das unidades 

familiares. Assim, afirmar-se-ia que as "leis" 

efetivamente passam a nao ter aplicabilidade 

universal nas economias, a medida em que as 

mesmas estejam vivendo momentos de 

marc antes exce9ao. 

Outros acontecimentos, que poderiam 

influenciar na aplica9ao, sao situa9oes de 

espectativas de turbulencias poh'tico-sociais 

quando entao, momentaneamente as classes 

de rendas mais altas iniciam um processo 
passageiro de estocagem de generos para que 

possam atravessar a crise sem sofrer proble- 

mas de abastecimento de generos de primeira 
necessidade. Nesta condi9ao especial, a 

participa9ao de gastos em alimenta9ao 

aumenta em rela9ao ao mvel de renda. Assim 

nota-se que ocorre um processo inverse, ao 

que foi propugnado pelo enunciado da "lei" 

Voltando ainda a aspectos que podem, 

efetivamente, influir na aplicabilidade uni- 
versal da "Lei de Engel", deve-se destacar 

fatores tais como cultura, classe social, 

grupos sociais e for9as demograficas, como 

fatores intervenientes ambientais. Estes 

criam no consumidor, outras for9as nlais 

intimas que seriam, a percep9ao, as atitudes 

e motivos que combinados com as for9as 

ambientais que envolvem os consumidores, 

fazem com que seja cada vez mais racionais 

nas suas decisOes de compra. Esta racionali- 

dade, mbtivada pelo desenolyimento do 

conhecimento adquirido, influenciam obvia- 

mente, os padroes de compra. 

A observa9ao acima se deve ao fato de 

que o padrao de consumo 6 uma decorrencia 

do processo decisorio de compra e, desta 

forma, 6 relevante ressaltar que este processo 

6 influenciado em todos os estagios pelas 

for9as motivadoras do comportamento. Es- 

tas, ja mencionadas no paragrafo acima, 

constituem-se nas for9as ambientais e for9as 

de foro intimo que envolvem o consumidor. 

CONCLUSAO 

No decorrer deste trabalho, a busca da 

universalidade da "Lei de Engel" foi a 

constante. Em estudos realizados internacio- 

nalmente, tentou-se encontrar suporte para 

esta premissa. Com a contribui9ao de 

trabalhos realizados no Brasil por institui- 

9oes cientificamente idoneas, procurou-se 

constatar o que ja o havia sido feito em 

outras economias culturas. 

Como conclusao, pode-se ter que os 

prinefpios de estruturas de consumo propos- 

tas por Ernest Engel em 1857 e, posterior- 

mente complementados por Carrol D. Wright 

em 1875, sao efetivamente aplicaveis. 

Entretanto, as observa9oes de* muitos autores 

que questionam esta posi9ao, estao corretas, 

se levar-se em considera9ao que desenvolve- 

ram seus estudos dentro de situa96es em que 

as economias em observa9ao estavam em 
momentos de exce9ao, como por exemplo, 

guerras e disturbios sociais. Situa9oes estas, 

que sao alteradoras de comportamentos do 
consumidor, facilmente explicaveis por teo- 
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das, as quais algumas foram rapidamente 

abordadas neste trabalho. 

Outra conclusao a que se pode chegar 6 a 

de que a aplica^ao das premissas estao 

condicionadas a uma situagao de liberdade 

de decisoes dos consumidores. Isto vale dizer 

Revista de Administra^ao IA-USP 

que, em economias dirigidas, diflcilmente 

ocorrera a aplicabilidade uma vez que o 

processo decisorio de compra e influenciado 

por for9as do chamado "Planejamento 

Central" 
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