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R E S U M O 

Com a estabilizacao da economia brasileira passamos a prever com grau de precisao 

relativamente alto, quanta Valeria nosso dinheiro no future Da mesma forma os Cursos de 

Graduacao em Administracao e Ciencias Contabeis tambem comecaram a colocar em 

pratica conceitos e inovacoes tecnologicas que venham impactar nas habilidades cognitivas 

de seu corpo discente. Neste contexto, a presente pesquisa evidenciara a influencia da 

educacao financeira e da habilidade cognitiva em financas na visao dos alunos de uma 

Instituicao de Ensino Superior Publiea da Paraiba. O foco e verificar se o conhecimento 

adquirido nas disciplinas que possuem correlacao com financas como Matematica 

Financeira e Administracao Financeira faz com que os alunos tornem-se mais consciente 

nas suas decisoes financeiras e como isso reflete nas praticas do dia a dia. Este estudo sera 

orientado pelo paradigma positivista, ou seja, baseado na observacao e analise dos dados, 

a metodologia utilizada sera descritiva e exploratoria. Quanta a coleta de dados, e do tipo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Survey, devido ao fato de serem aplicados questionarios juntos aos alunos do 3°, 5°, 7° e 9° 

periodos de Ciencias Contabeis e 4° e 6° periodos de Administracao, a tabulacao e analise 

dos resultados e realizado com auxilio do software Statistical Package for the Social 

Sciences 13.0 - SPSS, por meio da Analise Fatorial, que obteve o KMO de 0,91 

comprovando a viabilidade da tecnica estatistica, verificou-se que das 27 varaveis foram 

analisadas apenas 25 que por sua vez foram agrupadas em 5 fatores que apontam a 

influencia da educacao financeira e da habilidade cognitiva em financas. Segundo a analise 

o fator que mais tern influencia nas decisoes financeiras na visao dos alunos e a relagao das 

financas com o planejamento financeiro. 

Palavras-chave: Educacao Financeira, Habilidade Cognitiva, Financas e Analise Fatorial. 



ABSTRACT 

With the stabil ization of the Brazil ian economy we foresee with a relatively high 

degree of accuracy, how much our money would be worth in the future, l ikewise the 

Graduat ion Courses in Administrat ion and Account ing Sciences have also begun to 

put into practice concepts and technological innovations that may impact on the 

cognit ive abilities of its student body. Within this context, the present research will 

evidence the f inancial and educational inf luence as well as the cognit ive ability in 

f inances in the students' v iews of a public 1ES of Paraiba. The focus is to verify if the 

knowledge acquired in the subjects which have a correlation with f inances such as 

Financial Mathematics and Financial Administrat ion causes students to become 

more conscient ious on their f inancial decisions and how this reflects on daily life 

practices. This study will be directed by the positivistic paradigm, that is, based on 

observation and data analysis, the used methodology will be descriptive and 

exploratory. As for the data collection, it is azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Survey type, where questionnaires will 

be applied to the students of the 3 r d , 5 t h , 7 t h and 9 t h terms of Account ing Sciences and 

4 t h and 6 t h terms of Administrat ion. The tabulation and analysis of results is 

performed using the Statistical Package for Social Sciences 13.0 - SPSS software, 

through the Factorial Analysis, which obtained a 0.91 KMO, proving the viability of 

the statistical technique, it was noted that of the 27 variables that have been 

analyzed only 25 which in turn were grouped in 5 factors which point the financial 

and educational influence as well as the cognit ive ability in f inances. According to the 

analysis the factor that inf luences the most on the f inancial decisions in the view of 

students is the relationship between f inances and financial planning. 

Keywords: Financial Education, Cognitive Ability, Finance and Factor Analysis. 
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11NTRODUCAO 

O Programa de Estabilizagao Economica ou Piano Real, como tambem e chamado, foi 

implantado no Brasil no ano de 1994, o que possibiiitou o controle da inflagao, sendo 

possivel prever, com grau de precisao relativamente alto, quanto Valeria o dinheiro no future 

Essa liberdade veio acompanhada com a chegada de uma nova moeda, o "real", que por 

sua vez trouxe a possibilidade de escolha entre diversos servigos, principalmente 

financeiras, que passaram a estar a disposicao dos consumidores de forma muito mais 

ampla, como credito facil com maiores prazos para pagamentos, possibilidade de contrair 

dividas com parcelas fixas e de investir em instrumentos financeiras: como fundo de renda 

fixa, renda variavel ou poupanca. 

Por outro lado, verifica-se urn consideravel aumento na escolha de produtos financeiras que 

poderao definir os beneficios para os pianos de aposentadoria individual no futuro, que sao 

conhecidos como modelo de capitalizacao. 

Esse sistema de financiamento para aposentadoria exige urn estoque inicial de recursos e 

conhecimento sobre a gestao dos passivos e, sobretudo dos ativos. O financiamento se da 

mediante remuneracao do capital pela geracao ativa de urn estoque de capital. 

Neste contexto, esta pratica, garante uma compensacao para o sacrificio de nao consumir 

no presente, de gastar menos do que a renda permite e de acumular reservas a serem 

utilizadas no momento oportuno. 

A pesquisa em questao aborda o seguinte tema: "a influencia da educagao financeira e da 

habilidade cognitiva em financas", sendo delineada em torno da verificacao do 

conhecimento que os alunos dos cursos de Administracao e Ciencias Contabeis tern a 

respeito, como tambem a influencia que a habilidade cognitiva em finangas tern sobre a vida 

pessoal de cada urn, haja vista que, na academia ha o oferecimento de disciplinas correlatas 

ao tema. 

O foco e verificar se o conteudo disponibilizado na academia atraves das disciplinas de 

Matematica Financeira e Administragao Financeira, por exemplo, faz com que os discentes 

dos respectivos cursos tornem-se mais conscientes em suas praticas e percebam o reflexo 

disso no dia a dia. 

O fato e que os individuos estao, em uma proporgao cada vez maior, procurando viver 



1 5 

melhor, independentemente da classe social ou economica a que pertencem. A qualidade 

de vida como forma de bem estar social pode ser diretamente associada a um bom 

gerenciamento financeiro. 

A constante busca pela melhoria da qualidade de vida e bem estar social intuitivamente tern 

forte ligacao com as questoes economico-financeira, que dependem de um bom 

planejamento financeiro pessoal para a obtencao do sucesso, visto que, o orgamento 

financeiro pessoal- nao e apenas anotar na agenda ou ate mesmo na geladeira o que se 

pretende comprar e o quanto se tern para pagar. 

O planejamento financeiro pessoal envolve muitas coisas: controle do fluxo de caixa, 

geracao de reservas, eleger prioridades entre desejos versus necessidades e realizar 

investimentos. Executar um planejamento para as finangas nao e tarefa facil, mas, atraves 

dele sera bem mais facil percorrer o caminho para se chegar a uma vida equilibrada e 

organizada. 

A organizagao das finangas pessoais atraves do planejamento financeiro e imprescindivel 

para quern tern pianos para o futuro. Pois, sera atraves deste, que, independentemente do 

quanto se ganha, que o indivfduo tera suporte para determinar o nfvel de seu padrao de 

consumo, condizente com suas receitas (dinheiro disponivel) e com isso gerar excedentes 

para possfveis investimentos. 

Neste contexto, percebe-se que as pessoas tern sua vida constantemente afetada por suas 

decisoes. Estao a todo o momento realizando transagoes financeiras, seja para consumir ou 

investir e para isso, envolve taxas de juros, risco e retorno. Sobre agoes dessa natureza, e 

preciso fazer uma relagao entre o custo - beneficio, ou seja, e necessario uma auto 

avaliagao do quanto esta sendo consumido, do quanto se deseja investir e quanto se espera 

de retorno financeiro, levando-se em consideragao o tempo e o risco da operagao. 

1.1 Problemat ics 

O mundo contemporaneo aliado ao crescimento economico induz os individuos a estarem 

antenados com tudo que o mercado comercializa, incitando-os aq consumismo, atraves de 

uma imensa variedade de produtos que expoe em suas prateleiras. 

Ate a implantagao do Piano Real, os brasileiros muitas vezes nao tinham o habito de 
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poupar, geralmente consumia tudo que ganhavam. Tendo em vista, que a alta constante da 

inflagao diminuia o valor do dinheiro no tempo e consequentemente a capacidade de 

compra. 

Com a tao sonhada estabilidade economica vivenciada nos ultimos anos os brasileiros 

tiveram que mudar seus habitos de gerenciamento do proprio dinheiro, pois houve um 

aumento consideravel de oferta de credito e de consumo, sendo com isso necessario se 

fazer uma reflexao de como lidar com o dinheiro. 

Diante deste cenario, as pessoas precisam estar preparadas para eventuais crises 

economicas, que por sua vez, dificulta a oferta de emprego, encarece o credito e aumenta 

consideravelmente o valor dos produtos no mercado. Para isso, e preciso que sejam 

detentores de uma gama de informacoes, dai destaca-se a influencia que a educagao 

financeira e a habilidade cognitiva em finangas tern sobre a vida das pessoas. 

A educagao financeira compreende a capacidade de ler e interpretar os numeros, 

transformando-os em valiosas informagoes que auxilia na elaboragao de um planejamento 

financeiro organizado e economicamente viavel. 

A habilidade cognitiva em finangas e a capacidade que o individuo tern de utilizar o 

conhecimento em educagao financeira, para se auto-organizar financeiramente. A educagao 

nas finangas do individuo possibilita-o a consumir de acordo com suas possibilidades e a ter 

um futuro financeiro equilibrado. 

A economia do pais precisa de pessoas educadas e organizadas financeiramente, uma vez 

que estas, geralmente formam poupangas, representando uma fonte de financiamento para 

a economia. 

Diante da realidade formulou-se o seguinte problema de pesquisa: Qual a influencia da 

educagao financeira e da habilidade cognitiva em finangas na visao dos alunos dos 

cursos de Administracao e Ciencias Contabeis de uma IES publica da Paraiba? 

1.2 Justi f icat iva 

Justifica-se esta pesquisa sob a perspectiva de equilibrio financeiro como bem estar social e 

economico, sendo assim imprescindivel na busca pela independencia e controle financeiro, 



1 7 

como forma de melhor planejar o futuro e consequentemente melhorar a qualidade de vida 

das pessoas. 

Normalmente o individuo nao tern controle e disciplina sobre o seu proprio dinheiro, nao o 

possui ou nao utiliza as habilidades cognitivas em finangas para melhor gerenciar o 

patrimonio, tornando-se vitima do consumismo exagerado, instigado nao por necessidades, 

mas por desejos proporcionados pela midia. 

O estudo e relevante considerando que a educagao financeira faz parte do dia a dia das 

pessoas, haja vista a importancia de aprimorar o conhecimento em finangas, para verificar 

os beneficios que o planejamento dos gastos Ihes traz para poder aplicar os valores 

poupados. 

De uma forma geral, no Brasil, existem poucas informagoes acerca da educagao financeira, 

isso poderia intuitivamente levar a crer que as pessoas possuem capacidade relativamente 

baixa de desenvolver habilidades cognitivas em finangas, daf a importancia de ser 

desenvolvidas pesquisas a respeito do tema exposto, tendo como suporte a falta de acesso 

que as pessoas tern a esse tipo de informagoes. 

A realidade de muitos brasileiros e trabalhar o mes inteiro e continuar com o saldo no 

vermelho, o motivo disso e a falta de planejamento em suas finangas. A educagao financeira 

pode ser a solugao para este problema. 

E importante se pesquisar sobre educagao financeira e habilidade cognitiva em finangas, 

tendo em vista que o pais de uma forma geral precisa de pessoas educadas 

financeiramente, pois, individuos que possuem vida financeira equilibrada tern o habito de 

poupar e consequentemente fazer poupanga, sendo essa pratica bastante importante para a 

economia do pais no que diz respeito a geragao de riqueza. 

Dai mais uma vez enfocar a magnitude do tema para o desenvolvimento da pesquisa, que 

por sua vez, mostrara com precisao a influencia que a educagao financeira e habilidade 

cognitiva em finangas tern sobre as decisoes dos individuos, tendo como publico-alvo os 

alunos dos cursos de Administragao e Ciencias Contabeis de uma IES publica da Paraiba, 

tomando por base estudos ja realizados na area. 

A escolha do estudo em finangas justifica-se para essa pesquisadora pelo aprofundamento 

no desenvolvimento de pesquisa na area, tendo em vista a perspectiva da aproximagao do 

tema com a linha de pesquisa que vem desenvolvendo no Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Mercado de Capitals na Universidade Federal de Campina Grande, visto que a educagao 
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financeira e uma das principais fontes de agregacao de valor e renda para a populacao. 

1.3 Objet ivos da p e s q u i s a 

Segundo Gonsalves (2003, p 56), "objetivo e o que se pretende aicangar com a 

realizacao da pesquisa". A pesquisa em estudo esta voltada para o seguinte objetivo geral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1,3.1 Objetivo geral 

x Analisar e mensurar a influencia da educacao financeira e da habilidade cognitiva em 

finangas na visao dos alunos dos cursos de Administragao e Ciencias Contabeis de 

uma IES publica da Paraiba. 

1.3.2 Objetivos especificos 

O estudo e delineado em torno do objetivo geral que por sua vez e desenvolvido atraves de 

objetivos especificos. Seguindo o pensamento de Pereira (2007, p. 67), "os objetivos 

especificos tern fungao intermediaria e instrumental, permitindo, de um lado, atingir o 

objetivo geral e, de outro, aplica-lo em situacoes particulares". Diante disso os objetivos 

especificos sao: 

A Verificar as variaveis financeiras que mais influenciam na vida pratica dos alunos; 

^ Identificar a influencia da educagao financeira sobre as decisoes de consumo e 

investimento; 

>• Reconhecer a contribuigao que o planejamento financeiro tern sobre as finangas 

pessoais dos discentes. 
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1.4 Procedimentos metodologicos 

Para Gonsalves (2003. p.62), metodologia "significa o estudo dos caminhos a serem 

seguidos". No entendimento de Pereira (2007, p. 25), metodologia "e o conjunto dos 

metodos que cada ciencia particular poe em agio". 

Ja Deslandes ( 1 9 9 8 ) diz que deve utilizar procedimentos para se alcancar os objetivos 

propostos e que a metodologia deve contemplar nao so a fase exploratoria da pesquisa 

(escolha do campo, escolha do grupo, estabelecimento dos criterios de amostragem e 

construgao de estrategias para entrada em campo), como tambem a definigao de 

instrumentos e procedimentos para analise dos dados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Classificagao da pesquisa 

Beuren e Raupp (2006) classificam as pesquisas quanto aos objetivos, aos procedimentos e 

quanto a abordagem do problema. Ja Silva (2008, p. 53) diz que "a escolha da metodologia 

oscila de acordo com os objetivos tracados da pesquisa e o problema que se encontra 

sendo investigado". 

Sendo assim a metodologia utilizada para a realizacao desta pesquisa sera delineada a 

partir dos seguintes aspectos: os objetivos, os procedimentos de coieta, e a abordagem do 

problema. 

A pesquisa em questao classifica-se como descritiva e exploratoria (quanto aos objetivos); 

bibliografica e a metodologia Survey (quanto aos procedimentos); e quantitativa (quanto a 

abordagem do problema). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 4 . 2  Classificagao quanto aos objetivos 

Esta pesquisa e classificada como descritiva, pois, como afirma Gil (2008, p. 28), "as 

pesquisas deste tipo tern como objetivo primordial a descricao das caracteristicas de 

determinada populacao ou fenomeno ou o estabelecimento de relac5es entre variaveis". 
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Nesta pesquisa foram descritas as caracterisficas dos respondentes no que diz respeito a 

influencia da educagao financeira e habilidade cognitiva na visao de cada um. 

Na perspectiva de Gil (2008, p. 2 8 ) , "dentre as pesquisas descntivas salientam aquelas que 

tern por objetivo estudar as caracteristicas de um grupo: sua distribuigao por idade, sexo, 

(...), nivel de escolaridade, nivel de renda", sendo assim justificado o porque desta pesquisa 

ser descritiva, considerando que foi elaborado um perfil socioeconomic© dos respondentes. 

Nesta pesquisa procurou-se analisar o conhecimento que os alunos dos cursos de 

graduagao em Administragao e Ciencias Contabeis de uma IES Publica da Paraiba tern 

sobre finangas, por isso pode ser classificada como descritiva. Sendo assim, Gil (2008, p 28) 

confirma essa afirmagao dizendo que "sao incluidas neste grupo as pesquisas que tern por 

objetivo levantar opinioes, atitudes e crengas de uma populagao". 

Alem de descritiva, a pesquisa em questao e tambem considerada como exploratoria, tendo 

em vista que ha pouca exploragao do tema em estudo. De acordo com Beuren e Raupp 

(2006, p. 80), "a caracterizagao do estudo como pesquisa exploratoria normalmente ocorre 

quando ha pouco conhecimento sobre a tematica a ser abordada". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.3 Classificagao quanto aos procedimentos de coleta 

Trata-se de uma pesquisa bibliografica, pois foi "desenvolvida a partir de material ja 

elaborado, constituido principalmente de livros e artigos cientificos" (GIL, 2008, p.50) e, 

"abrange todo referencial ja tornado publico em relagao ao tema de estudo, desde 

publicagoes avulsas, boletins, jornais, revistas, monografias, teses, dissertagoes, entre 

outros" (BEUREN; RAUPP, 2006). 

Alem de ser bibliografica, e tambem uma pesquisa de levantamento ou Survey, pois foram 

realizados questionarios semiestruturados contendo questoes fechadas e abertas. Diante 

disso, Gil (2008, p. 55) diz que "as pesquisas deste tipo se caracterizam pela interrogagao 

direta das pessoas cujo comportamento se deseja ter conhecimento". 
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Para Beuren (2006, p. 67), "a metodologia da pesquisa e definida com base no problema 

formulado". Neste sentido, esta e uma pesquisa quantitativa, pois "caracteriza-se pelo 

emprego de instrumentos estatisticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados". 

(BEUREN; RAUPP, 2006, p. 92) 

"Torna-se bastante comum a utilizagao da pesquisa quantitativa em estudos de 

levantamento ou Survey, numa tentativa de entender por meio de uma amostra o 

comportamento de uma populagao". (BEUREN; RAUPP, 2006, p. 92) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 4 . 5  Populagao e amostra do estudo 

A populagao escolhida para coleta dos dados da pesquisa foram os alunos dos cursos de 

graduagao em Administragao e Ciencias Contabeis. O total da populagao e de 292 alunos, 

levando-se em consideragao que foram respondentes os alunos do 3°, 5°, 7° e 9° periodos 

de contabilidade e alunos do 4° e 6° perfodos de administragao, uma vez que estes haviam 

cursado disciplinas correlatas com finangas e matematica financeira. 

A amostra do estudo em questao foi escolhida tomando por base, "o calculo do tamanho de 

uma amostra probabilistica (aleatoria)" (BARBETTA, 2002). Segundo o mesmo autor, "o 

primeiro passo, para calcular o tamanho da amostra, e definir o erro amostral toleravel que 

sera chamado de E0". O erro amostral da pesquisa em estudo foi de 5%, conforme 

explicitado a seguin Assim, podemos afirmar que "ha 95% de probabilidade de que a 

proporgao populacional do valor da variavel esteja no intervalo definido pelos resultados da 

amostra". (BARBETTA, 2002) 

Segundo a formula estatistica de Barbetta (2002), para calculo de uma amostra 

probabilistica que e n = (N.n0)/(N+n0), onde n e o tamanho da amostra, N e o tamanho da 

populagao e n° e a primeira estimativa para o tamanho da amostra que e calculado pela 

seguinte formula n 0 = 1/(E 0)
2. Levando-se em consideragao que a populagao e de 292 

alunos com uma margem de erro de 5%, tendo-se uma primeira estimativa de 2500 alunos a 

amostra probabilistica para esta pesquisa foi de 170 alunos. 



22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4,6 Tratamento de dados 

A tabulagao e analise dos resultados serao feitas com o auxflio do software Statistical 

Package for the Social Sciences - SPSS, por meio da Analise Fatorial, metodos de analise 

multivariada. 

De acordo com Corrar et al. (2007, p. 74), analise fatorial "e uma tecnica estatistica que 

busca, atraves da avaliagao de um conjunto de variaveis, a identificacao de dimensoes de 

variabilidade comuns existentes em um conjunto de fenomenos". 

Para Hair et al. (1998, p. 26), a analise multivariada "refere-se a todos os metodos 

estatisticos que simultaneamente analisam multiplas medidas sobre cada individuo ou 

objeto sob investigagao". 

1.4.7 Limitagdes da pesquisa 

Como limitaeao da pesquisa pode-se se falar a respeito do questionario que e composto de 

expressoes que podem influenciar na vida financeira do aluno de forma hipotetica, podendo 

assim ser respondido de forma diferente de uma situacao real. 

Outra limitagao e que dada a inviabilidade de aplicar o questionario a todos os alunos dos 

cursos de Administragao e Ciencias Contabeis, ealculo-se uma amostra para coleta dos 

dados, deixando ai uma margem de erro de 5 %. 
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2 R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

2.1 E d u c a c a o f inanceira e habilidade cognit iva em f inancas 

A educagao financeira e uma importante ferramenta para o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas em finangas. A pratica financeira alicergada com o conhecimento sao fatores 

influentes na formagao de cidadaos conscientes, educados e equiiibrados financeiramente. 

A educagao e um processo de desenvolvimento da capacidade fisica, intelectual e moral do 

ser humano, tendo como fungao a adaptagao do individuo ao seu contexto social 

(FERREIRA, 2001). No que diz respeito a area financeira, as pessoas desenvolvem 

habilidades em finangas condizentes com suas possibilidades economicas. 

As habilidades cognitivas sao habilidades que fazem o individuo competente e que Ihe 

permite interagir com o ambiente em que esta inserido, formando a estrutura fundamental do 

que poderia ser chamado de competencia cognitiva da pessoa humana, permitindo 

discriminar entre objetos, fatos ou estimulos, identificar e classificar conceitos, aplicar 

regras, levantar, construire resolver problemas. (GATTI, 1997) 

Dentro deste contexto, pode-se dizer que as finangas possuem relagao com a educagao e 

esta por sua vez desenvoive habilidades financeiras a partir da capacidade que cada 

individuo tern de assimilar o conhecimento e coloca-lo em pratica. Primi et al. (2001, p. 155) 

confirma esse argumento dizendo que "a habilidade pressupoe.a ideia de potencial de 

realizagao, ou seja, indica facilidade em lidar com algum tipo de informagao e para que se 

transforme em competencia sera necessario investimento em experiencias de 

aprendizagem". 

O termo financeira, segundo Jacob et. al. (apud LUCCI et al., 2006, p. 3), "aplica-se a uma 

vasta escala de atividades relacionadas ao dinheiro nas nossas vidas diarias, desde o 

controle do cheque ate o gerenciamento do cartao de credito, desde a preparagao de um 

orgamento mensal ate a tomada de um emprestimo, compra de um seguro, ou de um 

investimento". 

Em conformidade com os autores supracitados pode-se dizer que a educagao financeira e o 

desenvolvimento da capacidade intelectual do individuo no que diz respeito as habilidades 

cognitivas em finangas como forma de controle e gerenciamento de atividades relacionadas 
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ao dinheiro. Gitman ( 2 0 1 0 , p. 3 ) reforga esse pensamento definindo o termo financas como 

"a arte e a ciencia de administrar o dinheiro". 

A educagao pode estar intimamente relacionada com as finangas, sendo assim definida a 

educagao financeira como: 

0 processo em que os individuos melhoram a sua compreensao sobre os 
produtos financeiras, seus concertos e riscos, de maneira que, com 
infcrmagao e recomendagao claras, possam desenvolver as habilidades e a 
confianga necessaria para tomarem decisoes fundamentadas e com 
seguranga, melhorando o seu bem-estar financeiro. (OCDE, 2005 apud 
CLAUDINO et al., 2009, p. 4) 

Em relagao a esse entendimento, pode-se dizer que, o conhecimento em finangas e 

essencial para o fornecimento e esclarecimento de informagoes, ou seja, a partir deste, o 

individuo tern suporte para avaliar o risco e o retorno da operagao financeira realizada ou a 

que se pretende realizar, como tambem escolher entre uma decisao ou outra mais 

apropriada a sua situagao financeira atual. 

Saito (2007, p. 20), diz que "a educagao financeira extrapola os limites de oferecimento de 

informagoes financeiras e conselhos", em consonancia com o entendimento do autor pode 

ser dito que a educagao em finangas deve andar de maos dadas com praticas financeiras 

adequadas. 

A utilizagao dos conhecimentos relacionados a finangas vai muito alem do uso somente nas 

empresas. Leal e Nascimento (2008, p. 4) dizem que "a area de finangas abrange tanto a 

administragao de negocios, quanto a administragao dos recursos pessoais. Finangas esta 

presente diariamente na vida das pessoas". 

Sob este mesmo prisma pode ser ressaitado a importancia que a educagao financeira e 

habilidade cognitiva em finangas tern para a vida das pessoas, haja vista que estas estao a 

todo o momento fomando decisoes que pode comprometer significativamente o seu futuro 

financeiro. 

A importancia da educagao financeira pode ser vista sob diversas 
perspectivas: sob a perspectiva de bem estar pessoal, jovens e adultos 
podem tomar decisoes que comprometerao seu -futuro; as consequencias 
vao desde desorganizagao das contas domesticas ate a inclusao do nome 
em sistemas como SPC/ SERASA (Servigo de Protegao ao Credito), que 
prejudicam nao s6 o consumo como, em muitos casos, na carreira 
profissional. Outra perspectiva de consequencias mais graves e a do bem 
estar da sociedade. (VERRONE et al., 2008, p. 3) 
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De acordo com autor pode ser afirmado que a nao aplicabilidade ou a falta de conhecimento 

em educagao financeira acarreta em grandes transtornos economicos, podendo 

comprometer totalmente o futuro financeiro. 

Para Kiyosak (2000), a educagao financeira proporciona um padrao de vida desejavel como 

tambem a sua manutengao. O que as pessoas querem na sua maioria e serem sempre 

abastados de recursos financeiros, para isso e precise conhecimento, habilidade esta que o 

autor chama de "inteligencia financeira". 

A "inteligencia financeira" comentada pelo autor deve ser desenvolvida desde a infancia, 

para que assim, os pais desenvolvam habilidades em seus filhos que os transformem em 

adultos conscientes de suas possibilidades financeiras e financeiramente educados e 

equilibrados, sabendo poupar no presente pra colher os bons frutos no futuro. 

Algumas pessoas colocam a parte financeira como primeira prioridade em 
sua vida; para outras, esse aspecto e tao irrelevante que nem e digno de 
ser mencionado. A consequencia dessa diferenga e evidente. Para os 
individuos do ultimo grupo, alcangar a riqueza nao e prioridade. Mas podem, 
e claro, tambem alcangar pleno sucesso financeiro por meio das atividades 
que irao exercer. Entretanto, a probabilidade de alcangar a tranquilidade 
financeira sera maior para as pessoas que pensam no assunto de maneira 
consciente e continua e, simultaneamente, dirigem sua vida para o objetivo 
de ficar ricas. (FRANKENBERG, 1999, p, 34) 

Diante do exposto, e notoria a influencia que a educagao financeira tern sobre a vida das 

pessoas e e muito importante que o individuo tenha consciencia de suas atitudes 

financeiras, pois poderao trazer consequencias tragicas para o futuro. De acordo com autor 

a tranquilidade financeira depende de agoes conscientes e inteligentes, condizentes e claro, 

com a situagao economica de cada um. 

Para Tiba (2002), a educagao financeira deve ser iniciada na infancia, com a propria 

mesada recebida dos pais, pois criangas que administram bem a sua mesada tendem a ter 

melhores condigoes de vida do que aquelas que gastam mais do que suas possibilidades. 

Kiyosak (2000) reforga essa ideia dizendo que os pais podem utilizar a mesada como uma 

pratica educativa na formagao da personalidade financeira dos filhos, pois na atualidade o 

que se verifica e muitos jovens leigos financeiramente, sem nenhuma preocupagao com o 

futuro, vivendo a base de desperdicios e despesas desnecessarias. alicergada a um 

consumismo exagerado, sem se preocupar com poupanga, como forma de investimento. 

Outro fator preponderate na formagao da personalidade financeira do individuo e o meio 
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em que esta inserido. Para Frankenberg (1999) scmos produto do meio em que vivemos, e 

estamos inseridos em uma sociedade cercada pela midia e mais recentemente pela internet, 

diz ainda que a escola e a universidade exercem uma fcrtissima influencia sobre nosso 

comportamento financeiro. 

Estudos mostram que pessoas que possuem determinado nivel de conhecimento a respeito 

do gerenciamento do seu proprio dinheiro tern mais chances de terem grandes patrimonios 

quando chegarem a aposentadoria. (HALFELD, 2007) 

Frankenberg (1999) diz que possuir os meios financeiras para aposentar-se nao signlfica 

necessariamente que aos 60 ou 65 anos de idade a pessoa deva deixar imediatamente de 

trabalhar, o fundamental e que possua o capital e / ou rendimento apropriado para ter a livre 

escolha se deseja ou nao continuar trabalhando. 

Halfeld (2007, p. 101) diz que, "pequenas quantias poupadas na juventude transformam-se 

facilmente em centenas de milhares de reais no fim de 30 anos. Voce deve colocar a magica 

dos juros compostos trabalhando a seu favor o quanto antes". Segundo o mesmo autor, e 

importante saber comecar a poupar e investir cedo, como tambem a de assumir riscos 

calculados, pois, a combinacao desses dois "segredos" proporciona a tao desejada 

aposentadoria tranquila. 

A Educacao Financeira e um investimento com ganhos tanto para os 
clientes quanto para os fornecedores de servigos financeiras. Ao ensinar 
boas praticas de administracao de financas em. relacao a ganhos, gastos, 
poupanca e emprestimos, a Educacao Financeira possibilita a populagao 
mais pobre melhor gerenciamento de recursos, compreensao das opg6es 
financeiras e melhoria de se bem-estar. Em contrapartida, as instituigoes 
micro financeiras tambem lucram, pois o cliente informado constitui garantia 
de melhores resuitados (AMADEU, 2009, p. 21-22) 

Conforme o autor, a educagao em finangas e importante para ambas as partes da 

negociagao (cliente/fornecedor), seja atraves de poupanga, investimento, mercado de 

capitals, entre outros. O equilibrio e organizagao nas finangas sao primordiais para 

conseguir chegar a aposentadoria com tranquilidade financeira. 

2.2 F i n a n c a s p e s s o a i s 

As finangas pessoais estao intimamente ligadas a educagao financeira, tendo em vista que 
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esta traduz o conhecimento necessario para melhor planejar aquela. Saito (2007) diz que a 

educagao em finangas pessoais deve apresentar um processo isento de doutrinas, de forma 

que nao instigue os individuos a serem meros consumidores de produtos financeiras, 

direcionados por determinadas instituigoes financeiras, 

Segundo Pires (2007, p. 13), "as finangas pessoais tern por objeto de estudo e analise as 

condigoes de financiamento das aquisigoes de bens e servigos necessarios a satisfagao das 

necessidades e desejos individuals". O mesmo autor completa esse entendimento dizendo 

que para "atingir os objetivos das finangas pessoais e preciso conhecer a logica do dinheiro 

e do mercado, ou seja, os fundamentos das finangas pessoais". (PIRES, 2007, p. 16) 

O individuo deve dominar o conhecimento e as tecnicas das finangas pessoais para melhor 

gerir o dinheiro de modo que nao seja imposto apenas sacrificio, mas Ihe permita respeitar e 

aproveitar-se da logica intrinseca do dinheiro, para obter maior nivel de satisfagao de 

necessidades e desejos. (PIRES, 2007) 

A educagao em finangas pessoais tern como um de seus objetivos a obtengao da 

estabilidade economica no que diz respeito a realizagao de um adequado planejamento 

financeiro pessoal e um consumo adequado condizente com a capacidade economica, com 

expectativas de um sucesso financeiro. 

Nao existe magica para formar um bom patrimonio. Seja grande ou 
pequena sua renda atual, e fundamental voce se disciplinar para nao gastar 
tudo o que ganha. E imprescindivel reservar sistematicamente uma parcela 
de suas receitas para formar os investimentos que irao representor sua 
seguranga e trazer a tranquilidade financeira almejada em momenta de 
dificuldade. (FRANKENBERG, 1999, p. 40) 

Em consonancia com o autor supracitado, a formagao de patrimonio e independentemente 

do quanto se ganha, o importante e equilibrar os gastos e fazer reservas equiparadas as 

possibilidades economicas, para que possam ser transformadas em investimentos no futuro 

e gerar riqueza. 

Cerbasi (2008) diz que quanto menos a vida pessoal for influenciada pela grande e 

justificavel vontade de enriquecer, melhor, ou seja, quanto mais simples for a ratina de 

investimentos, mais rentavel sera a vida pessoal. 

Domingos (2008, p. 4) diz que "e muito comum ver as tentativas dos pais de mostrar aos 

filhos como e importante ganhar dinheiro, mas raros sao os que se preocupam em prepara-

los para administrar esse dinheiro, gerando riqueza para si e para os outros". Com isso, 
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pode-se dizer que mais importante do que ganhar dinheiro e saber administra-lo. 

Dentro desse contexto percebe-se que pessoas com educacao e equilibrio financeiro sao 

importantes fontes de recursos para o pais, pois na medida em que colocam em pratica os 

principios da educagao em finangas pessoais em seu cotidiano tendem a serem fieis 

poupadores de recursos, garantindo com isso o aumento da poupanga no pais e 

consequentemente a geragao de riqueza. 

O conhecimento como forma de gerenciamento das finangas pessoais desenvolve o senso 

critico das pessoas, na medida em que estas ficam mais preparadas para dizer nao ao 

consumo exagerado, preocupando-se mais com o seu bem estar social e economico. 

E fundamental o desenvolvimento da consciencia critica a respeito das 
finangas pessoais, pois esse discernimento esta intimamente ligado ao bem 
estar social e ao crescimento economico no longo prazo, na medida em que 
se baseia na relagao ganha-ganha entre a classe dominante, do ponto de 
vista economico e politico, e os demais individuos. (SAITO, 2007, p. 23) 

Gunther (2008) diz que se vive em um mundo onde o desejo de consumir esta em primeiro 

lugar, sendo necessario um grande piano de equilibrio na hora de realizar gastos para nao 

acarretar problemas nas finangas pessoais, como dividas impagaveis, o que implicaria na 

piora da qualidade de vida. Precisa-se com isso um esforgo concentrado no controle das 

finangas, utilizando o dinheiro como um instrumento de garantia da felicidade e realizagao 

pessoal e nao como causa de afligao, sofrimento e transtornos economicos. 

Frankenberg (1999) confirma esse argumento dizendo que fazer reservas ou controlar 

algum tipo de recurso faz parte da sociedade desde os primordios, pois sempre foi e ainda e 

necessario fazer algum tipo de economia, para que em momentos de dificuldade sejam 

resgatadas e atendam a esse tipo de ocorrencia. A sociedade moderna deveria ao maximo 

tentar fazer algum tipo de poupanga ou investimentos, pois as oscilagoes do mercado 

acontecem a todo o momento. Devemos ou pelo menos deveriamos esta preparados para 

enfrentar tais problemas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Consumo, poupanga e investimento 

Um dos maiores fatores que afetam diretamente a vida financeira das pessoas e o consumo 

desnecessario levado apenas pelo desejo e nao pela real necessidade. Claudino et al. 



29 

(2006) diz que para se conseguir o equilibrio financeiro e fundamental ter o controle do que 

se ganha e principalmente do quanto se gasta. 

Gunther (2008, p. 18) define o consumidor como "uma unidade de consumo ou de gasto, 

que pode ser representada tanto por um individuo como por uma familia que possua um 

unico orcamento e que tenha perfeita condigao de decidir como organiza-lo". 

Na realidade o consumidor nao possui sempre o conhecimento consciente de como atender 

da melhor forma as necessidades como forma de maximizar o bem-estar pessoal, tendo 

como primordio um orcamento limitado que determina a demanda individual racional por 

bens e servigos, mas sao motivados por vontades insaciaveis. (GUNTHER, 2008) 

Corroborando com autor e relevante dizer que: 

As necessidades dos seres humanos sao insaciaveis, uma vez que nem 
todas podem ser inteiramente satisfeitas. Adicionalmente, a plena satisfagao 
do consumidor e cercada por seu limitado poder de compra. Na realidade, 
grande quantidade de pessoas deseja muitas coisas que nao pode adquirir. 
Assim, os consumidores devem escolher entre bens que precisam ter e os 
que podem ficar fora de seu piano de consumo. (CARVALHO, 2000, p. 
28) 

Dessa forma, e importante fazer a diferenga entre desejo e necessidade. O individuo possui 

necessidades basicas sem as quais nao consegue sobreviver, como alimentagao e moradia. 

Na medida em que sao satisfeitas as necessidades, comegam a surgir os desejos, que e 

onde surgem as grandes preocupagoes, pois o individuo tern vontade de manter um padrao 

de vida para o qual nao tern recursos financeiras suficientes. 

Gunther (2008, p. 36) diz que o ponto primordial para desenvolver um piano financeiro 

adequado "e o conhecimento dos valores, objetivos e prioridades, os objetivos devem refletir 

honestamente os desejos e necessidades ao longo da vida, associando-se com as reais 

possibilidades de atingi-ios", ou seja, a partir do conhecimento em finangas e possivel 

desenvolver habilidades que auxilie nesse processo de diferenciar entre o que preciso e o 

que desejo comprar ou consumir. 

Nessa linha, Cerbasi afirma que: 

A riqueza nao depende do que se ganha, mas sim da forma como se gasta. 
Com uma renda baixa e possivel dignamente construir um padrao de vida 
confortavel, e de forma consciente e inteligente manter esse padrao no 
futuro. Da mesma forma grandes rendas podem nao garantir a 
sustentabilidade de um padrao de vida com conforto, devido a ineficiencia 
da gestao do dinheiro que se recebe. (2004, apud CLAUDINO et al., 2006, 
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p. 4) 

O consumo exagerado nao condizente com as possibilidades financeiras do individuo 

motivado por desejos e vontades sem limites, leva-o ao profundo endividamento, trazendo 

consigo grandes consequencias, como: dificuldade financeira pessoal, que impossibilita o 

cumprimento de suas obrigacoes, desemprego, falta de controle nos gastos, compras para 

terceiros, atraso de salario, comprometimento da renda com despesas superfluas, redugao 

da renda, doencas, ma fe, sendo todos estes fatores agravados em epoca de crise 

economica do pais. (FIORENT1NI, 2004, apud CLAUDINO et al., 2006) 

Sendo assim, as pessoas utilizam as mais diversas formas de obtencao de credito como, 

por exemplo: cheque especial, cartao de credito, hipotecas, financiamentos e emprestimos 

com agiotas, parentes e amigos, pensando que com o auxilio destes sairao do "vermelho", 

acontecendo o contrario na maioria das vezes, deixando-os cada vez mais endividado. 

Frankenberg (1999, p. 392) diz que "o consumidor e a peca mais importante da engrenagem 

da economia de um pais" por isso que tern que ter o maximo de cuidado na hora de realizar 

alguma transagao financeira, pois os danos causados sao acarretados nao apenas a ele, 

mas tambem a economia do pais. 

Sob este enfoque Halfeld (2007, p. 21) diz que "poupar e adiar o consumo presente, visando 

a um consumo maior no futuro", completa dizendo que "saber investir os recursos poupados 

e essencial, tanto para o individuo como para a economia de um pais". 

O maior desafio para construir uma vultosa poupanga esta na dor que se sente quando se 

renuncia um consumo imediato na esperanga de ser recompensado em futuro ainda 

distante. Esse pode ser muitas vezes um desafio insuportavel, principalmente para os 

jovens. Uma boa maneira de superar as tentagoes naturais e assumir compromissos, 

estabelecer metas, escrever regras e reavaliar o desempenho periodicamente. Essa pratica 

requer muita disciplina, mas trara boas recompensas. (HALFELD, 2007) 

A pratica da poupanga deve ser realizada sempre com sabedoria, avaliando e pesquisando 

sobre o tipo de instituigao financeira que deseja investir o dinheiro poupado, buscando nao 

apenas o maior rendimento possivel, mas principalmente a seguranga da aplicagao. 

Frankenberg (1999, p. 39) relata que "poupar com sabedoria nem sempre significa obter o 

rendimento maximo. A escolha cuidadosa da instituigao financeira que vai cuidar de seu 

dinheiro e importante, mesmo que seja preciso perder rendimento para garantir a 

seguranga". 



31 

A poupanga esta relacionada com os gastos, uma vez que sera atraves da organizagao do 

que se deve ou nao gastar que sobrarao recursos a ser poupado, dai a importancia de 

gastar com prudencia. Seguindo o entendimento de Frankenberg (1999, p. 39), "gastar com 

prudencia significa saber diferenciar o que e essencial do que e superfluo". 

Frankenberg (1999) diz que poupar e semelhante a guardar e pessoas conscientes 

comegam como poupadores e mais adiante se tornam grandes investidores, A popanca e o 

primeiro sinal positivo de que a pessoa pretende encarar os altos e baixos que irao ocorrer 

na vida e que estarao preparadas para isso. 

O entendimento de Saito (2007, p. 35) e que "a poupanga e o investimento sao o excedente 

da renda sobre o consumo". Frankenberg (1999, p. 90) completa esse entendimento 

dizendo que "investir e a segunda fase do poupador, embora algumas pessoas tambem 

possam ser desde o inicio, investidoras. Elas nao se contentam com a passividade de uma 

caderneta de poupanga. Necessitam de maior emogao, desejam mais rendimento". 

ludicibus et al. (2010, p. 35) diz que investidores sao "os provedores de capital de risco e 

seus analistas que se preocupam com o risco inerente ao investimento e ao retorno que ele 

produz. Eles necessitam de informagoes para ajuda-los a decidir se devem comprar manter 

ou vender investimentos." 

Cerbasi (2008) diz que nao existe receita pronta para saber multiplicar o seu dinheiro, o 

correto e saber investir com inteligencia, isto e, investimentos inteligentes sao investimentos 

que trazem uma boa relagao entre o custo-beneficio, entre o tempo e o conhecimento que 

se tern para colocar em pratica o planejamento financeiro pessoal. Investir nada mais e do 

que plantar pes de dinheiro. Nao e preciso ter uma fazenda e trator potente para comegar a 

plantar. De aos poucos graos que tern a mesma importancia que daria a sacas despejadas 

de um caminhao. Se tiver pouco para investir, comece com o que tern, mas plante com 

consistencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 Planejamento financeiro pessoal 

O Planejamento Financeiro de acordo com Bueno (2010) e um processo racional de 

administrar as receitas, as despesas, os investimentos e o patrimonio, com o objetivo de 

tornar realidade os desejos, sonhos e metas. E o planejamento financeiro que define as 

linhas de investimento e financiamento. O planejamento das finangas deve ser realizado 
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tanto nas empresas como na vida pessoa! como requisite essenciai de equilibrio economico, 

Um bom planejamento pode fazer mais pelo futuro do que muitos anos de 
trabalho e, em geral, e o diferencial entre sonhadores e realizadores. Com o 
planejamento, se passa a gastar de acordo com as possibilidades e pode-se 
comecar a poupar tambem, ninguem gosta de controlar gastos, mas e 

. importante saber que todas as pessoas tern gastos controlados, se nao e 
pela vontade, e pela impossibilidade de credito. (GUNTHER, 2008, p. 11) 

Para obter ou chegar o mais proximo possivel da situacao ideal das finangas pessoais ou 

superar situacoes de desequilibrios e necessario planejar e controlar o uso do dinheiro e do 

credito, como tambem definir objetivos e metas nao so financeiras, mas de vida. (PIRES, 

2007) 

Sendo assim, para Frankenberg (1999), o planejamento financeiro pessoal tern objetivo 

semelhante aos das empresas, que entre outros objetivos buscam um crescimento de seus 

respectivos patrimonios, geracao de riqueza para os acionistas assim como para o 

individuo, familia. Como no planejamento empresarial, o planejamento financeiro pessoal e 

divido em periodos de curto e longo prazo, permitindo assim um melhor aproveitamento dos 

recursos. O planejamento financeiro pessoal cria alternativas que garante fontes de renda 

suficientes para propiciar uma vida tranquila e confortavel, 

O adequado planejamento financeiro pessoal depende de organizagao e controle do fluxo 

de caixa, uma vez que sao as disponibilidades que mostrarao o caminho de monitorar as 

finangas. 

As pessoas, assim como as sociedades por agoes, devem se concentrar 
nos fluxos de caixa ao planejar e monitorar suas finangas. Voce deve 
estabelecer metas financeiras de curto e longo prazo e desenvolver pianos 
financeiras pessoais que mostrem o caminho para chegar aos objetivos. Os 
fluxos de caixa e os pianos financeiras sao tao importantes para os 
individuos quanto para as empresas. (GITMAN, 2010, p. 94) 

Em conformidade com o pensamento do autor supracitado, Pires (2007, p. 36) diz que os 

instrumentos basicos para o planejamento das finangas pessoais sao o orgamento e o fluxo 

de caixa. O mesmo autor define orgamento como um instrumento de gestao que geralmente 

leva em conta um ano, permitindo acompanhar as varrigoes mensais, ja sobre o fluxo de 

caixa ele diz que e uma planilha de acompanhamento do saldo diario com o intuito de evitar 

desencaixes ou falta de dinheiro para os pagamentos necessarios. 

Bueno (2010) confirma essa ideia dizendo que um bom planejamento financeiro pessoal 
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comeca com a criacao de um orgamento pessoal confiavel, que significa previsoes com grau 

de precisao satisfatorio, evitando que muitas pessoas desistam ao longo do caminho pelo 

fato de o orgamento estipulado nao condizer com a realidade. 

O planejamento das finangas pessoais e uma tarefa ardua que requer muito esforgo e 

dedicagao, pois acontecerao muitos imprevistos e incertezas ao longo da vida e no final 

serao pouquissimos que conseguirao alcangar o objetivo final que e a tao desejada 

tranquilidade financeira. O planejamento de uma vida inteira nao e, de maneira alguma, um 

conceito rigido e inflexivel, sao estabeiecidas metas e depois de definidas podem passar por 

alteragoes ao longo da execugao do planejamento. (FRANKENBERG, 1999) 

Planejamento financeiro pessoal significa estabelecer e seguir uma 
estrategia precisa, deliberada e dirigida para a acumulagao de bens e 
valores que irao formar o patrimonio de uma pessoa e de sua famflia. Esta 
estrategia pode estar voltada para curto, medio ou longo prazo e nao e 
tarefa simples atingi-la, (FRANKENBERG, 1999, p. 31) 

Cerbasi (2008) diz que e preciso ter metas simples que exijam algum tipo de esforgo para 

serem conquistadas. Tern que ser estabelecido metas intermediaries para projetos de longo 

prazo, pois serao estes que trarao os maiores rendimentos. O Planejamento de longo prazo 

nao funcionara se nele nao estiverem incluidos varios pianos para o medio e o longo prazo. 

Um bom planejamento financeiro pessoal inicia com a criagao de um orgamento pessoal 

confiavel, o que significa previsoes com um satisfatorio grau de precisao. O orgamento deve 

esta ligado com a renda e as despesas, sendo esses compativeis para que nao haja 

problemas na administragao das contas. (BUENO, 2010) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3 Risco e Retorno 

O conhecimento em finangas e uma importante ferramenta de auxiiio na escolha de como e 

onde investir seu capital. Na hora de investir, e importante saber qual o risco e o retorno de 

tal aplicagao. Halfeld (2007) diz que "risco e a parcela inesperada do retorno de um 

investimento. Quanto maior o retorno, isto e, a recompensa oferecida pela aplicagao, maior 

seu risco". 

Damodaran (2009, p. 21) diz que o "risco e parte de qualquer empreitada humana". Diante 

do ponto de vista das finangas pessoais o risco se faz presente em todas as movimentagoes 
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financeiras realizadas, desde a aplicagao em poupanga, investimentos em imoveis ou 

compra de agoes na bolsa de valores. 

O risco e na maioria das vezes quantificado como o calculo da incerteza. Em finangas, tern 

sido utilizados diferentes conceitos para risco e para incerteza. 

0 risco existe quanto o tomador de decisoes pode basear-se em 
probabilidades objetivas para estimar diferentes resultados, de modo que 
sua expectativa se baseia em dados historicos e, portanto, a decisao e 
tomada a partir de estimativas julgadas aceitaveis pelo tomador de 
decisoes. Ja a incerteza, ocorre quando nao se dispoe de dados historicos 
acerca de um fato, o que podera exigir que o tomador de decisdes faga uma 
distribuigao probabilistica subjetiva, isto e, baseado em sua sensibilidade 
pessoal. (SILVA, 2003, p. 75) 

Segundo o autor a quantificagao do risco e da incerteza tern grande influencia na tomada de 

decisao. O risco de um investimento deve ser concomitante com o retorno esperado, tendo 

em vista que quanto maior o risco maior o retorno como foi falado por Halfeld (2007). 

Cerbasi (2008) diz que a relagao entre o retorno e o risco dos diversos investimentos 

dispomveis e que quanto maior o retorno medio que cada altemativa de investimento traz, 

maior e o risco que o investidor esta assumindo. Os negocios cuja rentabilidade esta muito 

acima da media obtida por outras opgoes de mesmo risco tendem a atrair outros 

investidores, fazendo com que essa acirrada competigao elevasse os pregos, diminuindo as 

margens de lucro e reduzindo a rentabilidade. 

Conforme o autor, o individuo deve esta atento ao nivel do risco corrido por determinado 

investimento e consequentemente a margem de retorno, para que assim, o capital seja 

aplicado da melhor forma rendendo a maior taxa de rentabilidade possivel. 

2 .3 F inangas e contabii idade 

Finangas tern uma relagao intrinseca com a ciencia contabil. Gitman (2010, p. 9 ) confirma 

esse entendimento na medida em que diz que "as atividades de finangas e contabiiidade 

estao intimamente relacionadas e, via de regra, se sobrepoem. Na verdade, muitas vezes e 

dificil distinguir a administragao financeira da contabiiidade". 

Apesar da contabiiidade nao ser uma exigencia legal para as finangas pessoais, possui 

muitos conceitos elementares de bastante relevancia para se entender o raciocinio basico 
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para acumulagao de patrimonio, capital ou renda que permite a i n d e p e n d e n t financeira do 

individuo. (Pires, 2007, p. 46-47) 

Segundo Ferrari (2008) "o campo de aplicagao da contabiiidade e estendido a todas as 

entidades que possuam patrimonio, sejam ffsicas ou juridicas". Pires (2007, p. 47) relata que 

"a contabiiidade e um sistema de registros financeiras que permite a producao de 

demonstratives que fornecem uma visao clara da visao patrimonial de uma pessoa ou 

instituigao". 

De acordo com o que Pires (2007) disse que a contabiiidade possui conceitos de muita 

importancia para se entender o raciocinio acerca do patrimonio, do capital e da renda do 

individuo possibilitando sua independencia financeira, sera abordado os principals de tais 

conceitos, levando-se em consideragao que o publico alvo sao as pessoas e nao a 

instituigao ou empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2,3.1 Balango patrimonial 

Segundo Halfeld (2007, p. 132) o Balango Patrimonial (BP) "e uma fotografia da situagao 

financeira de uma pessoa ou de uma empresa em determinada data". Marion e Reis (2006) 

dizem que o balango patrimonial procura evidenciar em determinada data, a natureza dos 

valores que compoem o patrimonio, atraves dos bens e direitos (Ativo - AT) e a origem 

desses recursos atraves das obrigagoes (Passivo - PA) e do Patrimonio Liquido (PL). 

Halfeld (2007) diz que o BP e uma importante referenda a ser seguida para monitorar a 

evolugao da situagao patrimonial, sendo necessario compara-lo com anos ou meses 

anteriores para medir sua progressao ou regressao. Com o BP e possivel ver com grau de 

precisao a situagao financeira, ou seja, quanto dos recursos administrados e proprio ou de 

terceiros. 

No momento em que e feito o balango patrimonial, podem ser observados inumeros outros 

conceitos de contabiiidade de grande relevancia para analisar a situagao financeira de uma 

pessoa. Dentre os quais estao o conceito de ativo, Passivo e Patrimonio Liquido. 

Pires (2007, p. 47) diz que ativo "e o conjunto de bens e direitos disponiveis para uso, 

embora parte desse valor, na eventualidade do encerramento de atividades tenha que ser 

convertido em dinheiro a ser transferido a credores". Neves e Viceconti (2003) comentam 
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que no ativo, as contas serao dispostas em ordem decrescente do grau de iiquidez, em tres 

grupos: ativo circuiante (AC), ativo realizavei a longo prazo (ARLP) e ativo permanente (AP). 

Para Neves e Viceconti (2003) Iiquidez "e a capacidade do ativo de ser transformado em 

bens numerarios. Um bem ou direito, quanto mais proximo estiver de se transformar em 

dinheiro, maior Iiquidez possuira". Halfeld (2007, p. 137) diz que "Iiquidez e a medida da 

velocidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro vivo sem perder valor. 

Dinheiro no bolso e o ativo mais liquido que existe". 

O exposto pelos autores revela que a Iiquidez e um fator importante na vida de cada pessoa, 

uma vez que quando o indice de Iiquidez ficar abaixo de 1 (um) indica que as dividas estao 

superando as receitas, o que significa que vai comecar a surgir as dificuldades financeiras. 

Conforme o entendimento de Halfel (2007) deve procura usar valores bem proximos da 

realidade na hora de avaliar os ativos. O AC sao os bens e os direitos que podem ser 

convertidos em dinheiro vivo em menos de um ano, ja o ARLP representa os valores a 

serem convertidos em dinheiro por um periodo maior que um ano. O AP sao os bens que 

nao pretende converter em dinheiro, como por exemplo, a casa propria e o carro. 

O ativo e sempre colocado do iado esquerdo do balango patrimonial, do lado direito fica o 

passivo juntamente com o patrimonio liquido. O passivo sao as obrigagoes que o individuo 

tern a cumprir para'com terceiros. Pires (2007, p. 47) confirma esse argumento dizendo que 

o "passivo representa o que pertence a terceiros". 

Neves e Viceconti (2003, p. 360) dizem que "no passivo, as contas serao dispostas em 

ordem decrescente do grau de exigibilidade". Para os mesmos autores, exigibilidade sao os 

grupos de contas que representam as dividas ou obrigagoes para com terceiros. Quanto 

menorfor o prazo para pagamento, maior exigibilidade possuira a divida ou obrigagao. 

Balango Patrimonial 

Ativo 
(Conjunto de bens e direitos) 

Passivo 
(Conjunto de obrigagoes com terceiros) Ativo 

(Conjunto de bens e direitos) Patrimonio Liquido 
(Ativo menos Passivo = Recursos Proprios) 

Figura 1 - Balango Patrimonial 
Fonte: Pires (2007, p. 47). 

Halfeld (2007) relata que no passivo vale a mesma distingao entre curto e longo prazo 

aplicada no ativo. Passivo Exigivel de Curto Prazo sao as obrigagoes que vencem em 

menos de 1 (um) ano, acima desse prazo, classifica-se como de longo prazo. 
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Depois de expor conceitos eiementares sobre ativo e passivo, e preciso falar sobre o 

patrimonio liquido. O PL e riqueza que cada individuo tern. Pires (2007, p. 48) diz que "o 

Patrimonio Liquido e o conceito contabil que representa a independencia financeira que se 

constitui no objetivo da gestae das finangas pessoais". 

Halfeld (2007) mostra que quanto mais ativos e menos dividas tiver, mais rico sera. O total 

do Ativo e exatamente igual a soma do Passivo com o Patrimonio Liquido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Demonstragao de resultados 

A Demonstragao de Resultados evidenciara o total de receitas auferidas e as despesas 

realizadas. E um instrumento utilizado para calcular o lucro obtido com o capital aplicado, 

como nosso campo de aplicagao sao as finangas pessoais e bem mais dificil aplicar esse 

demonstrativo contabil. 

Sobre isso Pires (2007, p 50) diz que "como o Demonstrativo de Resultados serve para 

calcular o lucro e a lucratividade do capital aplicado, e mais dificil transpd-lo das finangas 

empresariais para as finangas pessoais". 

Segundo o mesmo autor, o mais importante desse documento contabil para as finangas 

pessoais e a ideia de sustentabilidade, tanto a empresa como o individuo deve ser auto-

sustentavel, quando sao descontados os custos deve sobrar da receita uma parcela 

positiva. Na empresa, esta parcela cabe ao dono, socios ou acionistas, sendo o objetivo 

principal da atividade. 

As pessoas tambem tern o dever de serem sustentaveis em suas finangas, uma vez que o 

resultado do seu esforgo, seja atraves de um empreendimento (dono da empresa) ou de um 

trabalho (o assalariado), deve ser um volume de recursos financeiro suficiente para 

sustentar os gastos correntes e permitir a sobra de uma parte para poupangas (que 

possibilitara a realizagao de gastos futuros). Tanto na empresa como na vida pessoal ou 

familiar, o custo, de produgao no primeiro caso, e de manutengao, no segundo, nao pode 

ser superior as receitas, devendo ser calculado para evitar ou corrigir deficit e dividas. 

(PIRES, 2007) 

O entendimento de Marion e Reis (2006) e que o presente demonstrativo procura mostrar de 

forma logica, objetiva e ordenada, os valores que influenciaram para mais ou para menos no 
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resultado final, sendo assim considerado um valioso instrumento de analise economico-

financeira e preciosa fonte de informagoes para a tomada de decisoes. 

Segundo os autores, o demonstrativo de resultados permite que se tenha uma visao clara 

da atual situagao patrimonial podendo ser comparada com demonstragoes anteriores, 

visando o controle das despesas condizentes com as receitas do periodo. Esse controle e 

importante para detalhar todos os gastos e organizar as finangas pessoais para que ao final 

do mes os resultados nao sejam surpreendentes com indices negativos. 

Demonstragao de Resultados 

(+) Receita - Rendimento obtido atraves do proprio empreendimento ou de um salario 
(-) Despesas - Gastos diarios com a propria manutengao (alimentagao, vestuario, etc.). 
(=) Resultado Bruto 
{-) Despesas - Gastos para satisfazer os proprios desejos (viagens, compras, etc.). 
(=) Resultado Liquido 

Figura 2 - Demonstragao de Resultados 

Fonte: Pires (2007, p. 50), 

2.4 Matematica f inanceira 

A matematica financeira e uma ferramenta de analise de algumas alternativas relacionadas 

ao dinheiro no que diz respeito a investimentos ou financiamentos de bens ou servigos, com 

o objetivo de empregar procedimentos matematicos para simplificar as operagoes 

financeiras. 

Pires (2007) reforga essa ideia dizendo que a matematica financeira e uma das ramificagoes 

da matematica que visa explicar a logica do dinheiro como tambem fornecer instrumentos 

quantitativos para lidar com ela. Diz ainda que e preciso saber o valor do dinheiro no tempo 

sob o impacto de altas taxas de juros, sendo essa area de conhecimento caracterizada pelo 

calculo dos juros, dos descontos, das variagoes de montantes, pelos regimes de 

capitalizagao, series de pagamentos e assuntos similares e correlatos ao tema. 

Segundo Hazzan e Pompeo (2005, p.1), "a matematica financeira visa estudar o valor do 

dinheiro no tempo, nas aplicagoes e nos pagamentos de emprestimos". Sendo assim, Pires 

(2007, p. 51), conciui dizendo que "a matematica financeira e. enfim, um instrumento de 

calculo baseado na logica do dinheiro que e a logica da acumulagao e da escassez do 

proprio dinheiro". 
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Conforme Halfeld (2007, p. 112), "o conceito mais importante de matematica financeira e 

que o dinheiro tern valor no tempo, ou seja, R$ 100 hoje sao mais valiosos do que R$ 100 

daqui a 1 ano, que, por sua vez, sao mais vaiiosos que R$ 100 daqui a 2 anos". 

O valor do dinheiro no tempo deve ser sempre considerado para a aplicagao de todo e 

qualquer tipo de investimento. Puccini (2007, p. 12) diz que "a matematica financeira e um 

corpo de conhecimento que estuda a mudanca de valor do dinheiro com o decurso do 

tempo, para isso cria modelos que permitem avaliar e comparar o valor do dinheiro em 

diversos pontos do tempo". 

A partir de pesquisas, Pires (2007, p. 51) organizou algumas ideias subjacentes aos calculos 

financeiros, dentre as quais estao sintetizadas abaixo: 

• O dinheiro' e escasso, tendo seu preco definido pelo aumento ou diminuicao dessa 

escassez; 

• Quern abre mao do dinheiro o faz na expectativa de receber de volta, em periodo 

posterior um valor maior; 

• Quanto maior o tempo de demora para a devolucao do dinheiro emprestado, maior o 

montante a ser devolvido, mantida constante a taxa de juros; 

• Taxas de juros maiores geram acrescimos maiores aos montantes iniciais, mantido 

constante o tempo do emprestimo. 

Diante das ideias expostas por Pires (2007) a cerca da "magica dos calculos financeiros", 

como assim e chamado por Halfeld (2007, p. 111), pode-se dizer que os instrumentos 

fornecidos pela matematica financeira sao bastante uteis para tomada de decisao de cada 

individuo no que diz respeito a praticas financeiras, como por exemplo: a relagao entre o 

custo-beneficio de um investimento, o risco e o retorno, o controle das receitas e despesas, 

e a decisao entre um e outro investimento, etc. 

Com isso, cabe ressaltar o problema economico decorrente da escassez, que limita a oferta 

de moeda, bens e servigos. 

O problema economico decorre da escassez, ou seja, do fato de que as 
necessidades das pessoas sao satisfeitas por bens e servigos cuja oferta e 
limitada. Ao longo do processo de desenvolvimento das sociedades, o 
problema de satisfazer as necessidades foi solucionado atraves da 
especializagao e atraves do processo de troca de um bem por outro. Mais 
tarde surgiu um bem intermediario para este processo de trocas que e a 
moeda. Assim, o prego passou a ser o denominator comum de medida para 
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o valor dos bens e a moeda um meio para acumular valor e constituir 
riqueza ou capital. (GOMES; MATHIAS, 2007, p, 19) 

Diante do exposto cabe lembrar que o Brasil entrou no seculo XXI com uma economia muito 

mais estavel do que qualquer outro momento dos dois seculos anteriores em fungao do 

sucesso do piano real. Em virtude disso, as pessoas passaram a entender o valor do 

dinheiro no tempo e perceberam que com o controle da inflacao poderia comecar a 

acumular patrimonio, que ate entao nao era possivel devido a oscilagao constante da 

inflacao. 

Com o controle da inflacao, o conhecimento dos calculos financeiros tornou-se cada vez 

mais relevante para o gerenciamento das finangas pessoais, adiante sera abordado 

aspectos a cerca dos calculos financeiros, como os juros simples e compostos e o capital 

aplicado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 Juros simples e juros compostos 

De acordo com Vieira Sobrinho (1997, p. 19), "juro e a remuneragao do capital emprestado, 

podendo ser entendido, de forma simplificada, como sendo o aluguel pago pelo uso do 

dinheiro". Em consonancia com o autor supracitado, Gomes e Mathias (2007, p. 19) dizem 

que "o juro tambem pode ser entendido como sendo o custo do credito ou a remuneragao do 

capital aplicado". 

A nogao de juro decorre do fato de que a maioria das pessoas prefere consumir seus bens 

no presente e nao no futuro, havendo essa preferencia temporal para consumir, as pessoas 

querem uma recompensa pela abstinencia, que e no caso o juro. O juro e o pagamento pelo 

uso de poder durante determinado periodo de tempo, podendo ser associado a preferencia 

temporal das pessoas, que e o desejo de efetuar o consumo o mais cedo possivel. 

(GOMES; MATHIAS, 2007) 

Os juros podem incidir de duas formas, pelo regime de capitalizagao simples (juros simples) 

e pelo regime de capitalizagao composta (juros compostos). De acordo com Vieira Sobrinho 

(1997, p. 21) "capitalizagao simples e aquela em que a taxa de juros incide somente sobre o 

capital inicial; nao incide, pois, os juros acumulados", a formula para se calcular os juros 

simples de acordo com o mesmo autor e a seguinte, onde o juro vai ser igual ao capital 

investido multiplicado pela taxa de juros incidente sobre o capital, e o tempo em que o 
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capital foi aplicado: 

J = P x i x n 

Em relagao ao regime de capitalizagao composta Vieira Sobrinho (1997, p. 34) diz que "e 

aquela em a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados ate 

o periodo anterior, variando a taxa exponencialmente em fungao do tempo". Halfeld (2007) 

define juros compostos como "juros sobre juros", ou seja, os juros de um periodo serao 

sempre incorporados ao capital formando um montante, passando esse novo montante a 

produzir juros no periodo seguinte. A formula dos juros compostos de acordo com Hazzan e 

Pompeo (2005) e a seguinte: 

M = C(1 + i)° 

Como foi exposto acima, para se calcular os juros seja pelo regime simples ou composto ha 

a incidencia de uma taxa, que e chamada taxa de juros. Vieira Sobrinho (1997, p. 20) diz 

que "taxa de juros e a razao entre os juros recebidos (ou pagos) no final de certo periodo de 

tempo e o capital iniciaimente aplicado (ou emprestado)". Conforme o mesmo autor, a 

formula da taxa de juros e a seguinte: 

i = J /C 

Diante do exposto sobre os juros financeiros, Cerbasi (2008) completa dizendo que os juros 

sao uma especie de aluguel pago a quern empresta seu dinheiro a terceiro, podendo se 

caracterizar investimentos de ma qualidade, pois o dinheiro apenas passa de um bolso para 

outro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.2 Capital 

Hazzan e Pompeo (2005, p. 1) chamam de capital "qualquer valor monetario que uma 

pessoa (fisica ou juridica) empresta para outra durante certo tempo". Ja o entendimento de 

Puccini (2007) e que o capital e o valor de um ativo representado por moedas e/ou direitos 
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passiveis de uma expressao monetaria no infcio de uma operagao financeira podendo ser 

cedido por um agente economico a outro mediante condicoes pre-estabelecidas, podendo 

essa transferencia ser atraves de um emprestimo ou financiamento. 

Segundo os autores Hazzan e Pompeo ( 2 0 0 5 ) , o capital e o instrumento utilizado para a 

realizagao de um determinado investimento. O capital pode ser representado atraves de 

numerarios ou depositos bancarios disponiveis, titulos de dividas ou ativos fisicos como 

predios, carros, etc. 
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3.1 Caracter izacao da p e s q u i s a 

O publico alvo desta pesquisa foram os alunos dos cursos de Administragao e Ciencias 

Contabeis de uma IES publica da Paraiba visto que na grade curricular sao disponibilizadas 

disciplinas correlatas com o universo das financas. 

A coleta dos dados foi obtida a partir da aplicagao de questionarios semi-estruturados, que 

por sua vez foi dividido em quatro partes: a primeira tratou-se de identificar o perfil dos 

respondentes, a segunda da educagao financeira e da habilidade cognitiva em finangas, a 

terceira e relacionada a educagao financeira e as decisoes de consumo e investimento e por 

ultimo foi abordado acerca das finangas e o planejamento financeiro pessoal. 

E importante ressaltar que so responderam a esses questionarios alunos do 3°, 5°, 7° e 9 ° 

periodos de Ciencias Contabeis e 4° e 6° periodos de Administragao tendo em vista que 

estes ja haviam cursado disciplinas que possuiam correlagao com finangas. A amostra da 

pesquisa totalizou a quantia de 170 alunos. 

3.2 Ana l ise d o per f i l soc io -economico 

Nesse item sao apresentados os dados referentes ao perfil socio-economico que serviram 

de parametros para determinar o publico que estava sendo analisado. Para isso, levou-se 

em consideragao o curso de graduagao ao qual o aluno pesquisado estava inserido, o sexo, 

a idade, o estado civil e a sua renda por salario. Os resultados do perfil socio-economico 

foram analisados apenas para conhecer o publico questionado. 

Tabela 1 Curso de graduagao dos alunos pesquisados 

Curso de graduagao dos alunos pesquisados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CURSO QUANTIDADE % 

ADMINISTRACAO 68 40% 
CONTABILIDADE 102 60% 
TOTAL 170 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 



44 

A tabela 1 evidencia que dos 170 alunos que responderam o quest ionar io 6 0 % fazem parte 

do curso de Ciencias Contabeis e 4 0 % sao aiunos do curso de Administragao. 

Tabela 2 Sexo dos alunos pesquisados 

Sexo dos alunos pesquisados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SEXO QUANTIDADE % 

FEMININO 82 48,23% 

MASCULINO 88 51,77% 

TOTAL 170 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

A tabela 2 mostra que tomando por base a amostra escolhida para anal ise 51 ,77% sao do 

sexo mascul ino e 48 ,23% sao do sexo feminino. 

Tabela 3 Idade dos alunos questionados 

Idade dos alunos pesquisados 

IDADE QUANTIDADE % 

18 a 22 76 47,70% 

23 a 27 72 42,35% 

28 a 32 14 8,23% 

AC I MA DE 33 8 1,72% 

TOTAL 170 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

A tabela 3 evidencia que a idade dos alunos sao todas ac ima de 18 anos. Dos 170 alunos 

que responderam os quest ionar ios 4 7 , 7 0 % possui de 18 a 22 anos, 42 ,35% tern entre 23 e 

27 anos, 8 ,23% tern de 28 a 32 anos e apenas 1,72% dos alunos tern acima de 33 anos. 

Tabela 4 Estado Civil dos pesquisados 

Estado Civil dos pesquisados 

ESTADO CIVIL QUANTIDADE % 

SOLTEIRO 138 81,18% 

CASADO 26 15,29% 

OUTRO 6 3.53 

TOTAL 170 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

A tabela 4 demonst ra que a grande maioria dos alunos quest ionados faz parte do publico 

solteiro total izando 81,18%, os 18 ,82% e dividido entre os alunos casados que tern urn 

percentual de 15,29% e 3 ,53% sao os alunos que sao divorciados ou possuem relagao 

estavel, sendo considerado na pesquisa como o grupo chamado de "outro". 
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Tabela 5 Renda por salario do aluno pesquisado 

Renda por salario do aluno pesquisado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RENDA POR SALARIO QUANTIDADE % 

MENOS DE 1 53 31,18% 

DE 1 ATE 3 78 45,88% 

DE 4 ATE 6 34 20% 

MAIS DE 6 5 2,94% 

TOTAL 170 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

A tabela 5 evidencia a renda por salario dos alunos que responderam o quest ionar io, com 

grau de precisao mostra que 31 ,18% desses alunos recebem menos de urn salario, 45 ,88% 

recebem de 1 a 3 salarios, os alunos que recebem de 4 a 6 salarios e urn percentual de 2 0 % 

do total f icando apenas 2 ,94% para alunos que recebem mais 6 salarios min imos. 

3.3 A p l i c a g a o d a T e c n i c a E s t a t i s t i c a 

Antes da exposigao dos testes estat ist icos, sera feita uma abordagem a respeito dos 

procedimentos uti l izados para anal ise da pesquisa atraves das tecnicas da Anal ise Fatorial 

(AF). A uti l izacao dessa ferramenta estatist ica tern por objetivo principal responder o 

problema da pesquisa que e o objeto da mesma, onde e del ineado em torno de saber a 

inf luencia que a educagao f inanceira e habil idade cognit iva em f inangas tern na visao dos 

alunos dos cursos de Administ ragao e Ciencias contabeis. 

A A F e uma tecnica estat ist ica que possibil i ta ao pesquisador analisar urn conjunto de 

variaveis atraves da identif icagao de fatores que permite detectar a existencia de certos 

padroes subjacentes nos dados, de maneira que possam ser reagrupados em urn conjunto 

menor de d imensoes ou fatores. (CORRAR et al., 2007) 

Nesse contexto, o uso dessa tecnica da possibi l idade de o invest igador reduzir os dados 

coletados durante a pesquisa com o objetivo de organiza- los para melhor responder o 

problema, sem comprometer a veracidade das informagoes. 

Segundo Corrar (2007), os passos a serem seguidos na elaboragao de uma A F sao: 

• Verif icar o grau de re lacionamento entre as variaveis e a conveniencia da aplicagao 

d a A F ; 
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• Determinar o metodo para calculo dos fatores e def inicao dos numeros de fatores a 

serem extraidos; 

• Identificar a capacidade para de interpretacao dos fatores; 

• Calcular os escores fatoriais para serem util izados em outras anal ises. 

A primeira etapa da analise e a observacao do criterio KMO -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Kaiser- Meyer-Olkin ou MSA -

Measure of Sampling Adequacy (Medida de Adequac idade da Amostra) que "indica o grau 

de expl icacao dos dados a partir dos fatores encontrados na AF, caso o KMO indique urn 

grau de expl icacao menor do que 0,50,signif ica que os fatores encontrados na AF nao 

conseguem descrever as var iacoes dos dados originais". (CORRAR et al., 2007, p. 93) 

A segunda etapa e o teste de esfer ic idade ou Bartlett's test of sphericity que "indica se a 

matriz de correlagao e uma matriz identica (correlagao zero entre as variaveis), levando a 

conclusao de que o modelo de AF e inadequado para t ratamento dos dados". (CORRAR et 

al., 2007, p. 93) 

Depois do teste de esfer icidade vem a communalities ou comunal idade onde mede quanto o 

grau de variancia de uma variavel e expl icada pelos fatores der ivados pela AF. "A 

comunal idade avalia a contr ibuicao de uma variavel original com todas as outras variaveis 

incluidas no modelo. Comunal idades menores que 0,50 nao tern expl icagao suficiente, 

devendo o invest igador ignorar a variavel ou avalia-la para possivel e i iminacao". (HAiR et 

al., 2005, p. 90 ) 

Em seguida e realizada a Anal ise dos Componentes Principals - ACP ou Principal 

Component Analysis que na visao de Corrar (2007, p. 95) "permite alterar o criterio dos 

componentes nao val idos, bem como a escolha da forma de ordenacao dos coeficientes e a 

supressao de valores nao signif icativos". Esse metodo de expl icagao dos fatores e 

demonst rado atraves do graf ico scree plot onde definira o n i imero de fatores que serao 

considerados na pesquisa. 

O t ipo de rotacao dos fatores mais uti l izados e o Varimax, que tern como caracterist ica o 

fato de minimizar a ocorrencia de uma variavei que possuir altas cargas fatoriais para 

diferentes fatores, permit indo que uma variavel seja faci lmente identif icada por urn unico 

fator. 
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3.3.1 Testes estatisticos 

Neste topico, sao abordados os resultados da pesquisa atraves da utii izagao da A F com o 

objetivo de identif icar os fatores que inf luenciam de forma positiva na vida dos alunos dos 

cursos de Administragao e Ciencias Contabeis no que diz respeito ao conhecimento em 

educagao f inanceira e habil idade cognit iva em f inangas, bem como anal isar a correlagao 

existente eles. 

Para anal ise dos dados foi escolhido a tecnica da A F com o intuito de agrupar as variaveis 

em fatores para serem expl icadas resumidamente atraves das correlagoes existentes, tendo 

em vista que a d imensao das variaveis para anal ise e muito grande, chegando a urn totai de 

4.590 (27 variaveis x 170 alunos que responderam ao quest ionar io). 

Observou-se inicialmente o teste KMO - Kaiser-Meyer-Olkin ou Measure of Sampling 

Adequacy - MSA, que indica o grau de relevancia e expl icagao dos fatores encontrados na 

analise fatorial. A tabela 6 evidencia urn grau de expl icagao de 0 ,91 , o que mostra a 

viabi l idade signif icativa das variagoes para a pesquisa. 

Tabela 6 KMO and Bartlett's Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

Bartlett's Test of Approx. Chi-Square 

Sphericity 

Df 

Si£. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

A tabela 7 mostra o Anti-image Correlation que indica o poder de expl icagao dos fatores 

sendo que as variaveis sao anal isadas isoladamente. A anal ise sobre a diagonal do Anti-

image demonstra o grau do MSA para cada urn dos fatores anal isados. 

Os resuitados demonst ram que a maioria das variaveis (27 expressoes f inanceiras) obteve 

urn MSA acima de 0,50, o que demonstra a viabi l idade e adequagao da A F para esta 

pesquisa. Os resultados que apresentaram urn MSA mais elevado foram: FPFP7 (0,95), 

FPFP2 e FPFP4 (0,94), EFDCI6 (0,93), FPFP1 e FPFP5 (0,92), EFHC2, FPFP3 e FPFP6 

(0,91) e EFDCI7 (0,90). As variaveis EFHC7 e EFHC8, nao foram consideradas na AF, pois 

apresentaram MSA abaixo de 0,50 sendo, portanto desconsiderados pela AF. 

0,91 

2223,83 

300 

0,00 
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Tabela 7 Anti-image Correlation 

Anti-image Correlation 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

A tabela 8 Comunal idades (Comunalities) refere-se a medida da variancia expl icada a 

variavel individual relacionada a todos os fatores comuns. Em analise a todas as expressoes 

conseguiu urn consideravel poder de expl icacao considerando os fatores obtidos a partir das 

Comunal idades. 

A tabela 8 demonstra que apenas uma expressao apresentou urn baixo poder de expl icacao 

(EFDCI8) com 0,30, essa expressao esta relacionada ao conhecimento que 0 aluno tern a 

respeito do mercado f inanceiro de invest imento na dinamica da renda fixa e variavel, esse 

baixo indice mostra que 0 aluno possui pouco conhecimento dessa area. 

No entanto todas as demais expressoes representam urn poder de expl icagao igual ou 

acima de 0,50, querendo dizer isso que possuem expl icagao considerada razoavel pela AF . 

As variaveis mais relevantes fo ram (EFDCI6 - 0,72), (FPFP2 - 0,71), (FPFP3 - 0,76), 

(FPFP8 - 0,71) e (FPFP9 - 0,71). A EFDCI6 esta relacionada a responsabi l idade dos 

alunos l igada a administragao das f inangas pessoais, ja as demais estao l igadas a relagao 

entre f inangas e p lanejamento f inanceiro pessoal , mais precisamente no que diz respeito a 

responsabi l idade com orgamento domest ico, equil ibrio f inanceiro, praticas educadas de 

consumo e gastos f inanceiros. 
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Tabela 8 Comunalidades 

Comunalidades 

Initial Extraction 

EFHC1 1 0,60 

EFHC2 1 0,58 

EFHC3 1 0,57 

EFHC4 1 0,67 

EFHC5 1 0,66 

EFHC6 1 0,59 

EFHC9 1 0,62 

EFDCI1 1 0,66 

EFDCI2 1 0,63 

EFDCI3 1 0,68 

EFDCI4 1 0,53 

EFDCI5 1 0,62 

EFDCI6 1 0,72 

EFDCI7 1 0,50 

EFDCI8 1 0,30 

FPFP1 1 0,57 

FPFP2 1 0,71 

FPFP3 1 0,76 

FPFP4 1 0,59 

FPFP5 1 0,59 

FPFP6 1 0,69. 

FPFP7 1 0,63 

FPFP8 1 0,71 

FPFP9 1 0,71' 

FPFP10 1 0,57 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

A tabela 9 mostra a Variancia Total Expl icada, o que demonstra os 5 fatores expl icados pela 

A F . O modelo mostrado na tabela 9 consegue explicar mais de 6 2 % da variancia dos dados 

da pesquisa podendo ser considerado urn valor razoavel para o estudo em anal ise. 

A identi f icacao da variavel por urn unico fator e feito pela rotacao Var imax, nessa pesquisa 

verif ica-se atraves da tabela 9 que antes da rotacao o primeiro fator expl icava 37 ,76% da 

variancia total, o segundo 9,13%, o terceiro 5,50%, o quarto 5,16% e o ult imo 4 ,68%. Apos a 

rotacao Var imax o primeiro fator passou a explicar 19,74%, o segundo 15,44%, o terceiro 

11,22%, o quarto 8,69% e o ult imo 7,15%. Mesmo com a rotacao a variancia total expl icada 

nao varia. 
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Tabela 9 Variancia Total Explicada 

Variancia Total Explicada 

Corrspo Extractor Sur-=o- Soua:»3 loasir-ss Rc-U*>r Si, rrszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA •- ' Sctares Loadings 

Cumulative 
Total ioJVariarce Curnula*ve% Total Variance Cumi/talive % Tola! Variance 

1 3.44 37,76 37,76 9.44 37.78 37,76 4,93 19.74 19.74 
2 2,28 9,13 46. ,93 2.28 9.13 4650 3.86 15.44 35,18 
3 1.37 5,50 52.40 1,37 5.50 52.40 2.8-3 11.22 46,41 
4 1.29 5. IS 57,57 1,23 5,16 57.57 2,17 8.89 55,10 
5 1.17 4,63 6225 1,17 488 6225 1,78 7,15 62,25' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e 0,93 3,88 56,! 2 

7 0,93 3,74 es.se 
8 •3,78 3,14 73,03 

9 0.74 2.36 75,97 

10 0,95 2,63 78,60 

1! 0.60 2.43 81,04 

12 0,55 2,26 83,33 
!3 0,51 2,07 8537 

14 0,45 1,83 8720 

15 0.43 1,74 88.94 

16 0,40 1.62 93,57 

17 0.28 1,48 92,03 

I S 0,35 1.43 93,46 

19 0,29 U 3 94,65 

20 0,29 1.18 95,81 

21 0,26 1,06 96,88 

22 0,24 0.97 37,35 

23 0,21 0,64 98,70 

24 0.17 0,71 99,41 

25 0.14 3,53 103,00 

Extractors 1 , ' a t r K : PrirOapsi C o rrponsist Analysis. 
Fonts: C. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi<k>sda pesquisa, 205 1. 

Com o objetivo de facil itar as observacoes, foi adotado 5 fatores para aumentar o grau de 

expl icagao da variancia total, no qual sera mostrado no grafico 1. O grafico scree plot mostra 

a quant idade de fatores que sao consideradas na analise. 

Nessa pesquisa foi considerado no grafico 1 os componentes 1, 2, 3, 4 e 5 por possui rem 

maior capacidade de expl icagao das variaveis. Do quinto ponto em diante do grafico (de 

c ima para baixo) os componentes apresentaram diferenga muito pequena, apresentando, 

portanto baixo poder de expl icagao, considerando a variancia total dos dados. 

http://es.se


51 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S c r e e P lo t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—i—i—i—r 
12 13 14 15 1 6 i—i—i—i—i—i—i r 

18 19 2 0 21 2 2 2 3 24 2 5 

Co m p o nen t  Num ber 

GRAFICO 1 - Scree Plot 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Diante dessas observacoes e anal ises, cabe agora identif icar quais expressoes f inanceiras 

fazem parte de cada indicador. Constata-se isso atraves da Componente Matriz (Tabela 10) 

que possibi l i ta a ver i f icacao dos fatores que melhor vai expl icar os componentes 

cons iderados pela AF. 

A tabela 10 considera os 5 fatores identi f icados, sem a rotacao Var imax, que permite 

verif icar qual dos fatores tern maior capac idade de expl ica- los. Observa-se que a matriz 

causa duvidas quanto a composicao de cada fator, na medida e m que existem valores de 

expl icacao muito proximos em alguns casos, como por exemplo: EFHC2, EFDCI6, F P F P 1 , 

FPFP5. 

Neste caso, cabe a expl icagao dos fatores pelo criterio de rotagao Varimax para melhor 

expl icar as variaveis que compoem cada fator e assim possam ser melhores 

compreendidas. 
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Tabela 10 Matriz Componente 

Matriz Componente 

Component 

1 2 3 4 5 
EFHC1 0,55 0,02 0,22 -0,04 0,48 

EFHC2 0,72 0,09 0,19 -0,01 0,13 

EFHC3 0,34 0,25 0,33 -0,34 0,39 
EFHC4 0,56 0,33 0,38 -0,25 -0,18 

EFHC5 0,41 0,34 0,55 -0,17 -0,19 

EFHC6 0,43 0,25 0,30 0,08 -0,49 

EFHC9 0,49 0,58 -0,10 0,02 0,16 

EFDCI1 0,57 0,45 0,04 0,33 0,06 

EFDCI2 0,37 0,51 -0,14 0,43 0,14 

EFDCI3 0,55 0,43 -0,31 0,30 -0,01 

EFDCI4 0,52 0,29 -0,38 -0,13 0,00 

EFDCI5 0,63 0,01 -0,26 -0,27 -0,27 

EFDCI6 0,70 0,03 -0,25 -0.39 0,09 

EFDCI7 0,60 -0,02 -0,26 -0,21 0,15 

EFDCI8 0,46 0,04 -0,06 0,24 -0,13 

FPFP1 0,69 -0,20 -0,09 -0,11 0,17 

FPFP2 0,78 -0,23 -0,16 -0,11 0,03 

FPFP3 0,80 -0,29 -0,03 -0,11 -0,13 

FPFP4 0,68 0,00 -0,11 -0,07 -0,33 

FPFP5 0,71 -0,10 -0,07 0,04 -0,24 

FPFP6 0,78 -0,28 002 -0,02 -0,06 

FPFP7 0,65 -0,30 0,12 0,30 0,06 

FPFP8 0,67 -0,32 0,22 0,33 0,05 

FPFP9 0,62 -0,50 0,09 0,24 0,01 

FPFP10 0,64 -0,31 0,12 0,08 0,18 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Para melhor explicar os componentes da matriz, uti l izou-se o processo de rotacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Varimax, 

que segundo Corrar et al. (2007, p. 89) "e o tipo de rotacao mais util izado". Dessa Forma, a 

rotacao nao altera o total da variancia obtida na AF , o que ocorre e uma reorganizagao dos 

valores da matriz. 
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Tabela 11 Rotacao dos Componentes da Matriz 

Rotacao dos Componentes da Matriz 

Component 

1 2 3 4 5 

EFHC1 0,40 0,12 0,20 0,02 0,61 

EFHC2 0,44 0,27 0,28 0,28 0,38 

EFHC3 0,02 0,12 0,06 0,20 0,71 

EFHC4 0,11 0,26 0,15 0,67 0,33 

EFHC5 0,07 0,03 0,10 0,73 0,33 

EFHC6 0,17 0,10 0,21 0,70 -0,11 

EFHC9 -0,03 0,28 0,64 0,18 0,32 

EFDCI1 0,24 0,08 0,70 0,27 0,17 

EFDCI2 0,08 0,01 0,78 0,04 0,07 

EFDCI3 0,14 0,30 0,74 0,09 -0,02 

EFDCI4 0,01 0,58 0,42 0,04 0,09 

EFDCI5 0,20 0,71 0,11 0,25 -0,04 

EFDCI6 0,21 0,74 0,13 0,07 0,31 

EFDCI7 0,26 0,58 0,17 -0,05 0,24 

EFDCI8 0,34 0,18 0,33 0,16 -0,10 

FPFP1 0,51 0,48 0,09 -0,00 0,26 

FPFP2 0,56 0,59 0,11 0,05 0,15 

FPFP3 0,62 0,56 0,01 0,22 0,06 

FPFP4 0,34 0,54 0,18 0,36 -0,09 

FPFP5 0,50 0,46 0,19 0,28 -0,07 

FPFP6 0,65 0,45 0,05 0,20 ' 0,10 

FPFP7 0,75 0,12 0,17 0,09 0,07 

FPFP8 0,81 0,06 0,15 0,14 0,09 

FPFP9 0,83 0,16 0,00 0,02 -0,00 

FPFP10 0,67 0,21 0,05 0,04 0.24 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

A tabela 12 faz uma associacao das variaveis para cada fator de modo que seja possivel 

identif icar qual dos fatores explica melhor cada uma das expressoes f inanceiras 

consideradas na pesquisa. 
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Tabela 12 Rotacao dos Componentes da Matriz 

Rotacao dos Componentes da Matriz 

Component 

1 2 3 4 5 

FPFP9 0,83 

FPFP8 0,81 

FPFP7 0,75 

FPFP10 0,67 

FPFP6 0,65 

FPFP3 0,62 

EFDCI6 0,74 

EFDCI5 0,71 

EFDCI2 0,78 

EFDCI3 0,74 

EFDCI1 0,70 

EFHC9 0,64 

EFHC5 0,73 

EFHC6 0,70 

EFHC4 0,67 

EFHC3 0,71 

EFHC1 0,61 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

A partir da organizagao dos fatores, as variaveis podem ser classif icadas de forma mais 

precisa e adequada obtendo assim urn grau de expl icagao mais elevado. Com isso e 

possivel enfat izar que: 

• O fator 1 e composto pelas seguintes expressoes f inanceiras: FPFP9, FPFP8, 

FPFP7, FPFP10, FPFP6 e FPFP3; 

• O fator 2 e composto pelas seguintes expressoes f inanceiras: EFDCI6 e EFDCI5: 

• O fator 3 e composto pelas seguintes expressoes f inanceiras: EFDCI2, EFDCI3, 

EFDC1 e EFHC9; 

• O fator 4 e composto pelas seguintes expressoes f inanceiras: EFHC5, EFHC6 e 

EFHC4; 

• O fator 5 e composto pelas seguintes expressoes f inanceiras: EFHC3 e E F H C 1 . 

Diante dessas classif icagoes, e possivel analisar a correlagao existente entre as expressoes 

f inanceiras que foram divididas em tres segmentos: EFHC - Educagao Financeira e 

Habil idade Cognit iva em Finangas, EFDCI - Educagao Financeira e as Decisoes de 

Consumo e Invest imento e FPFP- Finangas e Planejamento Financeiro Pessoal . 
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Com a observagao dos resultados apresentados pela apl icagao da AF nesse modelo, obteve 

as seguintes interpretagoes: 

• O fator 1 explica a relagao das f i nangas c o m o p l a n e j a m e n t o f i n a n c e i r o p e s s o a l ; 

• O fator 2 explica a E d u c a g a o F inance i ra e D e c i s o e s de C o n s u m o e 

I n v e s t i m e n t o s ; 

• O fator 3 explica na sua maioria as E d u c a g a o F inance i r a e as D e c i s o e s de 

C o n s u m o e I n v e s t i m e n t o e faz uma relagao com E d u c a g a o F inance i ra e 

H a b i l i d a d e C o g n i t i v a e m F inangas , o que faz sentido tendo em vista que a 

educagao em f inangas tern influencia sobre as decisoes de consumo e invest imento; 

• Os fatores 4 e 5 expl icam concomi tantemente a E d u c a g a o F inance i ra e a 

H a b i l i d a d e C o g n i t i v a e m F inangas . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.2 Analise das expressoes financeiras 

A seguir sao feitos alguns comentar ios referentes as expressoes f inanceiras consideradas 

pela analise fatorial com o intuito de val idagao dos dados atraves do modelo fatorial 

escolhido. 

At raves da aplicagao da AF percebe-se que os testes estatist icos obt iveram resultados 

signif icativos para a pesquisa tendo em vista que o KMO - Kaiser-Meyer-Olkin ou Measure 

of Sampling Adequacy - MSA obt iveram valores muito ac ima do min imo recomendado 

(0,91), o que demonstra a adequagao dos dados para a apl icagao da tecnica estat ist ica. 

A tabela 7 {Anti-Image) faz uma correlagao entre os dados identi f icados pelo MSA 

anal isados de forma individual constatando-se que das 27 expressoes anal isadas 2 foram 

excluidas da analise pois apresentaram valores com baixo poder de expl icagao sendo 

portanto desconsiderado pela AF, todos os demais auferiram valores acima de 0,80 sendo 

assim favoraveis a anal ise. 

A tabela 8 Comunalidades demonstra que das 25 variaveis 24 obt iveram valores iguais ou 

acima de 0,50 at ingindo, portanto o poder de expl icagao viavel para a anal ise. A variavel 

EFDCI8 obteve urn valor abaixo de 0,50, essa expressao e relacionada ao conhecimento 

que o aluno tern em mercado f inanceiro de capitais, por apresentar esse valor abaixo da 

media considerada pela AF nao foi desconsiderado na anal ise. 
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A A F selecionou 5 fatores atraves do graf ico 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Scree Plot e peia Variancia Total Explicada 

(tabela 9), atraves desses 5 fatores pode definir que: 

• As 25 expressoes f inanceiras foram sintet izadas em 5 fatores e que juntos expi icam 

mais de 6 2 % da variancia total dos dados originais; 

• O Fator 1 e preponderant^ sobre os demais com 6 variaveis representa 19,74% da 

variancia total; 

• O segundo fator com apenas duas variaveis representa 15,44% da variancia total; 

• 0 Fator 3 representa 11 ,22% da variancia total com 4 variaveis; 

• O quarto fator 4 com 3 variaveis representa 8,69% do total da variancia; 

• O fator 5 e o que representa menor poder de expl icacao da variancia total sendo 

7 ,15% atraves de 2 variaveis; 

• O grafico 1 permite a possibi l idade de expl icar mais fatores, mas, por apresentarem 

baixo poder de expl icagao foram descons iderados pela AF . 

Observa-se que o Fator 1 e responsavel por expl icar a maior parte do modelo, ou seja, 

possuem os valores mais signif icativos atraves de suas cargas fatoriais, representando as 

variaveis l igadas a F inangas e P l a n e j a m e n t o f i n a n c e i r o Pessoa l . 

As variaveis que mais inf luenciam na vida f inanceira dos alunos quest ionados foram: FPFP9 

- Desenvolvi praticas no cotidiano que d iminui ram os meus gastos mensais (0,83), FPFP8 -

Tornei -me menos consumista (0,81), EFDCI2 - Passei a entender as informacoes 

f inanceiras, demonstracoes f inanceiras e indices f inanceiros (0,78), FPFP7 - Aprendi a 

diferenciar o desejo com a necessidade de consumir (0,75), EFDCI6 - Aprendi 

responsabi l idade no que diz respeito as minhas decisoes f inanceiras (0,74), EFDCI3 -

aprendi a analisar si tuacoes e tomar decisoes de consumo e invest imento (0,74), EFHC5 -

Passei a ler mais jornais, livros de assuntos f inanceiros e gerais, relacionados ao curso que 

escolhi (0,73) e EFHC3 - Aprendi que o conhecimento em f inangas pode influenciar 

s igni f icat ivamente na vida pessoal do individuo (0,71). 

Atraves do Fator 1 percebe-se que o p lanejamento f inanceiro pessoal contribui cerca 

19 ,74% para as f inangas pessoais dos discentes que responderam o quest ionar io. O Fator 2 

mostra que o grau de influencia que a educagao f inanceira tern sobre as decisoes de 

consumo e invest imento e de 15,44% do total da analise e por ult imo observa-se atraves 
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dos fatores 4 e 5 que a educagao f inanceira e habi l idade cognit iva em f inangas representa 

7 ,15% do total da anal ise. 

A pesquisa responde atraves da anal ise, mensuragao e correlagao das variaveis que a 

educagao f inanceira e habil idade cognit iva tern mais de 6 2 % de influencia na vida f inanceira 

dos alunos de acordo com a variancia total expl icada. 
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4 C O N S I D E R A Q O E S F I N A I S 

Apresenta-se nesta secao uma sintese dos resultados obt idos neste estudo, procurando 

enfatizar a relagao dos dados coletados com a fundamentagao teorica apresentada. 

A presente pesquisa foi del ineada em torno do objetivo de anal isar e mensurar a influencia 

da educagao f inanceira e da habi l idade cognit iva em f inangas na visao dos alunos dos 

cursos de Administ ragao e Ciencias Contabeis de uma IES publica da Paraiba. Para atingir 

esse proposito, uti l izou-se a seguinte metodologia: pesquisa descrit iva e exploratoria 

(quanto aos objetivos); bibl iografica e a metodologia Survey (quanto aos procedimentos) e a 

problemat ica da pesquisa foi desenvolv ida atraves de urn quest ionario ut i l izando-se a 

anal ise fatorial. 

Em urn primeiro momento, e feito uma revisao bibl iografica a respeito do tema 

fundamentando-se no ponto de vista de diversos autores, que atraves de suas ideias pode-

se confrontar a teoria com a pratica. 

Na revisao literaria do assunto foi enfat izada a educagao f inanceira como uma importante 

ferramenta para desenvolver habi l idades e melhor aplica-las na pratica diaria, a relevancia 

do p lanejamento f inanceiro pessoal, bem como a importancia de se ter conhecimentos 

relacionados a contabi i idade e matemat ica f inanceira para melhor gerir e aplicar as proprias 

f inangas. 

Atraves da literatura e do conhecimento estabelecido na academia formulou-se expressoes 

f inanceiras que melhor se adequava ao perfil de individuos organizados e equi l ibrados 

f inanceiramente. 

Em seguida, para se obter os resultados foi util izado a A F como tecnica estatist ica de 

analise de dados. Em observagao a tabela7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Anti-Image) pode-se correlacionar as 27 

variaveis para saber o grau de signif icancia de cada uma, destas 27 duas t iveram que ser 

excluidas da anal ise, pois apresentaram urn grau de signif icancia abaixo do considerado 

pela AF. 

Apos a realizagao desses testes estat ist icos foi considerado para analise apenas 25 

variaveis que por sua vez foram agrupadas em 5 fatores que melhor representam a 

val idagao da anal ise. Esses fatores sao agrupados segundo o grau de signif icancia de cada 

urn, conforme se observa a seguir: 
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• Fa to r 1 - F i nangas e P l a n e j a m e n t o F inance i ro P e s s o a l : FPFP9, FPFP8, FPFP7, 

FPFP10, FPFP6 e FPFP3; 

• Fa to r 2 - E d u c a g a o F inance i ra e D e c i s o e s de C o n s u m o e I n v e s t i m e n t o : EFDCI6 

e EFDCI5; 

• Fa to r 3 - E d u c a g a o F inance i ra e D e c i s o e s de C o n s u m o e I n v e s t i m e n t o e 

E d u c a g a o F inance i ra e H a b i l i d a d e C o g n i t i v a : EFDCI2, EFDCI3, EFDC1 e EFHC9; 

• Fa to r 4 - E d u c a g a o F inance i ra e Hab i l i dade C o g n i t i v a : EFHC5, EFHC6 e EFHC4; 

• Fa to r 5 - E d u c a g a o F inance i ra e Hab i l i dade C o g n i t i v a : EFHC3 e E F H C 1 . 

Desse modo, identifica as variaveis com urn maior poder de expl icagao e a correlagao 

existente entre elas de forma que qualquer alteragao em qualquer variavel, todas serao 

at ingidas, af i rmando a interdependencia entre elas. 

Conclui-se dessa forma que, ao inves de utilizar 25 variaveis que gerar iam urn numero muito 

grande de observagoes (25 x 170 = 4.250) utiliza os 5 fatores evidenciados pela A F que 

expl icam a influencia da educagao f inanceira e da habi l idade cognit iva em f inangas na visao 

dos alunos sem comprometer a val idagao dos dados originais, acredi tando-se com isso que 

os resultados obt idos revelam que os objet ivos da pesquisa foram alcangados. 

Nessa concepgao, conclui-se que esse estudo mostra que o conhecimento em f inangas tern 

influencia signif icativa sobre as decisoes f inanceiras dos alunos, tendo em vista que atraves 

dessa habi l idade f inanceira passam a meihor gerir seu patr imonio, sendo comprovado 

atraves da tabeia 7 (Variancia Total Expl icada) demonst rando que o grau de influencia da 

educagao f inanceira e da habi l idade cognit iva em f inangas na visao dos alunos dos cursos 

de Administ ragao e Ciencias Contabeis e de 62 ,25% sobre a variancia total. 

Com o proposito de dar cont inuidade a pesquisa em foco, recomenda-se em estudos futuros 

sejam util izadas as tecnicas da AF envolvendo aiunos de graduagao de cursos que 

possuem correlagao com as f inangas como tambem aqueles que nao a possuem para 

aver iguar se ha dispar idade de conhecimento. 
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A P E N D i C E 



A P E N D I C E A - A I N F L U E N C I A DA E D U C A Q A O F I N A N C E I R A E DA H A B I L I D A D E COGNIT IVA E M F I N A N g A S : UM E S T U D O E M P J R I C O 

C O M A L U N O S D O S C U R S O S D E ADMINISTRAGAO E C I E N C I A S C O N T A B E I S EM UMA I E S P U B L I C A DA P A R A J B A 

Esta pesquisa e realizada com o objetivo de analisar e mensurar a influencia que a educagao financeira e a habilidade cognitiva em finangas tern sobre a vida dos alunos dos cursos de administragao e ciencias 

contabeis de uma IES publica da Paraiba, como forma de coleta de dados do trabalho de conclusao do curso de Ciencias Contabeis. Atraves deste quest ional , busca identificar as principals concepgoes sobre 

finangas no que diz respeito a: educacao financeira, habilidade cognitiva em finangas, decisoes de consumo e investimento, finangas pessoais e planejamento financeiro. 

Nao e necessario identificar-se. Desde ja agradecemos sua valiosa colaboragao. 

Perfil sOcio-economico 

1. Curso 2. Periodo 3. Sexo 4. Idade 5. Estado civil 6. Renda 

Administragao I I Masculino | | Solteiro (a) Casado (a) Uniao estavel Liquida mensal individual R$ 

Ciencias Contabeis Feminino Divorciado (a) Viuvo (a) Outros Liquida mensal familiar R$ 

Maraue com urn Xo auanto as expressoes abaixo se relacionam com a influencia dos anos que passou na universidade relacionada ao aprendizado sobre finangas e matematica financeira: 

5 4 3 2 1 

Forte infMncia dos anos que passei na IES Mediana influencia dos anos que passei na IES Pouca influencia dos anos que passei na IES Niio tiveram qualquer tipo de influencia dos anos que passei na IES Nao sei 

Educagao financeira e habilidades 

cognitivas em finangas 

1. Aprendi a importincia que a educagao financeira tern sobre minha vida pessoal. 5 4 3 2 1 

Educagao financeira e habilidades 

cognitivas em finangas 

2. Desenvolvi, atraves do conhecimento em financas, habilidades que ajudam no controle das minhas finangas. 5 4 3 2 1 

Educagao financeira e habilidades 

cognitivas em finangas 

3. Aprendi que o conhecimento em financas pode influenciar significativamente na vida pessoal do individuo. 5 4 3 2 1 

Educagao financeira e habilidades 

cognitivas em finangas 

4. Tomei-me uma pessoa critica com capacidade para analisar e contrapor diferentes pontos de vista e opinioes a cerca de praticas financeiras. 5 4 3 2 1 

Educagao financeira e habilidades 

cognitivas em finangas 
5. Passei a ler mais jornais, livros de assuntos financeiros e gerais relacionados ao curso que escolhi. 5 4 3 2 1 Educagao financeira e habilidades 

cognitivas em finangas 6. Aprendi a estudar e pesquisar sobre assuntos financeiros (bolsa de valores, mercado de capitals, eta). 5 4 3 2 1 

Educagao financeira e habilidades 

cognitivas em finangas 

7. Passei a frequentar bibliotecas e livrarias a procura de livros relacionados a financas. 5 4 3 2 1 

Educagao financeira e habilidades 

cognitivas em finangas 

8. Passei a compreender a relevancia dos juros financeiros em praticas de negociagao do dia a dia. 5 4 3 2 1 

Educagao financeira e habilidades 

cognitivas em finangas 

9. Passei a relacionar o custo-beneficio antes de realizar alguma transagao financeira. 5 4 3 2 1 

Educagao financeira e as decisoes 

de consumo e investimento 

10. Adquiri postura, comportamento e habilidades necessarias ao desempenho profissional e financeiro. 5 4 3 2 1 

Educagao financeira e as decisoes 

de consumo e investimento 

11. Passei a entender as informagoes financeiras, demonstracoes financeiras e indices financeiros. 5 4 3 2 1 

Educagao financeira e as decisoes 

de consumo e investimento 

12. Aprendi a analisar situagdes e tomar decisOes de consumo e investimento. 5 4 3 2 1 

Educagao financeira e as decisoes 

de consumo e investimento 

13. Aprendi o valor do dinheiro no tempo, o que fez uma pessoa habilitada a orientar outras pessoas sobre consumo e investimento. 5 4 3 2 1 

Educagao financeira e as decisoes 

de consumo e investimento 
14. Tomei-me uma pessoa proativa, maximizando minhas receitas quando possivel. 5 4 3 2 1 Educagao financeira e as decisoes 

de consumo e investimento 15. Adquiri responsabilidade no que diz respeito as minhas decisoes financeiras. 5 4 3 2 1 

Educagao financeira e as decisoes 

de consumo e investimento 

16. Passei a entender a diferenca entre poupar e investir. 5 4 3 2 1 

Educagao financeira e as decisoes 

de consumo e investimento 

17. Aprendi a dinSmica do mercado financeiro de investimentos em renda fixa e variavel. 5 4 3 2 1 

Finangas e planejamento 

financeiro pessoal 

18. Aprendi a fazer o planejamento mensal das minhas finangas. 5 4 3 2 1 

Finangas e planejamento 

financeiro pessoal 

19. Adguiri responsabilidade em relagao ao meu orcamento domestico. 5 4 3 2 1 

Finangas e planejamento 

financeiro pessoal 

20. Tomei-me uma pessoa mais equilibrada financeiramente. 5 4 3 2 1 

Finangas e planejamento 

financeiro pessoal 

21. Passei a entender com maior clareza minha movimentagao financeira (conta corrente, cartao de credito). 5 4 3 2 1 

Finangas e planejamento 

financeiro pessoal 
22. Aprendi a administrar meu dinheiro dividindo-o entre receitas e despesas, consumo e investimento. 5 4 3 2 1 Finangas e planejamento 

financeiro pessoal 23. Passei a controlar os meus gastos. 5 4 3 2 1 

Finangas e planejamento 

financeiro pessoal 

24. Aprendi a diferenciar o desejo com a necessidade de consumir, 5 4 3 2 1 

Finangas e planejamento 

financeiro pessoal 

25. Tomei-me menos consumista. 5 4 3 2 1 

Finangas e planejamento 

financeiro pessoal 

26. Desenvolvi praticas no cotidiano que diminuiram os meus gastos mensais. 5 4 3 2 1 

Finangas e planejamento 

financeiro pessoal 

27. Aprendi que se faz necessario poupar no presente para se preparar para eventualidades no futuro. 5 4 3 2 1 

Se necessario, acrescente, abaixo, palavras ou expressoes que nao estao na lista e que, a partir de sua vivencia, representam alguma influencia dos anos que passou na universidade com relagao ao conhecimento em finangas e as decisoes de 

consumo e investimento. 
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