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RESUMO 

A gestao das finan<;as pessoais pode ser simplificada se houver a reflexao a 
respeito de que s6 se deve adquirir o que se pode pagar, administrar as finan<;as 
consiste em resistir as pressoes do capitalismo e superar o apelo consumista, 
sabendo-se que o consumo planejado e contido evita problemas e garante o 
patrimonio e o conforto. No entanto, a falta de administra<;ao das finan<;as pessoais 
e uma realidade no cotidiano da popula<;ao brasileira, o que justifica os resultados 
das Pesquisas de Or<;amento Familiares (POFs) que apontam os principais 
elementos de consumo e o percentual que cada urn representa na renda familiar. 
Alimenta<;ao, habita<;ao, educa<;ao e transporte estao presentes na lista de qualquer 
das faixas de renda da classe media, cada urn com suas devidas propor<;oes. 0 
problema que se coloca em questao e a gestao da renda, ja que cada familia tern 
uma caracteristica com rela<;ao ao numero de membros, numero de pessoas que 
geram renda, necessidades e possibilidades de cada urn. 0 planejamento das 
finan<;as nao visa apenas o sucesso financeiro, ele e relevante tambem para o 
sucesso pessoal e profissional, serve como urn mapa de navega<;ao, mostra onde 
esta, onde quer chegar e indica os caminhos a percorrer. 

Palavras-Chave: gestao financeira, finan<;as, or<;amento familiar 
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1 INTRODUCAO 

A ausencia de educagao, planejamento e analise das finangas pessoais, 

somada a falta de interesse pelo tema, acarretam em urn grande numero de 

pessoas com problemas para administrar seus pr6prios recursos, vide o grande 

fndice de inadimplencia em cartoes de cn§dito, financeiras, cheques pn3-datados, 

entre outros. 

Problemas financeiros, inevitavelmente impactarao em reflexos nas 

questoes profissionais, pessoal e familiar. Muitas vezes, a falta de dinheiro ou a rna 

administragao dele, prejudica ate mesmo as relagoes sociais. Comportamentos 

agressivos e ate mais pessimistas podem estar associados a problemas financeiros. 

A ausencia de urn planejamento do proprio dinheiro provoca a desestabilizagao em 

varios aspectos relacionados ao comportamento humano. E importante perceber 

que todo cidadao e gestor de suas finangas e, para que obtenha exito nessa 

atividade, precisa realizar uma analise equilibrada de seus habitos e pretensoes, 

cruzando dados da expectativa e da realidade. 

A gestao das finangas pessoais pode ser resumida numa reflexao sobre nao 

adquirir mais do que se pode pagar, em suma, resistir as pressoes do capitalismo e 

superar o apelo consumista. E imprescindfvel para uma boa gestao orgamentaria, a 

consciencia de que, o consumo planejado e contido pode evitar o caos e garantir a 

perpetuagao do patrimonio e do conforto. 

Muitas pessoas desconhecem ou nao avaliam seu patrimonio pessoal, urn 

problema que e acrescido do desconhecimento do volume das despesas mensais e 

do quanto precisariam para viver de forma confortavel. Ao organizar as finangas com 

criterios definidos e sendo realista com relagao a receitas e despesas, as pessoas 

podem descobrir os recursos que possuem e assim ampliar seu grau de seguranga, 

por meio de uma visao mais realista de seu cotidiano financeiro. 

A presente pesquisa busca salientar as questoes que permeiam a gestao 

das finangas pessoais: o dinheiro, os produtos, os servigos, as necessidades, as 

possibilidades, o necessaria e o superfluo, tecendo uma analise a respeito das 

principais ferramentas e da importancia delas para gerir estes fatores, bern como, 

apontar seus beneflcios para a manutengao do bem-estar financeiro. 
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1.1 Contextualizagao do Problema 

A falta de administragao das finangas pessoais e uma realidade no cotidiano 

da populagao brasileira, o que justifica os resultados das Pesquisas de Orgamento 

Familiares (POFs) que apontam os elementos de consumo eo percentual que cada 

um representa na renda da familia. Essas pesquisas apontam que independente da 

faixa de renda que a familia se enquadre os itens de consumo serao praticamente 

os mesmos- excetuando-se apenas elementos como lazer e cultura. 

Alimentagao, habitagao, educagao e transporte estao presentes na lista de 

itens de consumo de qualquer das faixas de renda da classe media, cada um com 

suas devidas proporgoes. 0 problema que se coloca em questao e a gestao da 

renda, ja que cada familia tern uma caracterlstica com relagao ao numero de 

membros, numero de pessoas que geram renda, necessidades e possibilidades de 

cada um. Ha essa preocupagao entre as famflias brasileiras em planejar os gastos? 

1.2 Questoes da Pesquisa 

A presente pesquisa e cercada de algumas questoes que auxiliam na 

determinagao do objetivo a ser alcangado: 

Como esta organizado o orgamento de famflias da classe media? 

Quais os principais itens de consumo a que se dedica a renda? 

0 que muda na caracterlstica de cada familia, com relagao a renda e habitos de 

consumo? 

Quais as vantagens de um planejamento do orgamento? 

Como fazer um orgamento domestico? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 
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Analisar as financ;as pessoais de familias cuja rend a varia entre R$ 1000,00 a 

R$ 7.000,00, a tim de detectar os seus principais itens de consumo, de acordo com 

o que aponta a Pesquisa de Orc;amento Familiar do IBGE. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

• Discorrer sabre a importancia do controle do orc;amento familiar; 

• Levantar os comentarios de autores e estudiosos a respeito do tema; 

• Pesquisar os habitos de consumo de familias da classe media; 

• Analisar os principais itens de consumo de cada familia; 

• Realizar a analise dos percentuais da renda dedicado a cada item; 

• Comparar o consumo de cada familia considerando sua respectiva renda; 

• Desenvolver comentario a respeito dos resultados obtidos. 

1.4 Metodologia 

Toda pesquisa implica o levantamento de dados de variadas fontes, 

quaisquer que sejam os metodos ou tecnicas empregadas. Os dais processos pelos 

quais se pod em obter dados sao: a documentac;ao direta e a indireta. 

A direta constitui-se no levantamento de dados no proprio Iugar onde os 

fenomenos ocorrem e podem ser levantados por pesquisa de campo ou laborat6rio. 

Ja a indireta se realiza por meio de fontes de dados coletados por outras pessoas, 

esse tipo de pesquisa se divide em pesquisa documental (fontes primarias) e 

pesquisa bibliografica (fontes secundarias), a qual trata de levantamento de toda a 

bibliografia ja publicada, em forma de livros, revistas, publicac;oes avulsas e 

imprensa escrita, sua finalidade e colocar o pesquisador em cantata direto com tudo 

o que foi escrito sabre determinado assunto. 0 objetivo disso e permitir o reforc;o 

paralelo na analise das pesquisas ou a manipulac;ao de suas informac;oes. 

(LAKATOS & MARCONI, 1983, p. 44) 

A metodologia utilizada na presente pesquisa, se baseou na busca de 

referenciais te6ricos em livros, revistas e demais publicac;oes especificas, de forma a 
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apresentar a opiniao de diversos autores a respeito do tema, ou seja, segundo as 

definig6es de Lakatos & Marconi (1983, p. 44) trata-se do desenvolvimento de uma 

pesquisa indireta de fontes secundarias. 

Alem das pesquisas indiretas, foram buscados ainda, elementos que 

pudessem contribuir com a gestae das finangas pessoais, dicas e informagoes que 

auxiliem as pessoas na administragao de seus rendimentos, baseadas na 

experiemcia e no estudo de te6ricos da area economica. Tais dicas estao dispostas e 

apresentadas no corpo dos capftulos, sempre embasadas na opiniao de estudiosos. 

A pesquisa tambem e composta de apresentagao e analise de casas reais, 

ou seja, segundo Lakatos & Marconi (1983), trata-se de uma pesquisa de campo, 

que traz exemplos reais do cotidiano e que ilustram a discussao que embasa a 

presente pesquisa. Sao abordadas situag6es comuns do dia-a-dia de cidadaos 

pertencentes a classe media, as quais foram baseadas nas pesquisas s6cio

economicas. 

Tal analise foi realizada com o intuito de aproximar a pesquisa te6rica da 

realidade, foi desenvolvida uma simulagao, em que se faz uso de instrumentos e/ ou 

ferramentas especfficas que permitem apresentar a teoria pesquisada de uma forma 

real. Tal processo se da por meio da utilizagao de planilhas e analise orgamentaria 

simples, caracterfstica essa que contribui com a redugao de erros e reduz o nfvel de 

complexidade. 

Cabe observar que os dados utilizados nas exemplificag6es (tabelas de 

orgamentos familiares), sao provenientes de informag6es reais vindas de famflias de 

classe media, as quais serviram de base amostral para a formagao dos dados que 

sedimentaram a presente pesquisa. 

Segundo Lakatos & Marconi (1983, p. 44) "a pesquisa pode ser considerada 

urn procedimento formal com metoda de pensamento reflexive que requer urn 

tratamento cientffico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para 

descobrir verdades parciais". 

1.5 Justificativa 

Conhecendo-se bem as influencias do processo de tomada de decisao no 

momenta de efetuar uma despesa e educando-se financeiramente, a administragao 

das finangas pessoais fica mais objetiva e mais facil se tornara seu controle. 
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A desorganizac;ao financeira e urn problema que afeta todo aquele que 

desconhece o equilibria entre o dinheiro que recebe e o que gasta. A facilidade de 

aquisigao a credito de muitos bens inuteis, alem de ser uma atitude antiecol6gica, 

pois aumenta a produgao de lixo, faz com que os ganhos financeiros escoem pelo 

ralo das dividas. 0 consumidor, quando nao tern urn plano de metas, normalmente 

pensa em consumir de imediato. Contudo, havendo urn plano estabelecido antes de 

se contrair a divida sem necessidade ou efetuar uma despesa, a reflexao sabre o 

impacto negative dessas agoes ocorrera naturalmente. 

0 dinheiro interfere em nossos objetivos, sonhos, humor e personalidade. 

Uma crise financeira pessoal gera efeitos negatives e muitos problemas na vida das 

pessoas afetando ate mesmo a saude. Portanto se faz necessaria ter dominic sabre 

a vida pessoal financeira, definindo a utilizagao correta dos recursos. A pratica do 

planejamento financeiro pessoal e extremamente benefica e sua implementagao 

sera necessaria para se atingir o equilibria financeiro. 

A Pesquisa de Orgamento Familiar (POF) realizada a cada cinco anos pelo 

Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) apontou, em sua ultima 

realizagao (2002-2003) que a familia brasileira tern urn rendimento media mensa! de 

R$ 1.789,66, o que justifica o fato das analises de finangas pessoais realizadas na 

presente pesquisa serem de familias cuja renda mensa! varia entre R$ 2000,00 e R$ 

7.000,00, correspondendo a faixa salarial da classe media da populagao brasileira. 

1.6 Estrutura do Trabalho 

0 trabalho e delimitado pela pesquisa a respeito do orgamento domestico, o 

controle das finangas e o uso de ferramentas que auxiliem na busca do sucesso 

economico. 

0 capitulo 2 discorre a respeito das finangas pessoais, que inicia com urn 

levantamento sintetico das principais razoes que levam a pessoa fisica a realizar 

uma analise das suas finangas. Os principais temas de discussao desse capitulo sao 

a respeito do dinheiro, dos tipos de consumidor e do panorama de consumo da 

populagao brasileira, abrangendo o consumismo enquanto doenga e as formas de 

evitar o consume compulsive e manter o orgamento em dia. 
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Ainda no capitulo 2 a abordagem e a respeito do planejamento de despesas, 

uma tentativa de convencimento a respeito do "Por que planejar?" que segue para 

uma explanac;ao a respeito das despesas e da importancia do planejamento. 

0 capitulo 3 apresenta a pesquisa de campo realizada com familias de 

classe media, a respeito de seus habitos de consumo. Consta ainda uma breve 

analise com relac;ao ao desempenho da renda de cada grupo familiar co-relacionado 

com o consumo. A pesquisa e baseada nos itens questionados na Pesquisa de 

Orc;amento Familiar (POF). 
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2 REVISAO DE LITERATURA 

2.1 Finangas Pessoais 

0 cidadao, economicamente denominado pessoa ffsica, em geral procura 

tratar, planejar ou acompanhar suas finangas pessoais, por basicamente tres 

razoes principais: 

• descontentamento com suas aplicagoes financeiras e necessidade de 

compreender melhor para saber como multiplicar os investimentos, e lidar 

com o medo dos riscos de perder o patrimonio; 

• eminencia de mudanga da vida financeira, por situagoes diversas, seja 

casamento ou separagao; heranga a receber; mudanga de residencia (sair da 

casa dos pais e tornar-se independente), mudar de pais, enfim tantas outras 

situagoes que caracterizem uma alteragao na vida financeira. 

• ter adquirido dividas longas e de alto valor, que caracterizem dificuldade no 

pagamento e haja a necessidade de rever os habitos financeiros para facilitar 

a quitagao do debito. 

Portanto, uma realidade a ser considerada, e que o cidadao do seculo XXI 

deveria tratar de suas finangas pessoais como trata de sua saude bucal, par 

exemplo, buscando urn "consultor financeiro" ao menos uma vez por ano, para 

discutir os investimentos no planejamento do proximo periodo, as alternativas de 

realizagao dos sonhos e atualizar-se com as novidades financeiras para facilitar o 

proprio gerenciamento do patrimonio. Nao e correto deixar para buscar ajuda 

quando a situagao ja esta descontrolada, afinal a prosperidade, seja para as 

pessoas, as empresas ou os governos, comega como controle do fluxo de caixa. 

2.1.1 0 Dinheiro 

Na sociedade dos dias de hoje, mesmo que alguns recusem a ideia, o 

dinheiro tornou-se o centro de todas as discussoes, a causa dos beneffcios e males, 

o regulador do rumo das relagoes. 

A maioria dos trabalhadores assalariados passa a maior parte do tempo 

trabalhando, sem falar nos momentos gastos em engarrafamentos de transite, seja 
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dentro de seu proprio autom6vel ou de urn coletivo. Queira ou nao, o motivo principal 

do trabalho para muitas pessoas e ganhar dinheiro, a contrapartida natural para o 

dispendio de tempo em uma func;ao a servic;o de outrem. 

0 salario pode [ ... ] ser considerado um fator de motivagao ou desmotivagao 
para o trabalho, dada a importancia que a recompensa financeira tem na 
satisfagao das necessidades humanas, mas nao o principal fator ou motive 
de felicidade pessoal. 
Par que, entao, gastar tanto tempo da vida em busca de dinheiro se ter 
dinheiro, para muitos, e considerado menos importante que cultivar 
amizades, divertir-se ou passar mementos agradaveis com a familia? Alga 
esta errado. Sera que, na verdade, ter amigos, ter mementos de lazer e ficar 
com a familia sao atividades nao tao importantes? A resposta para ambas 
as perguntas e pessoal e subjetiva, porem se pode afirmar que, em geral, 
nao e dada a devida importancia a necessidade e aos beneflcios de se 
possuir dinheiro. (SOUSA et al, 2008, p. 14) 

Falar em dinheiro se torna complicado para muitos. Pessoas que admitem 

nao ter urn born relacionamento no campo financeiro se sentem inseguras quanta ao 

seu futuro. Lacerda (2006) entrevistou personalidades sabre seu relacionamento 

com o dinheiro e varios famosos admitiram nao se dar bern financeiramente. A 

conclusao, enfim, e a de que o dinheiro s6 se torna urn problema quando falta. 

Assim, desde que surgiu o dinheiro, surgiu a necessidade de pensar sabre ele. 

0 dinheiro esta incorporado a vida do cidadao, todas as relac;oes comerciais 

implicam a circulac;ao monetaria, das mais simples de consumo ate as relac;oes mais 

complexas entre compradores e vendedores. Mesmo assim, poucos tern ideia da 

origem desse instrumento de troca, tampouco das vantagens que a utilizac;ao do di

nheiro trouxe ao comercio e ao desenvolvimento economico. 

Nao ha exatamente urn consenso quanto a origem do dinheiro. 

As primeiras moedas [talvez] tenham sido cunhadas pelos habitantes da 
Lidia, pequeno reino situado na peninsula da Anat61ia, entre 640 e 630 a.C. 
Apesar de os habitantes desse reino nao terem tido grande notoriedade his
t6rica, a sua invengao revolucionou as transagoes comerciais na epoca e 
suas conseqoemcias sao sentidas ate os dias de hoje. 
Desde o surgimento das primeiras moedas, a circulagao de dinheiro 
derrubou alguns entraves ao comercio em virtude das fungoes de ins
trumento de troca e de medida de valor que possui. 0 principal entrave 
estava associado a dificuldades para as pessoas acordarem o pagamento 
das mercadorias que gostariam de negociar. (SOUSA et al, 2008, p.34) 

0 dinheiro nivelou o problema da equivalencia entre os valores dos bens 

trocados, transformando-se em urn denominador comum. Outra func;ao descrita por 
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Sousa et al (2008, p.34-35) e a de preservac;ao do valor, derivando daf a poupanc;a 

daquilo que nao fosse precise. 

Alem disso, dada sua funt;ao de guarda de valor, tambem permitiu, a seus 
detentores, guardar parte do que eventualmente nao fosse gasto. Com a 
maior utilizat;ao do dinheiro, passaram a ser confeccionadas moedas de 
metais de baixo poder reativo, como as Iigas de ouro ou prata, o que as 
tornava mais resistentes a at;ao do tempo. Com isso, o dinheiro poderia ser 
guardado, permitindo, assim, o acumulo de riquezas. 

Na Grecia Antiga, conselhos a respeito de como usar melhor as financ;as 

eram comuns nos discursos dos fil6sofos. Uma passagem da Etica a Nicomaco, de 

Arist6teles, ilustra bern a preocupac;ao com que o sabio grego discorria sobre o 

ass unto: 

A pessoa que tende para o excesso e e vulgar excede-se, como ja 
dissemos, par gastar alem do que seria razoavel. Agindo assim, ela gasta 
demais e demonstra um exibicionismo de mau gosto em ocasioes pouco 
importantes [ ... ]. E tudo isso ela faz nao par motivo nobilitante, mas para 
exibir sua riqueza, e par pensar que e admirada em consequencia dessa 
maneira de agir; ademais, onde deve gastar muito ela gasta pouco, e onde 
deve gastar pouco gasta muito (1996, p.180). 

Com a invenc;ao da imprensa, durante o seculo XV, teve infcio a produc;ao do 

papel moeda, mantendo-se a produc;ao das moedas. Este tipo de dinheiro dominou 

todas as transac;oes comerciais ate o infcio da decada de 1970. Quando se iniciou a 

segunda era do dinheiro (SOUSA et al, 2008, p. 35). 

Com o surgimento do caixa eletronico deu-se infcio a era dos rapidos avanc;os 

tecnol6gicos e facilidade para se conseguir dinheiro. "Mais que a invenc;ao de uma 

maquina, a introduc;ao do caixa eletronico deu infcio a epoca caracterizada pela 

utilizac;ao de avanc;ados recursos tecnol6gicos e de telecomunicac;oes" (SOUSA et 

al, 2008, p.35), especialmente na area de transmissao de dados, para o aumento da 

rapidez em se conseguir produtos e servic;os financeiros em geral. 

Atualmente vive-se a terceira fase da hist6ria monetaria: era do dinheiro 

eletronico, em que e possfvel realizar transferencias de recursos quase que 

instantaneamente, pagar contas de agua, luz, telefone e gas apenas de uma simples 

operac;ao eletronica em qualquer computador conectado a Internet, urn telefonema 

aos servic;os de bankfone ou, ate mesmo, nos diversos caixas eletronicos 

espalhados em varios pontos das principais cidades do mundo. (SOUSA et al, 2008, 

p.35) 
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Os mesmos instrumentos proporcionaram o investimento em aplicagoes como 

as cadernetas de poupanga e as varias categorias de fundos mutuos de 

investimento. A movimentagao do dinheiro eletronico tambem permitiu a compra e a 

venda de agoes nas diversas bolsas de valores do mundo, o investimento em 

instrumentos derivatives, commodities, mercados futuros, simplesmente com o envio 

de impulses eletronicos atraves de uma linha telefonica (SOUSA et al, 2008, p.36). 

A era do dinheiro eletronico tambem esta associada ao surgimento do 
chamado dinheiro de plastico, ou seja, cartoes de credito, de debito ou 
mesmo os pre-pagos. Desde que foi criado, na decada de 1950, o dinheiro 
de plastico passou cada vez mais a substituir as tradicionais moedas nas 
transac;:oes comerciais. Par uma tarja magnetica no verso dos cartoes, os 
consumidores tem acesso aos mais diversos produtos e geralmente podem 
utilizar seus cartoes em varios paises. A grande disseminac;:ao dos cartoes 
pode estar associada a seguranc;:a e as facilidades trazidas para 
consumidores e comerciantes. (SOUSA et al, 2008, p.36) 

0 dinheiro representado por notas ou moedas passou a corresponder apenas 

a uma minima parte de todo o dinheiro em circulagao no mundo. 0 dinheiro 

atualmente e escritural, associado a uma imagem no monitor dos computadores, 

percorrendo milhares de quilometros quase que instantaneamente, praticamente 

invisfvel. Paradoxalmente, mesmo que nao tenha uma localizagao real, o dinheiro 

criou um ambiente em que esta em toda parte sem, contudo, ocupar um Iugar ffsico: 

esta presente desde pequenos vilarejos ate grandes metr6poles, desde as mais 

rusticas residencias ate os mais sofisticados centros financeiros internacionais. 

As facilidades de acesso ao dinheiro despertam no ser humano o desejo de 

consumo. A maioria consome mais do que precisa e muitos se endividam 

desnecessariamente, a origem do consumo exibicionista remonta ao seculo XIX: a 

construgao das ferrovias norte-americanas concentrou o poder em uma minoria que 

"encantados com as possibilidades de consumo que suas recentes fortunas de 

bilhoes permitiam, [ ... ] provocavam alarde e atraiam olhares reverentes e 

ambiciosos para seu espalhafatoso estilo de vida." (D'AQUINO, 2008, p.5). 

Os novos-ricos americanos, com suas manias exibicionistas 

despertavam admiragoes e a maneira ostensiva com que inflavam seus 

sfmbolos de riqueza deu origem a etica do consumo. "Nessa nova perspectiva, 

as pessoas deixavam de ser identificadas pela maneira como produziam e 

passavam a ser comparadas e avaliadas a partir dos produtos que exibiam". 
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De acordo com D'Aquino (2008, p.6): 

[ ... ] num cenano que apenas despontava, caracteristicas que 
persistem e determinam em larga medida o que a maior parte de n6s 
faz de sua vida ainda hoje. [ ... ]em fun gao dessa sind rome, nenhum 
merito advinha do consumo dos bens indispensaveis a vida. 0 
importante, o respeitavel, passara a ser o comportamento perdulario. 
Ter dinheiro no banco tornara-se urn meio insuficiente de propagar 
superioridade. 0 dinheiro devia ser alardeado, ou seja, gasto com 
exagero em coisas que estao alem das necessidades basicas. 
Resultado desse processo social foi a formulagao de urn achado tao 
presente em nosso cotidiano: o importante nao e ser. 0 que importa 
e ter para parecer ser. [ ... ] o desejo de ser importante faz com que 
pessoas de todas as classes sociais com frequencia tentem viver 
acima de suas possibilidades. [ ... ] nenhuma classe social - nem os 
muito pobres - abre mao do consumo exibicionista. 

A Grande Depressao das decadas de 1920 e 1930 diminuiu o fmpeto do 

consumismo crescente a partir das fortunas norte-americanas. No entanto, 

este comportamento voltou a ordem do dia a partir da decada de 1980, quando 

surgiram novas levas de bilionarios. Muitos, oriundos do incrfvel desempenho 

do mercado de agoes no EUA e outros, originarios da expansao dos mercados 

de eletronicos, softwares, telecomunicagoes e industria de entretenimento 

(D'AQUINO, 2008, p.6). 

2.1.2 Renda x Consume 

lndependentemente da origem do dinheiro, os habitos, costumes e 

excentricidades que evidenciam a sua ostentagao ressurgiram, colocando de novo a 

etica do consume na ordem do dia, ainda mais intensamente do que quando esta se 

manifestou pela primeira vez. 

0 consumidor na atualidade encontra o credito facilitado por uma 

infinidade de meios colocados a sua disposigao. 0 acesso ao credito permite o 

pagamento do produto ou servigo dentro de ate 30 ou 40 dias, dependendo da data 

do vencimento da fatura. Depois de a receberem, os clientes ainda tern a opgao de 

quitar apenas um percentual sabre o valor total, podendo pagar o restante em 

prestagoes nos meses subsequentes. Esta facilidade em combinagao com o 

consumo exibicionista gerou um dos maiores problemas do ser humano da 

atualidade: a sobrecarga de dfvidas irresponsaveis e a condigao de dependencia 
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dos endividados em relac;ao aqueles dos quais tomaram dinheiro emprestado, seja 

Ia qual foi a forma. (SOUSA et al, 2008, p.38-40) 

Segundo Stigum (1973, p. 7-9) o consumidor desempenha duplo papel na 

economia de mercado e pode ser definido como uma unidade economica que 

fornece servic;os de fatores de produc;ao e demanda produtos acabados. 0 

consumidor e uma unidade tomadora de decisao de gastos. 

Ainda segundo o autor, quase todos os consumidores, independente de qual 

seja seu nivel de renda, possuem ativos e passivos. Os ativos de urn consumidor 

sao objetos de valor que ele possui e os passivos sao as dividas incorridas em 

compras a prazo ou prestac;oes. Se forem somados os ativos de urn consumidor e 

deles forem subtraidos o total de passivos, a cifra resultante - seja ela positiva ou 

negativa- sera uma medida de sua riqueza ou de seu patrimonio liquido. 

0 consumidor tern motivos tanto para consumir como para poupar. 0 

consumo e determinado por uma serie de razoes, que comec;am pelos bens e 

servic;os que sao necessaries a sobrevivencia: comida, roupas, abrigo. Depois vern 

os bens que se consome por prazer ou enriquecimento interior e finalmente os que 

se consome por que infere prestigio ou status. E sabido que o consumidor nao quer 

apenas consumir bens para sobreviver, mas principalmente para obter prazer e 

prestigio, supoe-se, portanto, que seus desejos de consumo sao ilimitados. 

(STIGUM, 1973, p. 14) 

Segundo Passos e Nogami (2002), o fator que mais influencia na 

determinac;ao do consumo em uma economia e a renda. Com base nesse dado e 

possivel introduzir a func;ao que descreve a demanda total de consumo de todas as 

familias da economia, fun9ao essa que demonstra que as despesas de consume 

dependem da renda disponivel dessas familias, variando diretamente com a mesma. 

Algebricamente a fun9ao do consumo pode ser representada da seguinte forma: 

I C=f(Y) 

Onde Y representa a renda, que e uma variavel independente do consumo, 

aqui representado pelo C, este que e uma variavel dependente de Y. 

A func;ao consumo e urn termo criado para designar a parte da renda que e 

despendida em consumo e ela se baseia na "Lei Psicol6gica Fundamental" que diz: 

"Os homens estao dispostos, quase sempre e em media, a aumentar seu consumo a 
medida que a sua renda aumenta, mas nao pela quantia do aumento em sua renda". 
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Para Passos e Nogami (2002) 

"a fun«;ao consumo trata, portanto, da rela«;ao entre o consumo e a renda. 
( ... ) e mostra o nivel de despesa que os consumidores estao dispostos a 
incorrer em bens e servi«;os, em todos os niveis de rendas possiveis" 

Partindo dessa analise, e possivel afirmar, portanto, que o montante total que 

a sociedade despende em consumo depende do seu nivel de renda, de 

circunstancias objetivas, como as variac;oes no nivel de salarios, nivel de tributac;ao 

e os controles governamentais e ainda, do comportamento dos individuos em nivel 

psicol6gico e de habitos de consumo. 

Para urn leigo, despesas, gastos e custos significam, na maioria das vezes, a 

mesma coisa: urn dispemdio, no entanto ha diferenc;as entre esses tres termos. 

Gasto e todo dispendio financeiro, todo sacrificio que uma entidade area para 

a aquisic;ao de urn bern ou servic;o. 0 conceito de gasto e bastante amplo. Entre 

alguns exemplos de gastos, cita-se a aquisic;ao de maquinas, equipamentos, 

veiculos, m6veis, ferramentas, etc. Urn gasto pode se transformar num investimento 

que, sucessivamente, se torna urn custo e uma despesa. 

Gusto e o gasto, ou seja, o sacrificio financeiro que a entidade area no 

momento da utilizac;ao dos fatores de produc;ao para a realizac;ao de urn bern ou 

servic;o. Os custos podem ser entendidos conforme o segmento da entidade. No 

comercio, a aquisic;ao de mercadorias e o custo, ja na industria, ele e entendido 

como a aquisic;ao de materias-primas, insumos e mao-de-obra na produc;ao de urn 

bern. 

As despesas estao relacionadas com os gastos usados para a obtenc;ao de 

receitas. 1 

2.1.3 Panorama do controle financeiro da populac;ao consumidora no Brasil 

A economia brasileira apresenta grande potencial de crescimento e conta com 

urn significative mercado consumidor. 0 Brasil ja e o setimo mercado consumidor do 

mundo, segundo o relat6rio State of the World 2004 (Estado do Mundo 2004), 

1 Disponivel em http://www. brasilescola.com/ economia/ gastos-custos-despesas.htm 
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elaborado pelo WorldWatch Institute, com sede em Washington. Mas tern apenas 

33% da sua populac;ao do pais incluida nessa "sociedade de consume". 

0 "publico consumidor" e definido pelo relat6rio com base na analise do 

consultor Matthew Bentley, do Programa de Meio Ambiente das Nagoes 

Unidas, que define como "classe consumidora" as pessoas com poder de 

compra (renda ajustada segundo pregos locais) de mais de US$ 7 mil, ou 

cerca de R$ 20 mil, par ana. 

Par esse criteria, o Brasil conta com 57,8 mil hoes de consumidores. Em 

primeiro Iugar no ranking estao os Estados Unidos com 242,5 milhoes de 

integrantes da "sociedade de consume", ou 84% da populagao do pais. A 

China vern logo em seguida, com 239,8 milhoes de consumidores (19% da 

populagao).2 

D'Aquino (2008, p. 7), observa que 

[ ... ] ha alguns outros aspectos que devem ser considerados se pretendemos 
compreender as razoes de nossa diffcil lida com os assuntos financeiros. 
Em quase todo o mundo, conquistas recentes - como a ampla participa<;ao 
da mulher no mercado de trabalho, a diminui<;ao do numero de filhos por 
casal e o surgimento de multiplas estruturas familiares - acrescentaram 
ingredientes complicadores a rela<;ao com o dinheiro. Um exemplo claro e o 
fato de que nas familias residentes em centres urbanos, em que pai e mae 
trabalham fora, as reunioes familiares acontecem com mais vagar, quando 
nao exclusivamente, nos finais de semana. Com frequencia os encontros 
ocorrem em situa<;oes que de alguma maneira invocam o consume. As 
compras no shopping, o almo<;o no restaurante, o DVD escolhido na 
locadora sao programas familiares corriqueiros. Essa prematura exposigao 
ao consume tem levado algumas criangas, desde muito novas, a juntar e 
confundir o prazer da convivencia com os pais ao prazer do consume. Nao 
por acaso, quando ainda nem bem conseguem falar, dao de balbuciar que 
lhes comprem isso e aquilo. A (con) fusao entre afeto e consume pouco a 
pouco ameaga a convivencia familiar e, progressivamente, transforma em 
siameses prazer e compra. 

No Brasil, ao lado da falta de conhecimento e de disciplina financeira, 

percebe-se que muitos brasileiros cultivam a pratica financeira de curto prazo, 

voltada ao consume, conforme demonstra Sousa et al (2008, p.21): 

Para se ter uma ideia, mais de 82% do orgamento medio de uma familia 
brasileira destina-se a despesas de consume. Esse patamar supera 90% do 
orgamento para familias com rendimento mensal de ate R$ 1,2 mil 
(rendimento em que se enquadram 58,5% das famflias brasileiras) e se 
mantem acima de 70% mesmo entre as familias mais ricas. 

2 Disponivel em http://www.geografiaparatodos.eom.br/index.php?pag=sl21 
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Esses dados constam da Pesquisa de On;:amentos Familiares (POF), 
levantamento realizado pelo Institute Brasileiro de Geografia e Estatlstica 
(IBGE) entre os anos de 2002 e 2003 [ ... ]. 
A mesma pesquisa [ ... ] revela outros numeros que apontam para a 
tendencia consumista da sociedade brasileira: enquanto uma familia destina 
pouco mais de 3% do on;:amento familiar mensa! para gastos com 
educac;:ao, sao destinados mensalmente, em media, 1 0,59% do rendimento 
familiar a gastos com autom6vel, incluindo despesas com combustfveis, 
manutenc;:ao e aquisic;:ao de vefculos pr6prios. 

2.1.4 0 orc;amento do cidadao brasileiro 

A estabilidade monetaria trouxe a possibilidade de planejar o futuro, habito 

prejudicado pelos varios anos vividos sob o juga de uma inflac;ao estratosferica. 0 

brasileiro, desacostumado a descortinar o seu futuro financeiro e habituado ao 

consumo imediato, pode, enfim se educar financeiramente com vistas a urn 

planejamento uma aplicac;ao adequada para suas economias. 

No entanto, nao e tao facil assimilar novas habitos. A mistura de exibic;ao e 

pouco dinheiro e malefica e diffcil de ser erradicada enquanto vfcio. Muitas pessoas 

ainda nao se conscientizaram de que consumir desarvoradamente e urn pessirno 

habito nao so para seu bolso, mas tambem para o proprio futuro do planeta, urna 

vez que vai se estar produzindo mais sabras. E preciso pensar na propria educac;ao 

e na responsabilidade do exemplo para as gerac;oes vindouras. 

Os tempos mudaram: a inflac;ao ja esta sob controle ha mais de uma decada 

e o Brasil vive urn regime democratico ha mais duas decadas. Porem, apesar de 

parecer muito tempo, dez ou 20 anos ainda nao foram suficientes para a 

rnodificac;ao do comportamento em relac;ao a nova dinamica financeira vivida pelo 

pais, enfim ainda nao se descobriram meios eficazes de mudar a cultura financeira 

do brasileiro. 

Mas este panorama esta mudando. Nao e uma mudanc;a a curta prazo, pais 

envolve todo urn processo de reeducac;ao comportamental em relac;ao aos gastos 

geradores de dividas prejudiciais a vida do indivfduo. A populac;ao deve se voltar 

para o aproveitamento do atual estagio de estabilidade politico-econornica, 

procurando administrar melhor as financ;as pessoais com o objetivo de obter rnaior 

satisfac;ao pessoal e melhor qualidade de vida, uma vida sem dividas. 

E possfvel fazer uma analise, sob o ponto de vista que, embora o Brasil seja 

urn dos piores em distribuic;ao de renda no mundo, a populac;ao e criativa, busca 
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formas de aumentar seus rendimentos ou apela para os financiamentos e, cede ao 

consumo. 

0 seculo XXI e uma grande vitrine a respeito da falta de planejamento para a 

independ€mcia financeira. Ha uma grande quantidade de famllias, que convivem 

com seus filhos ate os 30 anos morando na casa dos pais, por exemplo. Pais cada 

vez mais assumindo, os onus financeiros nao s6 de filhos, mas tambem arcando a 

educac;ao dos netos. Geralmente, as pessoas maduras que produziram seus 

pr6prios imperios economicos, nao sabem compartilhar a plenitude da vida com 

seus familiares e herdeiros. Sabem dar bens, presentes, coisas, mas nao sabem 

porem o mais importante, que e estimular a produc;ao da riqueza a partir dos talentos 

de cada urn. Essa e a verdadeira riqueza sustentavel, a que se multiplica.3 

2.1.5 Medidas para reduzir o consumo e manter o orc;amento 

Para muitos, escola particular, carro do ano, servic;os de empregada 

domestica, roupas da moda e outros elementos do genera, sao gastos essenciais. 

No entanto, sao os primeiros itens a serem cortados, segundo economistas, quando 

se precisa economizar. 

A primeira medida para comec;ar a economizar e analisar o orc;amento ou, se 

for o caso, fazer urn imediatamente, e verificar onde e possivel cortar os gastos. 0 

proximo passo e ter firmeza para evitar novas dividas, mesmo que seja necessarias 

medidas radicais como cancelar o cartao de credito, o limite do credito especial e 

fugir dos crediarios. Reduzir despesas nao e possivel em todos os campos do 

cotidiano, mas alguns cortes podem trazer resultados surpreendentes. 

Segundo Halted (2001, p. 5), dentre tantas outras razoes, a que mais 

influencia no consumo desmedido e na dificuldade de poupar, e a heranc;a cultural 

deixada pelos antepassados 

Ha poucas pesquisas sobre o assunto. Creio que n6s, seres humanos, 
temos naturalmente uma grande dificuldade em poupar. Nossos 
antepassados na pre-hist6ria consumiam tudo o que conseguiam obter nas 
cagadas. Eles nao dispunham de refrigeradores. A possibilidade de nao ter 

3 Disponivel em: http://financenter.terra.eom.br/lndex.cfm/Fuseaction/Secao/ld_Secao/432 
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o que comer no dia seguinte fazia com que devorassem o maximo que 
podiam para manter nos tecidos adiposes as reservas de energia. 
Nossa civilizac;ao mudou muito e, hoje, nao s6 dispomos de refrigeradores, 
como de diversas formas de guardar dinheiro. A internet ja se propoe a 
revolucionar o sistema financeiro, reduzindo substancialmente os custos 
dos bancos e das corretoras de valores. Entretanto, parece que nos ainda 
mantemos conosco o mesmo instinto de nossos antepassados. Desejamos, 
ardentemente, consumir tudo hoje. 

Essa cultura tern influencia negativa na administragao financeira, pais os 

instintos naturais podem induzir as pessoas ao consume imediato. 

Halfed (2001, p. 16) apresenta uma sugestao para que se consiga veneer 

esses obstaculos naturais e assim, se busque reduzir o consume e manter o 

orgamento 

Uma boa maneira de superar as tentac;oes naturais e assumirmos 
compromissos com n6s mesmos. Devemos sempre estabelecer metas, 
escrever regras e reavaliar nosso desempenho periodicamente. Esse 
exercicio requer muita disciplina, mas trara boas recompensas. 

Para Frankerberg (2002, p. 200) 

Cada familia tera de adotar cortes em itens de sua livre escolha. Mas cortar 
despesas nao e facil, quando o dinheiro ja e curta e medido. Por isso, e 
precise um pouco de metoda para definir prioridades e descobrir onde e 
quando cortar. 0 processo deve comec;ar pelo detalhamento de suas 
despesas mensais. Para isso, monte uma planilha, relacionando todas as 
saidas de dinheiro do mes, mesmo as que parec;am totalmente 
insignificantes. 

0 ideal e estabelecer metas, como par exemplo: nao comprar mais que o 

necessaria, identificar os itens de extrema necessidade, determinar um percentual 

de redugao de gastos e trabalhar em torno dele, determinar dias para compra e dias 

para a abstinencia, reduzir despesas com juros, fazer negociagoes com gerente de 

bancos e ou financeiras, alongando o prazo de pagamento de uma prestagao entre 

outros. E. comum, quando se pensa em reduzir despesas, o desencorajamento, 

porque o que vern a mente e o fato de ser precise deixar determinadas coisas que ja 

faziam parte da rotina da casa, mas ao tomas a decisao de cortar despesas para 

ajudar a alcangar objetivos financeiros, e importante encarar como uma coisa boa e 

que vai ajudar a melhorar a utilizagao do dinheiro. 

Devido aos diferentes fatores que podem interferir nas metas tragadas, alguns 

pianos podem precisar de alteragao, de agoes complementares e, e precise que se 

esteja preparado para as mudangas necessarias. A correta definigao das metas e 
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uma etapa bastante importante para a realizagao dos objetivos; pois ah§m de serem 

realistas, todos os envolvidos devem estar de acordo, comprometidos e crentes que 

elas serao alcangadas. Fatores externos podem influenciar na determinagao das 

metas, o ideal e que sejam previstos e constem no planejamento, como por 

exemplo, o encerramento da fonte de receita, ou seja, o desemprego. (SCHENINI, 

1997, p. 81) 

2.2 Planejamento de Despesas 

Realizar o planejamento das finangas pessoais alem de evitar imprevistos no 

fim do mes, permite que a pessoa conhega o seu real poder de compra, o dominic 

dos valores disponiveis e dos ja comprometidos. 0 planejamento auxilia na criagao 

de urn habito de priorizagao de despesas e isso melhora a relagao com o dinheiro, 

ajudando inclusive, a economizar. As receitas extras passam a ficar visiveis e podem 

ser melhor aproveitadas, deixando de ser a salvagao do final de ano, como ocorre 

com o decimo terceiro ou a restituigao do impasto de renda, por exemplo. 0 ideal e 

que essas receitas entrem no planejamento para suprir gastos sazonais, como ao 

pagamento de impastos e demais gastos referentes ao inicio do ano. (HALFED, 

2004) 

E por fim, afirma Halfed (2004), a existencia de urn planejamento e justificada, 

pela capacidade de organizar o dinheiro, as entradas e as saidas, para que se 

chegue ao ideal, que e providenciar todos os pagamentos e ainda perceber a 

possibilidade de poupar, ou seja, reservar parte da receita, manter valores em 

aplicagoes, em poupanga ou mesmo disponivel em conta corrente, disponivel para 

despesas essencialmente inevitaveis e nao programadas, como e o caso, de 

questoes ligadas a saude e ate mesmo redugao da renda ou perda do emprego. 

Segundo Halfed (2004) "o planejamento financeiro e urn habito que, quanta 

mais cedo se comega mais facil ele e incorporado na retina" e que estimular os filhos 

e demais familiares a criar estrategias de orgamentos para se atingir uma meta, e 

dar-lhes ferramentas contra eventuais crises financeiras futuras. Preparar-se e 

prepara a familia para o regramento economico pessoal e uma forma de dar-lhes a 

medida da tranquilidade. 

Junto com a importante agao de planejar esta a de poupar, que nao deixa de 

ser uma forma de assegurar o consume futuro ou evitar o fracasso financeiro. Para 
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Halfed (2004) "poupar e adiar o consumo presente visando a urn consumo maior no 

futuro. As pessoas poupam com dois objetivos basicos: consumir mais em breve e 

enfrentar o declinio natural da capacidade produtiva do homem". E inegavel que tais 

prop6sitos garantem, na pratica, uma compensa9ao para o sacrificio de nao 

consumir hoje, gastar menos do que a renda permite e de acumular reservas a 

serem utilizadas no futuro. Poupar e importante nao s6 para o individuo mas para a 

na9ao. 

0 planejamento tambem auxilia na avalia9ao do balan9o patrimonial, ou seja, 

permite que o individuo saiba como esta a situa9ao financeira ao Iongo do tempo, se 

ganhou ou perdeu dinheiro num determinado periodo. 

Halfed (2004, p. 114-115) define balan9o patrimonial como: "uma fotografia da 

situa9ao financeira de uma pessoa ou de uma empresa, em uma determinada data, 

baseando-se nos seus ativos e passivos". 

0 autor ainda explica que: "ativo e o conjunto formado pelos bens e direitos, 

como carro, moradia, valores depositados em banco, saldo do FGTS - Fundo de 

Garantia por Tempo de Servi9o entre outros". E que passivo e "o conjunto de dividas 

acumuladas no cartao de credito, nos financiamento do carro, na mensalidade da 

escola". Da realiza9ao do balan9o patrimonial e possivel obter o patrim6nio liquido, 

ou seja, a riqueza do individuo. 

Sabendo-se que o objetivo da sociedade capitalista e aumentar o seu 

patrimonio liquido, com base no balan9o patrimonial e possivel analisar formas de 

promover incrementos nos ativos e de redu9ao nos passivos. 

2.2.1 Or9amento domestico - Planejamento de entrada x saida 

Or9amento domestico e uma previsao de receitas e despesas, realizada mes 

a mes, baseada nas necessidades de cada urn dos membros familiares. Esse 

planejamento permite a prioriza9ao dos gastos, de modo a permitir que se atenda as 

necessidades, com a renda disponivel. 

A elabora9ao do or9amento domestico deve come9ar pelas despesas 

essenciais, como alimenta9ao e moradia, em seguida sao listadas as demais, sem 

uma ordem especifica, preferencialmente, estipular as prioridades, as despesas de 

maior urgencia e inadiaveis e que devem aparecer primeiro. Devem ser incluidos os 

gastos com despesas sazonais e de gastos imprevistos, como o pagamento de 
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taxas, a troca de uma torneira ou o concerto de urn fogao, por exemplo. (SCHENINI, 

2004) 

0 planejamento e uma ferramenta simples, de baixa complexidade e grande 

eficacia. Trata-se de uma tabela, contendo todas as necessidades, os valores 

previstos e os valores gastos, ao fim urn balancete do total de despesas que deve 

ser comparado com a receita total. Esse comparative apontara, o saldo ou o deficit 

do fim do mes. 

Segundo Schenini (2004, p. 77) 

0 orc;amento domestico tem a ver com os sonhos mais profundos de todos 
nos. Como? Voce nao esta exagerando a relac;ao? Lembre-se, entao, de 
que, para realizar a grande maioria dos nossos sonhos, temos um Iongo 
caminho a percorrer que geralmente requer muito esforc;o e dedicac;ao e, 
quase sempre, algum dinheiro extra. Quais sao seus sonhos mais 
acalentados? Comprar uma casa propria? Comprar um carro? Abris seu 
proprio negocio? Como voce pode perceber, a grande maioria de nossos 
sonhos sempre envolve a necessidade de recursos financeiros - seja de 
maneira direta ou indireta. 
Par exemplo, voce pode querer fazer um curso gratuito, porem, para 
freqoenta-lo voce precisa parar de trabalhar par um tempo. Entao seu sonho 
e gratis; mas para realiza-lo, lhe sera necessaria formar um monte de 
recursos suficiente para sua sobrevivencia nesse perfodo. 

Para qualquer objeto ou atividade que se deseje, os recursos financeiros sao 

imprescindiveis, sendo assim, urn planejamento adequado e de grande importancia 

para obtengao e utilizagao desses recursos. 

A elaboragao do orgamento domestico, embora seja uma tarefa nao tao facil e 

que exige muita disciplina, e extremamente necessaria quando envolve pianos 

futuros. Conforme o rendimento das familias cresce, os componentes fundamentais 

passam a representar urn percentual menor do orgamento e itens de menor 

relevancia passam a ter significado. (FRANKENBERG, 2002, p. 201) 

A sociedade pode estar inserida em diferentes classes de ganhos, que no 

Brasil costumam ser divididas de acordo com a quantidade de salaries minimos 

mensais recebidos pelos membros de uma mesma familia. Normalmente a 

habitagao, a alimentagao e o transporte sao os componentes fundamentais do 

orgamento do cidadao brasileiro, por serem os mais representatives 

proporcionalmente. 

Para conhecer a realidade do orgamento da populagao 6rgaos do governo 

realizam pesquisas de orgamento familiar para se certificar da forma como ocorre a 
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distribuigao da renda das familias. Abaixo urn modele resumido de questionario 

utilizado nas POFs dos ultimos anos. 

Tabela 1 - Model6 de Planilha para Pesquisa de Orcamento Familiar 

'l~~i~~~N~.·-· .·.·.,_:.~:~::~::-.. ~: , .... · .. . . ... . ·~-~-~- .. : . ~ ... ·.· ... ~ . ._ .. "_· ... · ...... JI :.-:. i,·~? ... ~ 
'"'·"'"''l [~~-~P.~~~~ -. .P.~~~-~~,j~'"'' ,,,., .. ,,,,,,,,,,,, .. ,,·.·.·., .·.·.·.·.·.·.,wwwow ·.··''' "'·'"'''"''''·······==:=J I. ·.· .............. ~!!~'' ''''" 

1
.;;.= ... ;;;;;; .. = .. ;;;;;; .. = ... ;;;;;;;.. a~ao .. ..... .. . . ...... ...... ,,JL ... ()~.!~ 
'l!E.~ . -~-~-~.~!:~-~.~-·-~·~-~-~E~-~~w .. w~w·· • • -.., .•• , ••• ,.w ••• w .. , ................. w ..... , ... ... w .... w 

t . .. H!()~~· ·· o,oo 
Fonte: DIEESE- POFs 

Estas pesquisas servem de base para determinagao de uma serie de 

elementos na economia do pais, dentre elas a determinagao de pregos de alguns 
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elementos, principalmente produtos alimenticios que lideram as pesquisas como 

itens que mais ocupam a renda. 

3 RESULTADO DO ESTUDO 

De acordo com o Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE) a 

familia brasileira tern urn rendimento medic mensal especffico, foi a POF 2002-2003 

a responsavel pelo levantamento dos dados e revelou que a media do rendimento 

familiar mensal no Brasil - composta por uma parcela monetaria e outra nao 

monetaria- e R$ 1.789,66. 0 presente capitulo apresenta a analise e a compara<_;:ao 

de or<_;:amentos domesticos realizados com famflias da area urbana, classificadas 

como classe media, ou seja, famflias cuja renda e superior a media nacional, 

portanto, a analise desenvolvida refere-se a famflias com rendas que variam entre 

R$ 1000,00 e R$ 7000,00. 

Foram levantados os principais itens de consume e seus percentuais de 

ocupa<_;:ao da renda. A determina<_;:ao dos itens de consume se baseia na Pesquisa 

de Or<_;:amento Familiar realizada a cada cinco anos pelo IBGE, que investiga de 

maneira detalhada o or<_;:amento das famflias, implicando uma mensura<_;:ao apurada 

dos rendimentos e do consume, possibilitando novos focos de analise das condi<_;:oes 

de vida das famflias brasileiras, a partir de seus or<_;:amentos domesticos. 

3.1 Pesquisa de Or<_;:amento Familiar 

Com base nos itens questionados pelas POF, foi desenvolvido urn 

questionario (ANEXO 1) que foi distribufdo para quatro famflias da area urbana, 

cujas rendas as enquadram na classifica<_;:ao de classe media brasileira, entre R$ 

1000 e R$ 7000,00. 

Tabela 2 - Or~amento Domestico Familia 1 

Faixa de renda familiar: R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 

Numero de pessoas na residencia: 03 

Sexo: 01 masculine e 02 feminines 



Faixa de idade: 3 a 35 anos 

Numero de pessoas que geram renda: 02 

Profissao: Motorista e Caixa 

Grau de instrugao: Ensino Media 

Tipo de moradia: Casa propria 

Elementos de Consumo 
Saude: 

Alimentac;ao: 

Vestuario 

Higiene 

Educac;ao 

Transporte (IPVA) (locomoc;ao) 

Telefone /Internet I Agua I Luz 

Lazer 

Outras despesas 

Total Despesas 
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Valor (em R$) % 
R$ 200,00 10,00% 

R$ 450,00 22,50% 

R$ 120,00 6,00% 

R$ 100,00 5,00% 

R$ 00,00 0,00% 

R$ 350,00 17,50% 

R$ 120,00 6,00% 

R$ 100,00 5,00% 

R$ 200,00 10,00% 

R$ 1.720,00 86,00% 

Fazem parte desta familia dais adultos com idade entre 3 e 35 anos, sendo: o 

marido motorista e a esposa operadora de caixa, os quais geram a renda familiar na 

faixa que varia entre R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00. Possuem uma filha de 3 anos, que 

nao estuda. 0 nfvel de escolaridade do casal e ensino media completo, a familia 

possui vefculo e casa propria. 

A planilha aponta que o maier gasto se acumula no item alimentagao, dado o 

fato dos gastos com alimentagao da crianga. Os gastos com transporte e saude, 

vern logo em seguida, representando 17,5% e 10% do orgamento total, 

respectivamente. 

Tabela 3 - Orcamento Domestico Familia 2 

Faixa de renda familiar: R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 

Numero de pessoas na residemcia: 03 

Sexo: 02 masculines e 01 feminine 



Faixa de idade: 10 a 37 a nos 

Numero de pessoas que geram renda: 02 

Profissao: Analista RH I Representante Comercial 

Grau de instrugao: 3. 0 Grau I Ensino Media I Ensino Fundamental 

Tipo de moradia: Casa propria 

Elementos de Consumo Valor_{em R$) 
Saude R$ 90,00 

Alimentacao R$ 450,00 

Vestuario R$ 150,00 

Higiene R$ 150,00 

Educacao R$ 150,00 

Transporte (locomo<;ao) R$ 200,00 

Telefone I Agua I Luz R$ 200,00 

Habita<;ao (IPTU I Condomfnio I Manuten<;ao 
do lm6vel) R$ 750,00 

IPVA R$ 400,00 

Lazer R$ 150,00 

Outras despesas R$ 130,00 

Total Despesas R$ 2.820,00 
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% 
3,00% 

15,00% 

5,00% 

5,00% 

5,00% 

6,67% 

6,67% 

25,00% 

13,33% 

5,00% 

4,33% 

94,00% 

A familia pesquisada e composta par tres pessoas, sendo: dais adultos com 

idade entre 30 e 40 e urn filho de 10 anos. Tanto o marido quanta a mulher sao 

empregados e geram renda familiar. 

Com relagao a escolaridade, ela, a esposa possui 3° grau complete e atua 

como analista de Recursos Humanos. Ele, o marido tern ensino media complete, e 

atua como representante comercial. As despesas com educagao para o filho de 10 

anos sao bastante reduzidas ja que este cursa o Ensino Fundamental em escola 

publica. 

A renda desta familia esta na faixa de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00, eles 

possuem casa e vefculo pr6prios. Nota-se que os gastos maiores desta familia estao 

centralizados na habitagao que representa urn percentual de 25% da renda, onde 
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estao concentrado valores pagos de condominia, IPTU e manutengao de im6vel, em 

seguida vern alimentagao que compromete 15% da renda. 

A despesa media mensal da referida familia varia em torno de R$ 2.800,00. 0 

que representa praticamente a totalidade da renda e, portanto, justifica o fato de esta 

familia nao realizar investimentos no mercado financeiro e apresentar certa 

dificuldade em planejar melhorias na qualidade de vida ou realizar gastos que nao 

estejam enquadrados na listagem acima. 

De acordo com a declaragao dos pesquisados, quando surge a necessidade 

de um gasto que nao esteja previsto, como seria o caso de questoes de saude, par 

exemplo, o orgamento e extrapolado. E, inevitavelmente, sao necessarios 

emprestimos de cheque especial ou o atraso de alguns compromissos, o que 

acarreta no pagamento de juros. 

Tabela 4 - Orc;amento Domestico Familia 3 

Faixa de renda familiar: R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00 

Numero de pessoas na residencia: 04 

Sexo: 02 masculinos e 02 femininos 

Faixa de idade: 15 a 44 anos 

Numero de pessoas que geram renda: 02 

Profissao: Bancarios 

Grau de instrugao: Ensino Media 

Tipo de moradia: Casa propria 

Elementos de Consumo 
Saude: 

Alimentac;:ao: 

Vestuario 

Higiene 

Educac;:ao 

Transporte (locomoc;:ao) 

Telefone /Internet I Agua I Luz 

Valor (em R$) 
R$ 65,00 

R$ 800,00 

R$ 350,00 

R$ 90,00 

R$ 1.200,00 

R$ 500,00 

R$ 260,00 

% 
1,30% 

16,00% 

7,00% 

1,80% 

24,00% 

10,00% 

5,20% 
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Habita<;ao (IPTU I Manut lm6veis) R$ 600,00 12,00% 

Lazer R$ 300,00 6,00% 

Total Despesas R$ 4.165,00 83,30% 

A familia em questao e composta por quatro membros: dais adultos, ambos 

bancarios com idade de 44 anos, Ensino Media Complete, os quais geram a renda 

familiar que e na faixa de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00. Dais adolescentes com 15 e 

18 anos, ambos estudantes, um no Ensino Media e outre cursando Superior. 

Nesta familia nota-se que os gastos maiores estao concentrados na 

Educagao em primeiro Iugar com 24%, pais sao dais filhos em idade escolar e 

frequentando escolas particulares, seguida da alimenta<;:ao com 16%, habita<;:ao 12% 

e transports 10%, no qual foi identificado o uso do trans porte coletivo para 

deslocamento ao trabalho e estudo de todos os membros da familia, e o uso de 

autom6vel somente aos fins de semana e em viagens. 

Logo em seguida vern vestuario e lazer com 6%, foi identificado o habito de 

se fazer pequenas viagens para lazer familiar. 

Tabela 5 - Orc;amento Domestico Familia 4 

Faixa de renda familiar: R$ 5.000,00 a R$ 7.000,00 

Numero de pessoas na residencia: 04 

Sexo: 02 masculines e 02 feminine 

Faixa de idade: 20 a 51 anos 

Numero de pessoas que geram renda: 03 

Profissao: Eletricista I Op. Produ<;:ao I Tee. Administrative 

Grau de instru<;:ao: 3. 0 Grau I Ensino Media I Ensino Fundamental 

Tipo de moradia: Casa propria 

Elementos de Consumo Valor (em R$) % 
Saude R$ 150,00 2,14% 

Alimenta<;ao R$ 550,00 10,00% 

Vestuario R$ 150,00 2,14% 
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Higiene R$ 200,00 2,86% 

Educat;ao R$ 120,00 1,71% 

Transporte (locomo_y_aol R$ 550,00 7,86% 

Telefone I Internet I Agua I Luz R$ 480,00 6,86% 

Habita<;ao (IPTU I Manut lm6veis) R$ 1.700,00 24,29% 

Vefculo (Financiamento I IPVAJ R$ 1.300,00 18,57% 

Lazer R$ 200,00 2,86% 

Outras despesas R$ 250,00 3,57% 

Total Despesas R$ 5.450,00 77,86% 

0 orgamento acima reflete a realidade de uma familia composta par 4 

pessoas adultas (pai, mae e dais filhos), os pais na faixa de idade entre 45 e 55 

anos, ambos com Ensino Fundamental Complete, onde o pai e Eletricista autonomo 

e mae do lar. A faixa de idade dos filhos varia entre 20 a 30 anos, urn do sexo 

masculine com Ensino Media Complete, ja atuando no mercado de trabalho, cuja 

profissao e Operador de Produgao e outro do sexo feminine cursando Ensino 

Superior, tambem trabalhando na profissao de Tecnico Administrative. 

A formagao da renda desta familia, que conta com os quatro integrantes, esta 

na faixa de R$ 5.000,00 a R$ 7.000,00 e e complementada por outras fontes, como 

par exemplo, os valores provenientes de alugueis de dais im6veis da famflia. 

Nota-se que a porcentagem maior de gastos esta em habitagao que 

representa 24,29% do total da renda, sendo estes valores o somat6rio do que se 

paga em IPTU e manutengao dos im6veis, ja que alem da residencia na cidade, 

possuem ainda uma chacara para lazer. Logo em seguida com 18,57% estao as 

despesas com vefculo, incluindo o financiamento de urn autom6vel e os valores de 

IPVA, segue despesa com transporte 7,86% no qual esta incluso combustfvel e 

deslocamentos via transporte coletivo. 

3.2 Analise e comparagoes 

Analisando o resultado da pesquisa realizada foi possfvel perceber a evolugao 

do consumo de acordo com a renda, ou seja, a medida que a renda vai aumentando 
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as despesas tambem cresce proporcionalmente. Para ilustrar essa iriformac;ao, os 

valores levantados de renda e despesas foram expressos em forma grafica, 

conforme pode ser vista abaixo: 

Grafico 1- Comparativo de renda x despesas entre as familias pesquisadas 

Comparativo Renda x Despesas 
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EJ! R$ 3.000,00 ns 
"C 

R$ 2.000,-00 c: 
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0:: 
R$ 1.000,00 

R$ 0,00 
Familia 1 familia 2 familia 3 familia 4 

A pesquisa tambem apontou que e unanime a maior da ocupac;ao da renda, 

na alimentac;ao, habitac;ao e transporte, independente de qual seja a renda da 

familia. 

As familias com menor renda raramente dispensam um percentual para o 

lazer. A distribuic;ao da receita esta restrita aos elementos de necessidade basica, 

dos quais ja se soma - a alimentac;ao, motadia e transporte - a educac;ao e o 

vestuario. 

Das familias pesquisadas nenhuma declarou realizar o planejamento do 

orc;amento. Mesmo conscientes de sua importancia e se mostrando capazes de 

realizar o controle, consideram-no como algo dispendioso, que toma tempo e se 

mostra duvidoso com relac;ao a resultados. Duas das familias se dispuseram a 

realizar o planejamento e no periodo de um mes · declaram melhoria na 

administrac;ao do orc;amento. 

De posse das informac;oes da renda (entrada) e dos gastos (saida) a familia 

tem condic;oes de planejar o seu orc;amento, p ~ever situac;oes futuras e se programar 

para isso, utilizando ferramentas simples que podem auxiliar no controle dos gastos 
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de acordo com a renda. 0 planejamento do orgamento e urn grande parceiro para a 

administragao das finangas e, para que seja realizado, basta que se faga o 

levantamentos dos principais gastos e seja feita uma comparagao com a renda 

disponfvel. Oaf em diante podem ser analisados os valores de entrada em 

comparagao com os valores de safda. 

Gada indivfduo deve definir os itens mais importantes do seu orgamento, para 

entao poder identificar os componentes que poderao ser diminufdos ou ate 

eliminados dentro do orgamento da familia. 0 orgamento familiar deve ser realizado 

conforme as necessidades de cada familia, podendo apontar grandes diferengas de 

uma para a outra. 

Para Frankenberg (2002, p. 202) "e urn exercfcio interessante determinar que 

itens predominam em seu proprio orgamento. Somente ap6s conhecer esse perfil 

de despesas e gastos, voce deve determinar os cortes que paden~ fazer". 
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CONSIDERACOES FINAlS 

Planejamento financeiro e um processo inteligente e racional de administrar 

os rendimentos, investimentos, despesas, dfvidas, enfim o patrimonio. 0 objetivo de 

um planejamento e tornar realidade os sonhos, desejos e metas que com o passar 

do tempo, vao sendo almejado, tais como a casa propria, a boa educagao dos filhos, 

a viagem dos sonhos, um bam investimento, o sucesso na carreira profissional, 

aposentar-se confortavelmente e par fim planejar e administrar um testamento, ou 

seja, partilhar. 

Com base nos estudos e analises feitas na pesquisa realizada a respeito do 

orgamento domestico, e passive! afirmar que o gerenciamento adequado das 

finangas e o diferencial entre sonhadores e realizadores. 

E interessante salientar, que mesmo em tempos de crise, o consumidor 

brasileiro continua confiante na possibilidade de melhora das condigoes economicas. 

De acordo com uma pesquisa realizada pela FGV - Fundagao GetUiio Vargas, o ICC 

- indice de Confianga do Consumidor subiu 3,5 par cento de setembro para outubro 

do ana de 2008, atingindo 112,8 pontes, o que represente o maier nivel da serie 

hist6rica iniciada em setembro de 2005. 0 aumento da confianga e justificado pela 

melhora das expectativas em relagao aos pr6ximos meses. A proporgao de 

consumidores que acreditam que a situagao economica deve melhorar nos pr6ximos 

seis meses chega perto de 30% da populagao. Essa confianga e um fator motivador 

para mais e mais compras, esperanga de uma boa fase economica e 

despreocupagao com o planejamento orgamentario. 

0 planejamento das finangas nao visa apenas o sucesso financeiro, ele e 

relevante para o sucesso pessoal e profissional, serve como um mapa de 

navegagao, mostra onde esta, onde quer chegar e indica os caminhos a percorrer. 

E possivel afirmar que, se em um determinado periodo houver alteragao do 

padrao de consume, reduzindo-se a participagao dos itens basicos, como a 

alimentagao, habitagao e transporte, isso pode indicar uma evolugao positiva nos 

ganhos de rendimento. lsso significa, numa analise mais superficial, que se um 

determinado grupo social altera sua proposta de consume pode ter melhorado seu 

modo de vida, pais podera destinar mais recursos a outras areas tais como 

educagao e lazer, par exemplo. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 - QUESTIONARIO DE ORCAMENTO FAMILIAR 

Numero de Membros da Familia -

Sexo de cada membro da familia -

ldade de cada membro da familia -

Grau de instru~ao de cada membro da familia -

Se estudantes, escola publica ou particular? 

Faixa de renda total -

Numero de membros da familia que compoem a renda -

Profissao de cada membro da familia que compoe a renda -

Outras fontes de renda -

Tipo de Moradia-

Possui veiculo proprio ? 

Quantos veiculos ? 

Valor mensal de custos com: 

- Alimenta~ao: 

- Saude: 

- Vestuario: 

- Higiene: 

- Educa~ao: 

- Transporte: 

- Telefone: 

- Agua: 

- Luz: 

- Habita~ao: 

-IPVA: 

- Lazer: 

- Diversos: 

A familia realiza controle do orcamento? 

Porque? 
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