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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUEIROZ, Gleuma A. A percepcao dos alunos do curso de Ciencias Contabeis quanto a 

cursar pos-graduacao. 2007. 57 folhas. Monografia (Graduacao em Ciencias Contabeis), 

Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, 2007. 

E crescente o interesse pela continuidade dos estudos apds a conclusao de um curso de 

graduacao universitaria por parte de alunos de todas as areas de ensino. Este trabalho busca 

investigar a percepcao dos alunos de Ciencias Contabeis quanto a cursar a pos-graduacao. A 

revisao bibliografica tratou do surgimento do Ensino Superior no Brasil bem como suas 

necessidades. Tambem buscou explanar sobre a graduacao em Ciencias Contabeis e a pos-

graduacao no Brasil. Na abordagem metodologica, utilizou-se pesquisa empirico-analitica, 

com abordagem descritiva, a partir de dados coletados por questionarios. O tratamento 

estatistico foi composto por tecnica da analise fatorial, a amostra utilizada foi por 

conveniencia, junto a 50 alunos graduandos do referido curso. Os resultados apurados a partir 

dos tres fatores obtidos, evidenciam que os alunos mostram-se interessados em seguir com a 

aprendizagem, nao conseguem diferenciar pos-graduacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lato-sensu de stricto-sensu, a 

graduacao nao satisfaz plenamente os requisites de mercado, a pos-graduacao traz tambem 

beneficios pessoais e o investimento no curso tera um retorno garantido. A pesquisa ainda 

revelou as areas de maior interesse na opiniao dos alunos, que sao as areas de Contabilidade 

Publica, Controladoria, Auditoria entre outras. 

Palavras chave: Ensino Superior. P6s-gradua9ao. Contabilidade. Alunos. 



ABSTRACT 

QUEIROZ, Gleuma A. The students* of the course of Accounting Sciences as much as 

relationship to current to masters degree. 2007. 57 folhas. Monografia (Graduacao em 

Ciencias Contabeis), Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, 2007. 

It's growing the interest for the continuity of the studies after the conclusion of a course of 

university graduation on the part of students of all the teaching areas. This work look for to 

investigate the perception, the motivations, and the students' o f Accounting Sciences attitudes 

with relation to study to masters degree. The bibliographical revision discussed the of 

appearance of the higher teaching in Brazil as well as its necessities. Also looked for to 

explain about the graduation in Accounting Sciences and to masters degree in Brazil. In the 

methodological broach, made use of researche empiric-analytic, with descriptive broach, to 

arise from data collected by questionnaires. The statistic treatment was composed by technical 

of the analysis fatorial, the sample used was for convenience, next to 50 students graduatings 

of the already mentioned course. The results select to arise from the three factors optical, 

evidence that the students show interested afterwards with the apprenticeship, they don't tofail 

to differ masters degree bark-sensu of stricto-sensu, the graduation doesn't satisfy the market 

requirements fullness, masters degree also brings personal benefits and the investment in the 

course the wi l l have a guaranteed return. The research still revealed the areas of larger interest 

in the students' opinion, they're the areas of Public Accounting, Controladoria, Audit among 

anothcrs. 

KeyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA word: Higher education. Masters degree. Accounting. Students. 
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13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO I 

1 MTRODUCAO 

O forte interesse pela continuidade dos estudos apos a conclusao de um curso 

universitario de graduacao e recente e deve-se a combinacao de varios fatores culturais e 

economicos. 

Acredita-se que varios fatores contribuem para essa realidade, dentre os quais pode-se 

afirmar a demanda das empresas e organiza9oes do mercado por maiores niveis de 

qualifica9ao profissional de seus contratados, oferecendo maiores chances de progresso na 

carreira aos funcionarios que apresentem maior numero de habilidades e cursos que sinalizem 

esta qualifica9ao. 

Atualmente as politicas publicas relacionadas ao ensino superior favorecem muito 

mais do que em outros tempos, visto que ha uma grande quantidade de IES e Cursos, fato que 

motiva a busca pelo ensino superior e consequentemente a pos-gradua9ao. 

Ve-se que o mercado de trabalho a cada dia exige, profissionais mais qualificados e 

preparados para exercer determinadas fu^oes, dessa forma, o futuro profissional se ve diante 

de uma realidade que exige uma educafao continuada voltada para a especializa9§o. Destaca-

se ainda que atraves desse processo o graduado amplia suas chances de inclusao no mercado 

de trabalho. 

Dessa forma, nao diferentemente das demais areas do conhecimento, a Ciencia 

Contabil e" instigada pelas diretrizes curriculares nacionais elaboradas pelo Ministerio da 

Educagao para orientar a oferecer forma9ao flexivel que satisfa9a as expectativas dos 

estudantes com rela9ao a sua escolha profissional, estimulando-os a buscar continuidade nos 

estudos apos a sua conclusao por meio dos cursos de p6s-gradua9§.o. (MEC, 1997). 

Martins (2000) observa que a gradua9ao visa formar um profissional generalista, e a 

especializagao poderia ser direcionada a profissionaliza9ao a partir da busca por um curso de 

pos-gradua9ao. 

Nesse context©, esse estudo busca investigar a percep9ao dos discentes de Ciencias 

Contabeis quanto a cursar a pos-gradua9ao. Serviu de base para esse estudo a pesquisa de 

Leite Filho (2006), visto que o autor evidencia em seus resultados que os alunos mostram-se 

interessados em seguir carreira academica, nao conseguem diferenciar pos-gradua9aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lato-

sensu de stricto-sensu, a gradua9§o nao satisfaz plenamente os requisites de mercado, a pos-
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graduacao traz tambem beneffcios pessoais e o investimento no curso tera um retorno 

garantido e o estudo de Carvalho, Almeida e Limeira (2007). 

Assim definiu-se o problema de pesquisar, como maneira de efetuar uma comparacao 

com o estudo realizado em busca de resultados que possam subsidiar a implantafao da pos-

graduacao em Ciencias Contabeis na IES desse estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Pergunta Motivadora 

A educa9ao e necessaria para o aperfeicoamento do homem e tem um papel 

significativo na sociedade, pois consegue promover mudancas efetivas e duradouras 

(CORNACHIONE, 2004 p . l ) . Dessa forma, estudar aspectos relacionados a educacao e a 

qualidade do ensino, e fator import ante e pode contribuir para a promofao de mudancas e para 

o progresso da sociedade, principalmente neste momento de expansao dos cursos de Ci&icias 

Contabeis no pais. 

Nesse entendimento, o questionamento que direciona esse estudo e o seguinte: Qua! a 

percepcao dos discentes de Ciencias Contabeis em relacao a cursar pos-graduacao? 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

Para responder ao problema de pesquisa foram defmidos os seguintes objetivos (geral 

e especificos). 

Objetivo Geral 

Verificar a percepcao dos discentes de Ciencias Contabeis quanto a cursar pos-

gradua9&o. 

Objetivos Especificos 

• Efetuar uma revisao bibliografica acerca do assunto em tela; 

• Analisar as atitudes e opinioes dos discentes acerca da possibilidade de cursar a 

pos-gradua9ao; e 

• Discutir as opinioes e motiva9oes dos discentes em rela9ao a cursar a pos-

gradua9ao. 
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1.3 Justificativa 

O objetivo de ser um profissional qualificado, nao se realiza apenas com o termino do 

curso superior, pois os conhecimentos adquiridos na graduacao universitaria normalmente nao 

sao suficientes para a formacao profissional, uma vez que, ha um ensinamento teorico, mas 

restrito as salas de aula das Instituicoes de Ensino Superior e que dificilmente preparam um 

aluno de forma satisfatoria e necessaria pra enfrentar o mercado de trabalho. 

Nesse sentido o interesse dos alunos do curso de Ciencias contabeis em cursar uma 

pos-graduacao, e fundamental para que faca da contabilidade uma profissao do futuro. E nesse 

cenario, que a discussao merece destaque, por isso este trabalho tern como contribuicao 

mostrar os caminhos que a Universidade deveria tomar para seu melhor desempenho. Bern 

como entender melhor seus alunos e, dentro de seu proposito alcancar excelencia academica, 

especialmente na area de producao cientifica e dissemina9ao do conhecimento, como maneira 

de oferecer suporte a orientafao da comunidade discente. 

Assim o presente estudo justifica-se pela necessidade de detectar o interesse dos 

discentes em rela9ao a essa tematica, para que a partir dessa necessidade a universidade possa 

ter condi9oes de definir estrategias e politicas voltadas para a melhoria do ensino superior e 

especificamente da p6s-gradua9&o. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Metodologia da pesquisa 

A realiza9ao desta pesquisa concentrou-se em duas etapas: a primeira com 

levantamentos bibliograficos com vistas a uma fundamenta9ao teorica em rela9ao a educa9ao 

de nivel superior, o ensino da contabilidade e os cursos de pos-gradua9&o no Brasil. A 

segunda caracteriza-se como uma pesquisa empirica - analitica, cujo tipo de abordagem pode 

ser considerada descritiva, pois visa descrever as opinioes dos alunos de uma universidade 

publica quanto a cursar a pos-gradua9ao."As pesquisas descritivas visam a descri9ao das 

caracteristicas de determinada popula9ao ou fenomeno, e tern por objetivo levantar as 

opinioes, atitudes e cren9as de uma popula9&o". GIL (1996, p. 46). 

O metodo cientitico utilizado foi o indutivo, e quanto ao delineamento, utilizou-se 

mensura9ao quantitativa de dados qualitativos, atraves da tecnica de coleta de dados por meio 
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do questionario estraturado com assertivas e perguntas objetivas, elaboradas de acordo com a 

escala dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Likert. Esta escala foi utilizada com intervalo dicotomico de concordancia e 

discordancia com relacao as assertivas. 

Na apiicacao deste instrumento, os respondentes foram solicitados a responder dois 

tipos de perguntas: 1 - Um conjunto de perguntas de qualificacao que buscaram levantar a 

caracterizacao dos entrevistados, e 2 - Um conjunto de 19 assertivas com as quais os 

entrevistados opinavam. sua concordancia ou discordancia, numa escala de Likert de 5 pontes, 

com as seguintes possiveis respostas: Discordo Totalmente (DT), Discordo Parcialmente 

(DP), Neutro (N), Concordo Parcialmente (CP) e Concordo Totalmente (CT). As assertivas 

foram distribuidas aleatoriamente pelo questionario, possuindo algumas eonotaeoes positivas 

enquanto outras eram de cunho negative Tal procedimento foi adotado objetivando evitar 

vieses decorrentes de tendencias de polar izacao das respostas (positivas ou negativas) alem de 

evitar o condicionamento das respostas caso as assertivas estivem dispostas em seqiiencia, 

permitido assim atraves deste metodo identificar respostas inconvenientes as assertivas que 

guardavam estreita similaridade entre si. 

Os questionarios foram enviados a uma populacao de 78 discentes, dos ultimos 

periodos do curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal de Campina Grande, 

campus de Sousa, obteve-se um retorno de 50 questionarios e, portanto validos para a analise 

dos resultados, visto que foi utilizada uma amostra por conveniencia. 

Portanto, decidiu-se utilizar as tecnicas da analise fatorial e da cstatistica descritiva. O 

software utilizado foi o SPSS versao 13.0. Para analise de cada resposta, aplicou-se o teste de 

esfericidade de Bartlett e a medida KaiseMeyer-Olkin (Measure of Sampling Adequacy -

MSA, Medida de Adequacao da Amostra). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 Populacao e Amostra da Pesquisa 

Na definicao do universo a ser pesquisado, restringiu-se a pesquisa aos alunos dos tres 

ultimos periodos do curso de Ciencias Contabeis de uma universidade publica, localizada na 

cidade de Sousa, Paraiba. Este recorte do universo, considerando-se apenas os alunos dos 

ultimos periodos, deveu-se ao fate de acreditar que tais entrevistados teriam maiores 

probabilidade de envolvimento com o assunto, por estarem habilitados, no curto prazo, a 

optarem pela pos-graduacao. 
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O trabalho de campo foi realizado entre os dias 8 e 10 de outubro de 2007, com a 

coleta de 50 questionarios validos ( 64,10% da populacao estimada) . A tabela a seguir o 

universo pesquisado: 

Tabela 1- Curso de Ciencias Contabeis 

Periodos Universo Amostra 

7° periodo 30 17 

8° periodo 25 16 

9° periodo 23 17 

Total 78 50 

Fonte: Dados da pesquisa, 2007. 
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CAPITULO I I 

2 R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

2.1 Ensino Superior no Brasil: Breve Historico 

O surgimento do Ensino Superior no Brasil e destacado por varios estudiosos, Cunha 

(2000, p. 100)dizque: 

No Brasil existia apenas cursos superiores de Filosofia e Teologia, que eram 

oferecidos pelos Jesuitas no periodo Colonial, pois Portugal irapedia o 

desenvolvimentos do ensino superior nas suas colonias por temer que os estudos 

contribuissem com os movimentos de independencia. Isso so mudou com a vinda da 

Familia Real portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808, quando passou a existir 

instituicoes formais oferecendo cursos de Engenharia, Medicina e Bel as Artes, 

cursos esses gratuitos financiados pelo o "Quinto da Coroa". 

Nesse periodo a expansao do ensino superior era muito lenta, pois o modelo 

economico da epoca, o agro-exportador, nao necessitava de profissionais qualificados, ou 

seja, com formacao superior. 

O autor acrescenta que, com o passar do tempo tudo foi evoluido e na decada de 1930, 

veio a industrializaeao e urbanizacao, e consequentemente, surge pela primeira vez no Brasil 

uma acao planejada que visava a Organizacao Nacional da Educacao, ou seja, foi criado o 

Ministerio da Educacao, Saude, Conselho Federal de Educa?ao, Ensino Secundario, 

Comercial e por fim a Universidade. 

De acordo com Cunha (2000,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud FIGUEIREDO, 2005J, em 1935 foi criada por 

Anisio Teixeira a Universidade do Distrito Federal, a qual teve vida curta, sendo dissolvida 

durante o Estado Novo, em 1939, e incorporada pela Universidade do Brasil, antiga 

Universidade do Rio de Janeiro, posteriormente surgem as Faculdades Catolicas no Rio de 

Janeiro, as mesmas se configuram como as primeiras universidades privadas do pais, so 

reconhecidas pelo Estado em 1946, ja que o decreto 5.616 praticamente veta a criacao desta 

modalidade de Universidade. 
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Neste mesmo periodo surgiram propostas que causaram certo desconforto entre o 

Estado Novo, que tinha como governante Getulio Vargas e a classe universitaria, responsavcis 

pelo o conteudo que tinha estas propostas, que nao foram aceitas pelo Estado, 

Desconforto esse, segundo Figueiredo (2005), que somente acabou em 1946 com o 

fim do Estado Novo e a retomada do Estado de direito, refletindo o processo de 

redemocratizacao do pais, certificando os direitos individuals de expressao, reuniao e 

pensamento. Mesmo assim a organizacao educacional permanecia a mesma, destacava Cunha 

(2000, p. 107), ou seja, mesmo com a redemocratizacao a estrutura do ensino medio era 

divtdida entre o ensino para as elites, que era mais completo e o ensino profissional, 

direcionado a classe trabalhadora, onde esta divisao de maneira discriminatoria ja definia 

quern seria conduzido ao ensino superior. 

Essa divisao foi dissolvendo, a medida que o numero de trabalhadores nao 

qualificados aumentava consideravelmente, ocorrendo assim uma expansao do ensino medio 

e, consequentemente, um aumento da demanda pelo ensino superior. 

Aranha (1996, p. 214), diz que: 

Juntamente com a ampliacao da modernizacao do ensino superior no Brasil, foram 

criadas a Sociedade Brasileira para o progresso da Ciencia (SBPC) e as agendas 

governamentais CNPq e Capes. Surgiram tambem reformas nas universidades, onde 

criou-se a Lei n° 5.540/68, Lei da Reforma Universitaria, que objetivava o chamado 

trindmio: ensino, pesquisa e extensao. Ato politico do govemo brasileiro, atrelado 

aos interesses do capital norte-americano, para abrandar o movimento e atender 

certas reivindicacoes dos discentes e docentes. 

Segundo o autor a reforma unificou o vestibular passando a ser classificatorio, 

aglutinou as faculdades em universidades, visando uma maior produtividade com a 

eoncentracao de recursos, criou o sistema de creditos, permitindo a matricula por disciplina, 

alem da nomeacao dos professores, reitores e diretores de unidade, serem dadas a pessoas de 

prestigios da vida publica ou empresarial. 

Percebendo assim, segundo estes estudiosos que a educacao superior ja apontava com 

um crescimento razoavel, onde notoriamente ocorriam mudan9as no ensino superior 

brasileiro. Com essas mudancas e esse crescimento do ensino superior, surgia tambem um 

numero crescente de universidades particulares no pais. 

Onde, segundo Figueiredo (2005), a reforma educacional na decada de 90 apresentou-

se numa perspectiva de dar forma as politicas neoliberais, caracterizadas principalmente pela 
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privatizacao, entendendo esta, como a entrada desenfreada dos recursos nao-publicos para 

manter as atividades proprias da universidade. 

Segundo Romano (1999, p. 201), 

Estas politicas estao fundamentadas no proprio liberalismo, doutrina que pode trazer 

consigo atitudes libertarias e democratizantes, que se contraponham ao absolutismo, 

mas pode trazer tambem teses contrarias a democracia, baseadas na defesa da 

propriedade privada, mercado soberano e liberdade somente para alguns "os 

proprietaries", em detrimento das posicoes apresentados pela sociedade. 

Nesse sentido, estas politicas defendiam a criacao de mais universidades privadas, 

caracterizando a educacao como um grande negocio. 

O mesmo autor ainda destaca que em decorrencia dessas politicas adotadas nesta 

mesma decada, mais precisamente no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), o 

Ensino Superior sofreu o impacto do sucateamento das universidades publicas pelos cortes de 

verbas, a nao abertura de concursos publicos para professor e funcionarios tecnico 

admin istrativos, pela continuidade de expansao do ensino superior privado e das matriculas 

delas decorrentes, pela destinacao de verba piiblica para as faculdades particulares, pela 

multiplicacao das Fundacoes Privadas nas Instituicoes de Ensino Superior Publicas (IES) e 

por ausencia de uma politica efetiva de assistencia estudantil. 

Ve-se que a organizacao do tipo universidade precisa de uma estrutura capaz de 

atender as necessidades da sociedade e de todos aqueles que estao inseridos no processo de 

ensino - aprendizagem. 

Sobre esse assunto posiciona, Carvalho, Almeida e Limeira (2007),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

Karawejczyk e Estivalete (2003, p. 6) ao char Baldridge et al (1971) que organizacoes do tipo 

universidade tern variacoes significativas quanto a clientes, tecnologia, habilidades dos 

trabalhadores, estrutura e estilo de coordenacao e relacionamento com seu ambiente externo. 

Assim esses autores apresentam cinco caracteristicas especificas da universidade: 

Objetivos ambiguos, como a universidade presta muitos servicos (ensino, extensao, 

pesquisa, relacionamento com a comunidade, administrafao da estrutura fisica, 

apoio a cultura), a pergunta "qual o objetivo da universidade?" apresenta muitas 

vezes respostas nao consensuais dentro da propria universidade; Servi?os ao cliente, 

as pessoas que entram na organizagao como clientes (alunos) sofrem um 

processamento dentro da universidade, que age sobre eles e depois sao devolvidos a 

sociedade. Como na educacao superior, os clientes sao completamente capazes de 
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falar por si mesmos, buscando ter voz e vez no processo decisorio da universidade, a 

tomada de decisao fica mais eomplexa e menos sujeita a uma logiea racional; 

Tecnologia, como as universidades lidam com pessoas, fica dificil estabelecer uma 

tecnologia simples para este tipo de organizacao, pois se, as vezes, as faculdades e 

universidades nao sabem claramente o que estao fazendo, elas, freqiientemente, nao 

sabem como faze-lo; Profissionalismo, ao tentar lidar com objetivos ambiguos e 

tecnologia eomplexa, sao empregados profissionais altamente qualificados para dar 

conta disto, no caso os professores, que precisam usar um amplo repertorio para 

lidar com os seus "clientes"; Vulnerabilidade ambiental, o ambiente externo afeta as 

universidades no seu grau de autonomia, ou seja, quando as organizaeoes estao 

separadas do seu ambiente externo, os valores e normas exercem um papel 

dominante para moldar o carater e a gestae da organizacao. Por outro lado, quando 

ha fortes pressoes externas, a autonomia operacional e seriamente reduzida, 

mudando significativamente os padroes de gestae 

Diante a complexidade do sistema educacional, torna-se necessaria a existencia de 

mecanismos capazes de definir novas estrategias, como maneira de expandir as 

potencialidades da educacao e de todos que nela estao inseridos. 

Portanto, segundo o MEC a educacao e elemento constituinte do novo modelo de 

desenvolvimento sendo construido no Brasil. Ela e vital para romper com a Mstorica 

dependencia cientifica, tecnologica e cultural de nosso pais, e consolidar o projeto de naeao 

democratica, autonoma, soberana e solidaria. O governo atual esta trabalhando para a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

valoriza9&o da universidade publica e na defesa da educacao como um direito de todos os 

brasileiros. 

E essa visao que norteia o processo de reforma da educacao superior no Brasil, 

orientada por uma concepgao republicana do Estado brasileiro, na qual as instituigoes publicas 

tern papel indutor e regulador no processo de crescimento, gerando distribui9ao de riquezas e 

de conhecimento. 

Existindo assim, segundo o MEC (2005, p.2), cinco razoes que motivam essa reforma 

no ensino superior: A reforma para fortalecer a universidade publica; para impedir a 

mercantiliza9ao do ensino superior; democratizar o acesso; garantir a qualidade e a constru9ao 

de uma Gestao democratica. 

Com todas estas razoes, o governo atual, passou a tomar varias providencias, dentre 

elas, lan90u o REUNI (Programa de Apoio a Pianos de Reestrutura9ao e Expansao das 

Universidades Federais). 
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2.2 REUNI - Programa de Apoio a Pianos de Reestruturacao e Expansao das 

Universidades Federals 

O Governo Federal, atraves do Decreto n° 6.096, de 24zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de abril de 2007, propoe a 

criacao do Programa de Apoio a Pianos de Reestruturacao e Expansao das Universidades 

Federals - REUNI, onde define como um dos seus objetivos dotar as Universidades Federais 

das condicoes necessarias para ampliagao do acesso e permanencia na educa9§o superior, 

apresentando como uma daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agoes que consubstanciam o Piano de Desenvolvimento da 

Educacao - PDE. 

De acordo com as diretrizes gerais do REUNI este programa pretende congregar 

esforgos para a consolidacao de uma politica nacional de expansao da educacao superior 

publica pela qual o Ministerio da Educacao cumpre o papel atribuido pelo Piano Nacional de 

Educa9ao (Lei n° 10.172/2001) quando estabelece o provimento da oferta de educa9ao 

superior para, pelo menos, 30% dos jovens na faixa etaria de 18 a 24 anos, ate o final da 

decada. 

Assim, o REUNI tem como meta global a eleva9ao gradual da taxa de conclusao 

media dos cursos de gradua9ao presenciais para noventa por cento e da relacao de alunos de 

gradua9§o em cursos presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos, a contar 

do inicio de cada piano. 

E import ante ressaltar que o REUNI nao preeoniza a ado9&o de um modelo unico para 

a gradua9&o das Universidades Federais, ja que ele assume como pressuposto tanto a 

necessidade de se respeitar a autonomia universitaria, quanto a diversidade das institui96es. 

Ainda segundo as Diretrizes Gerais do REUNI (2007, p. 9) o que justifica tal 

programa sao os desafios que o novo seculo exigem: uma urgente, profunda e ampla 

reestrutura9§o da educa9ao superior que signifique, no contexto democratico atual, um pacto 

entre governo, institui96es de ensino e sociedade, visando a eleva9ao dos niveis de acesso e 

permanencia, e do padrao de qualidade. "O pais encontra-se em um momento privilegiado 

para promover, consolidar, amp liar e aprofundar processes de transfornuupao da sua 

universidade publica, para a expansao da oferta de vagas do ensino superior, de modo 

decisive e sustentado, com qualidade academic a, cobertura territorial, inclusao social e 
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formacao adequada aos novos paradigmas social e economico vigentes, conforme preconizam 

as politicas de educacao nacionais". (REUNI, 2007) 

Nesse sentido, as Universidades Publicas Federais estao elaborando suas propostas de 

intencoes para poderem aderir ao respectivo programa. A proposta do REUNI como o proprio 

nome sugere esta centrada em inicialmente utilizar as estruturas existentes das respectivas IES 

na tentativa de melhorar indicadores do ensino superior. 

Na proposta do REUNI ha um volume consideravel de recursos que sera oferecidos as 

IFES que aderirem a partir de 2008 a 2012. Portanto, muitas instituicoes de ensino tern 

realizado avaliacoes com docentes e discentes e demais integrantes do processo educacional, 

na tentativa de detectar os possiveis pontos fracos e fortes visando o conhecimento da 

estrutura dos cursos de graduacao e consequentemente de eficiencia do processo ensino 

aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 O Sistema de Avaliaeao da Educacao Superior no Brasil 

O Governo Federal sancionou em 2004 a Lei n° 10.861, que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliaeao da Educacao Superior - SINAES com o objetivo de assegurar o 

processo nacional de avaliaeao das instituicoes de educacao superior, dos cursos de graduacao 

e do desempenho academico de seus estudantes. 

Segundo a Lei supracitada, o SINAES tern por finalidade a melhoria da qualidade da 

educacao Superior, a orientacao da expansao da sua oferta, o aumento permanente da sua 

eficacia institucional e efetividade academica e social e, especialmente, a promo?ao do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades socials das instituicoes de educacao 

superior, por meio da valorizacao de sua missao publica, da promocao dos valores 

democraticos, do respeito a diferen^a e a diversidade, da afirma9ao da autonomia e da 

identidade institucional. 

Sabe-se que as universidades s&o depositarias das esperanfas sociais de grande parte 

da populacao para corresponder estas esperangas as instituicoes devem ter uma clara visao dos 

seus limites e potencialidades, cumprindo suas tarefas, diretrizes e metas futuras. 
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Both (1999, p. 210), ja re latava que: 

O m omen to historico em que vive a sociedade na busca de cada vez melhore e mais 

adequadas formas de investigacao da realidade educacional e da formacao de 

quadros que deem conta de interpretar essa realidade, aponta para a necessidade de 

implantacao de sistema efetivos de avaliaeao institucional dos tres graus de ensino, e 

especialmente, do ensino do 3° grau. 

O autor relata nesta que, cada Instituicao de Ensino Superior (IES), deveria 

implementar um processo avaliativo que melhor atendesse as suas caracterfaticas e 

expectativas, pois a avaliaeao institucional contribui para que as IES repense as suas praticas 

administrativas, tecnicas e pedagogicas, de forma critica e comprometida, refletindo assim 

sobre seu papel na sociedade como promotora e socializadora do saber capaz de comprcendcr 

e de modificar a realidade. 

Para Souza (1999, p. 10), o objetivo principal da avaliaeao das Instituicoes de Ensino 

Superior e promovcr a melhoria do ensinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e da aprendizagem. 

Portanto, esse objetivo c o de demonstrar atraves da avaliaeao, os pontos fracos e 

fortes das Instituicoes de Ensino, onde serao aplieados exames e analise dos dados, que 

relatara resultados eficientes tanto nos aspectos operacionais como academicos, dos diversos 

cursos, das diversas unidades, departamentos e programas. 

Both (1999, p. 152), ainda destaca: 

A avaliaeao da Universidade por ex-alunos torna-se um dos componentes de 

fundamental importancia, tendo em vista estar percebendo o aluno que passou pela 

Instituicao a real contribuicao que seu curso the proporcionou para o desempenho de 

suas funcoes e atividades no dia-a-dia. 

Assim o estudo de acompanhamento de egressos pode ser inserido no contexto de 

avaliaeao institucional, como um componente que ira auxiliar no apontamento da realidade 

qualitative da IES, entendendo assim que o egresso e um ponto expressivo de referenda para 

a avaliaeao do ensino da universidade, visto estar ele colocando em pratica profissionalmente, 

o aprendizado que Ihe foi proposto na IES. 
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2.4 A integracaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Universidade/mercado de trabalho 

O ensino superior tern caracterfsticas muito proprias porque objetiva a formacao do 

cidadao, do profissional, do sujeito enquanto pessoa, enfim de uma formacao que o habilite ao 

trabalho e a vida. 

Conforme Kunz (1999), a Universidade tern como fancao principal formar um 

cidadao, desenvolvendo sua consciencia critica, contribuindo para o desenvolvimento 

humano, para o bem estar da sociedade, para o bom funcionamento das relacoes sociais e para 

a reflexao dos valores. 

Verifica-se entao que, os objetivos da Universidade sao mais amplos do que aqueles 

esperados pela maioria dos agentes presentes no mercado de trabalho. Por outro lado, a 

Universidade nao pode se manter independente daquilo que lhe da a razao de existir: a 

formacao de novos profissionais. 

Assim explica Garcias (1999), que a integracao entre as universidades e as empresas 

deve ser uma via de mao-dupla, caracterizada por um fluxo continuo de troca de experiencias 

e informacoes. Entendendo assim que a questao nao e se submeter as exigencias do mercado 

de trabalho e sim trocar informacoes para que ambos os lados chegucm a um padrao 

satisfatorio de exigencias e qualidade dos novos profissionais. Uma vez estabelecido o fluxo 

de informacoes, faz-se um ajustamento e uma ampliacao continua das relacoes 

Universidade/Empresa. 

Diante desta troca de informacoes a uma questao a ser levantada, e se os egressos dos 

cursos em Ciencias Contabeis devem ou nao ser submetidos a um exame de competencia? 

Exame esse que garante um nivel minimo de competencia aos egressos do curso. 

Segundo Moraes (2005, p. 16), o Conselho Federal de Contabilidade com o intuito de 

igualar a entrada dos egressos Bachareis em Contabilidade no campo profissional, editou a 

Resolucao n° 853/99, que, na sua essentia, busca a eomprovacao do conhecimento minimo 

necessario para o exercicio da profissao contabil, atraves do exame de suficiencia. 

Tal exame representa o requisite minimo para que os egressos dos cursos superiores e 

dos tecnicos em contabilidade possam obter o registro profissional nos respectivos Conselhos 

Regionais de Contabilidade, a fim exercer a profissao de forma legal. 

O autor ainda ressalta que a exigencia de um conhecimento minimo, obrigatorio neste 

exame, coloca em questao a formacao dos Bachareis em Ciencias Contabeis, diante dos 
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resultados apresentados pelo Conselho Federal de Contabilidade em 2005, resultados do 

periodo de 2000 a 2004, que demonstram uma falta de alinhamento dos conteudos 

ministrados nas academias e a exigeneia minima de conhecimento preterida pelo Exame de 

Suficiencia. 

Portanto, espera-se que haja uma reflexao, diante destes resultados, quanto a 

necessidade, para algumas IES, melhorar a formacao dos bachareis no aspecto das 

competencias e habilidades conforme ja citada, sendo que a soma destes dois fatores possam 

ser traduzidos num trabalho que trace o perfil do profissional esperado pelo mercado, e assim, 

esperar que os futuros profissionais possam apresentar eondicoes de emitir opinioes criticas 

referentes a assuntos que envoi vem a profissao contabil. 

Neste sentido, Moraes (2003 apud Marion, p.4), diz que: 

As instituicoes deveriam ser usinas geradoras de "desenvolvimento contabil", de 

conhecimento, de competencia contabil e por que nao dizer de excelencia contabil, 

por falta de pesquisas que sao a alma da universidade se transform am em apenas fios 

condutores de energia gerada; transmitem o conhecimento atraves de mera copia 

daquilo que ja existe, nao criam, nao inovam, nao ensinam os alunos a construirem 

conhecimento, somente os expoes aos meios de in formacao para, a partir delas, 

chegarem aos conhecimentos, os professores tornam-se mediadores entre a 

sociedade da informacao e os alunos, possibilitando, pelo desenvolvimento da 

reflexao, o caminho para adquirirem a sabedoria necessaria a permanente eonstrucao 

do humano. 

Entao e importante ressaltar, que a necessidade das Instituicoes de Ensino Superior em 

Ciencias Contabeis precisam estar preparadas, para poder oferecer ao future profissional nao 

so a parte tecnica da profissao, mais tambem contribuir com a capacidade de poder invest igar, 

refletir, processar e resolver os problemas que serao encontrados no seu dia-dia, apos sua 

formacao em seu ambiente de trabalho. 

2.5 Historico do Ensino da Contabilidade e Ensino Superior em Ciencias Contabeis no 

Brasil 

O conceito de um sistema universitario possui raizes relativamente antigas onde o 

estudo historico de uma instituicao de ensino nao pode ser visto separadamente do contexto 

global da sociedade e das conjunturas politicas existentes. 
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[...] no caso brasileiro o historico do ensino da contabilidade fundamenta-se na 

evolucao do ensino comercial, desde a iSpoca do imperio, atraves da figura do 

"guarda-livros", profissional definido pelo Codigo Comercial de 1850 que era o 

responsavel pelos registros das transacoes ocorridos nos estabelecimento comerciais. 

(REIS, 2000. p. 2) 

Portanto, o ensino superior de Contabilidade surgiu da necessidade de continuar o 

processo de evolucao do ensino comercial que tinha, segundo Morais, Santos e Soares 

(2005), a Fundacao Escola de Comercio Alvares Penteado, como a primeira escola 

comercial iniciada em 1902. Esses cursos comerciais tiveram sempre como meta ser 

essencialmente praticos, mesmo assim nao conseguiram atender as demandas das 

empresas, onde a medida em que as estruturas organizacionais se sofisticaram, surgiu a 

necessidade de profissionais com formacao mais solida para participarem da cupula 

diretiva. E nesse sentido que os autores Morais, Santos e Soares ( 2005, p. 2), defendem a 

eriacao do curso de Ciencias Contabeis feita por Herrmann Junior, onde destacam. que: 

A eriacao do curso de Ciencias Contabeis se deu atraves do Decreto-Lei 7.988 de 

22/09/45, e foi tido como o marco da eriacao dos cursos de Ciencias Contabeis no 

Brasil, devendo se destacar que na realidade o citado Decreto-Lei criou o curso de 

Ciencias Contabeis e Atuariais, conferindo aos formandos o grau de Bacharel em 

Ciencias Contabeis e Atuariais. 

Diante de uma analise critica os autores salientam que a eriacao dos cursos de 

Ciencias Contabeis se deu efetivamente com o advento da Lei 1.401 de 31/07/51, que 

desdobrou o curso de Ciencias Contabeis e Atuariais em dois, possibilitando aos concluintes 

receberem o titulo de Bacharel em Ciencias Contabeis. Mesmo havendo uma polemica em 

relacao as datas, no Brasil, comemora-se o Dia do Contador em 22 de setembro. 

MoraiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Machado (1982:38), coloca que: 

O curso de contabilidade, ministrado nas escolas de comercio, alern 

de nao satisfazer completamente as nossas necessidades, e quase de 

um modo geral ministrado com pouca eficiencia, visto a dificuldade 

de se encontrar bons professores, alem de outras circunstancias - tais 

como grande numero de alunos em cada classe, falta de uma boa 

disciplina - e mesmo a deficiencia das aulas quanto ao seu sistema 

pratico, que de pratica propriamente dita pouco tern. 
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Entao a melhoria dos cursos de Ciencias Contabeis se da desde o inicio pelo 

compromisso e uma maior dedicacao por parte dos professores, tratando a docencia com mais 

profissionalismo e nao como mero complemento do seu orcamento, como tambem uma 

participacao mais adequada das IES nos investimentos em recursos humanos e principalmente 

na capacitacao didatico-pedagogica dos professores de Contabilidade. 

De acordo com Nossa (1999, p. 04) as principals causas para o dificil desempenho dos 

docentes nos cursos de Ciencias Contabeis sao: 

A expansao extraordinaria do numero de cursos de Ciencias Contabeis; - circulo 

vicioso existentes no ensino (falta de compromisso entre escola, professor e aluno) e 

o discurso com a educacao; - falta de investimento por parte das instituicoes: falta 

pesquisa, na area contabil e de conhecimento em cultura geral; - maior atividade por 

parte do mercado profissional contabil e falta de incentivo a carreira academica; -

falta de reflexao do conteudo ministrado na sala de aula principalmente pelos 

professores ligados ao mercado profissional; - folia de criterios adequados para a 

contratacao de professores pelas instituicoes etc. 

Neste contexto, e inegavel que a excelencia de uma instituicao de ensino e 

proporcional a qualidade de seu corpo docente, a partir de constantes aperfeicoamentos, tendo 

em vista que os professores precisam dar importancia ao ensino e especiftcamente a pesquisa. 

Depois de um breve historico sobre o ensino da contabilidade, convem mostrar a 

expansao que o mesmo, teve no Brasil, onde conta atualmente com uma estrutura de 962 

cursos autorizados pelo MEC/INEP (2007), onde (62%) se concentra nos estados do Sul e 

Sudeste do pais, enquanto que o Nordeste possui somente 20% desses cursos. 

De acordo com Carvalho, Almeida e Limeira (2007) o Ministerio da Educacao dispoe 

de dados MEC/INEP (2007) onde mostram que atualmente existem na Paraiba, 13 lES's 

autorizadas para ofertarem o curso de graduacao em Ciencias Contabeis, sendo tres publicas, 

nove privadas e uma particular que teve seu curso federalizado. 

Assim a proliferacao de lES's com habilitacao em Ciencias Contabeis. revela a 

diferenca de estrutura existente em virtude das Diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Ciencias Contabeis deixarem a cargo das IES' a elaboracao de seus curriculos, definindo o 

perfil do profissional que deseja formar e nem sempre o perfil esperado combina com o 

realizado, as competencias e habilidades, explicito atraves do projeto Pedagogico de cada 

instituicao. 
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Observa Marion (2001, p. 20), que na maioria dos cursos de graduacao em Ciencias 

Contabeis, as disciplinas sao soltas, os ensinamentos repetitivos e sem sequencia, onde o 

aluno no final do curso nao consegue, reunir todas as competencias e conteudos necessarios 

para enfrentar a sua profissao. 

Ainda segundo autor a falta de adequacao da grade curricular ao perfil desejado do 

futuro profissional contabil existem muitas disciplinas soltas que visam somente completar 

esta grade curricular minima do curso, apontando assim como um dos principals fatores que 

contribuem para a raa qualidade do ensino em Ciencias Contabeis 

Aliado a isto, Almeida, Carvalho e Limeira (2007), ressaltam que os metodos 

pedagogicos convencionais e as dificuldades na utilizacao de recursos tecnologicos, em sala 

de aula, dentre outras contribuem para a inadequada formacao profissional do futuro contador. 

Pensando nisso, e que o CFC, busca a qualidade da educacao, atraves dos seus 

projetos. E em entrevista para Diario do Comercio - SP, Maria Clara C. Bugarim,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a primeira 

mulher a mesidir: o CFC. 

Diz que as principais metas do CFC estao contempladas nos projetos desenvolvidos 

por eles, onde a mesma, cita tr§s programas que considera especiais - Programa de Educacao 

Continuada, Programa de Excelencia na Contabilidade e Programa de Fiscalizacao. O 

Programa de Educacao Continuada tern por objetivo a fiscalizacao preventiva, protegendo a 

sociedade e valorizando os profissionais por meio da melhoria na qualificac&o e no 

desempenho das suas funcoes. 

Ja com relacao ao Programa Excelencia na Contabilidade, inicialmente tern como 

principal objetivo o incentivo aos cursos de especializacao, passando a dar enfase a 

implementacao de mestrados e doutorados. O curso de pos-graduacao lato sensu, desde a sua 

implementacao, em 1994, especializou mais de 3,6 mil profissionais. Da mesma forma, a pos-

graduacao stricto sensu, iniciado em 1997, ja formou 331 mestres. Bugarim cita, ainda o 

projeto de Educacao a Distancia. Por meio de convenio com instituicoes de ensino, 

pretendemos graduar, inicialmente. cerca de 5,3 mil tecnicos. 

Nesse sentido, a opc&o pela educacao continuada passa a ser uma alternativa para os 

discentes que passaram por uma formacao deficitaria na graduacao, e tambem uma forma de 

dar continuidade a seus estudos podendo assim ingressar no mercado de trabalho com maior 

exito. 
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2.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Avaliaeao do Ensino superior do curso de Ciencias Contabeis 

Segundo FERREIRA ( 1999), Avaliaeao: e o ato ou efeito de avaliar, e o valor 

determinado pelos avaliadores. Pode-se ainda dizer que a avaliaeao e o que medira os 

objetivos propostos para o processo ensino-aprendizagem, e se estao sendo atingidos, 

assuraindo uma posicao orientadora. 

O processo avaliativo nao podera ser mecanico e condicionado a vontades 

individuals. Define-se, dentro de uma politica, sendo decisoria e a favor da competencia de 

todos para a partieipacao democratica da vida social. 

Assim, segundo Molina (2001), e preciso descobrir algumas caracteristicas e detectar 

algumas motivacoes profissionais, tais como: 

- Sociais: Tipo de habitacao, meio de transporte, escolaridade dos pais, numero de 

irmaos e bairro onde reside; 

- Economicos: Fonte de renda da familia, profissao dos pais e se o mesmo trabalha 

durante a realizacao do curso; 

- Culturais: Cursos realizados, habitos de leitura, gosto artistico, lazer e participacoes 

em eventos voltados a formacao profissional. 

2.7 A pos-graduacao no Brasil 

O processo de desenvolvimento do Brasil implicou a necessidade de estudos 

sistematicos que permitissem a pesquisa, docencia e a pos-graduacao. 

Nesse sentido, segundo Martinelli (2000, p. 97), relata que a proposta da pos-

graduacao no Brasil, foi institucionalizada a partir de 1965, mediante o Parecer n° 977 do 

extinto Conselho Federal de Educacao do Ministerio da Educacao. 

Para esse autor, houve entao no Brasil, um grande interesse em fomentar o 

desenvolvimento da pos-graduacao, principalmente em nivel federal, com a alocacao de 

recursos financeiros e humanos para este setor, ja que se tornava evidente que o ensino de 
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graduacao era insuficiente para atender as necessidades de profissionais qualificados 

dernandados pelo sistema economico. 

Reforcando a importancia do desenvolvimento da pos-graduacao, Botome (1998, p. 

50) afirma: 

O desenvolvimento de um pais neeessita de otimizacao dos seus processos de 

producao do conhecimento e de maximizacao do acesso ao conhecimento disponivel 

para sua populacao. Contemporaneamente, qualquer nacao depende dessas duas 

condic&s para viabilizar melhores condicoes de vida para os que a constituent!. Para 

realizar essas condicoes, e indispensavel formar e capacitar cientistas que estejam 

aptos a produzir o conhecimento de que o pais neeessita de professores que estejam 

aptos a transformar esse conhecimento em condutas de cidadaos e de profissionais 

em geral. Tal formacao precisa ser feita de maneira apropriada as condicoes do 

mesmo e de maneira consistente, de acordo com as exig&ncias de uma producao 

cientifica de qualidade. Tambem parece ser necessario realiza-la com rapidez, com 

eeonomia de recursos e em uma quantidade significativa para, de fato, enfrentar os 

problemas com que pais se defronta no ambito dos processos de producao de 

Ciencia e Tecnologia e de geracao de acesso ao conhecimento cientffico, ou seja, por 

meio do ensino, especialmente o de nivel superior, por meio de outros recursos. 

Nessa linha de pensamento, o autor demonstra a influencia que o desenvolvimento 

humano qualificado, tern sobre o processo de desenvolvimento economico do pais. Mostrando 

assim que a continuidade dos estudos, nos cursos de pos-graduacao leva a alcancar 

significantes objetivos dentre os quais destaca-se: a preparacao de docentes qualificados para 

todos os mveis de ensino, a formacao de pesquisadores de alto m'vel e a capaeitac&o avancada 

de profissionais. 

O desenvolvimento da pos-graduacao foi viabilizado por investimentos significativos, 

realizados principalmente pela coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior 

(Capes), pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (CNPq) e 

pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). (Info Capes 2000). 

Ainda sobre a importancia da educacao para o desenvolvimento economico de um 

pais, Castro (1994, p. 150), afirma que, "os paises que cuidam bem de sua educacao sao 

justamente aqueles que estao tendo sucesso economico. Isto e ainda mais verdadeiro hoje com 

a adocao crescente de formas de organizacao complexas e novas tecnologias de producao". 

Portanto, existem exemplos recentes de paises onde e evidente a correlacao entre o 

desenvolvimento econdmico-social e o investimento realizado na educacao superior, sao os 

paises da Coreia do Sul e do Japao, que ilustram a discussao e indicam uma area fundamental 

para a formacao de politicas de base no Brasil. 
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A valorizacao da pos-graduacao no Brasil e recente. Para Cafardo (2003), o foco dado 

a formacao de pos-graduacao, durante um bom tempo, foi por meio de cursos implementados 

exclusivamente no ambito da universidade publica, de dificil acesso, que serviu como um 

verdadeiro gargalo, um freio a motivacao, para que os individuos buscassem um maior 

desenvolvimento academico, profissional e pessoal, apos a conclusao de seus cursos de 

terceiros grau". 

Com isto a expansao da pos-graduacao acompanha a abertura de novas vagas na 

graduac&o universitaria, onde a primeira vista pode ser entendido como uma demanda de um 

mercado exigente, e tambem derivada da propria politica educacional que visa expandir o 

acesso ao ensino superior - mais escolas, cursos e vagas requerem consequentemente um 

maior numero de professores universitarios. 

Assim destacam Cordova, Gusso e Luna (1986 , p.98) que a func&o de professor nas 

universidades foi o que acelerou mais o crescimento da pos-graduacao. 

Segundo os autores a cada docente que saia para titulacao, outro substitute era 

admitido e para se estabilizar no emprego precisava do mestrado, assim reiniciando o ciclo. 

Entretanto, e necessario diferenciar claramente a necessidade desta formacao de 

pesquisadores e professores universitarios qualificados, da necessidade continua de 

especializacao tecnico - profissional. Uma coisa e a formacao de pesquisadores e professores, 

o que se da no ambito academico por meio da pos-graduacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stricto sensu. Outro aspecto e a 

necessidade de se fomentar uma cultura de valorizacao da atualizacao e da preparacao de 

profissionais, gestores e especialistas. 

Para o atendimento destas necessidades vem surgindo e ganhando cada vez maior 

relevancia os cursos de pos-graduacao da modalidade lato-sensu, do tipo MBA (sigla em 

ingles para Master of Bussiness Administration) e outros cursos de especializacao, os quais, se 

nao conferem o status academico da pos stricto sensu, contribuem fortemente para 

qualificacao do corpo de gestores e profissionais, alem de fortalecerem uma desejavel cultura 

onde a educacao continuada e valorizada. 

Segundo Guimaraes (2006 p. 2), a tipologia da pos-graduacao no Brasil e da seguinte 

forma: 

Pos-graduacao lato sensu: Curso de especializacao: onde a um aprofundamento e 

reciclagem de conhecimentos com vistas a aplicagao pratica e MBA: que e a 

melhoria de metodos e praticas de gestao de organizacoes. Pos-graduagao stricto 

sensu, organizada na forma de programa que sao: Curso de mestrado acadSmico: 

formacao de docentes; Curso de mestrado profissional: formagao de pesquisadores e 

Curso de doutorado: eriacao de conhecimentos e tecnologias. 
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Nessa linha de pensamento, os cursos de especializacao em nivel de pos-graduacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lato-sensu sao direcionados a area de exercicio profissional, tanto do docente como de outros 

profissionais inseridos no mercado de trabalho, na perspectiva de educacao continuada. Tais 

cursos tem finalidades muito variadas, que podem incluir desde o aprofundamento da 

formacao da graduacao em determinada area ou temas mais gerais que proporcionam um 

diferencial na formacao academica e profissional. 

Em resumo os cursos de especializacao em nivel de pos-graduacao lato- sensu sao 

uma modalidade de pos-graduacao voltada as expectativas de aprimoramento academico e 

profissional, cuja duracao, em geral, e de um a dois anos. 

Ja os MBA's sao cursos de especializacao que meihoram o desempenho dos 

profissionais gestores de organizacoes, ou seja, so fazem sentido para quern quer carreira 

executiva ou ja tenha de dois a tres anos de experiencia em cargos de gestae (VALDEJAO 

2006). 

Segundo a citacao de Guimaraes o curso de pos-graduacao Strict-Sensu, Mestrado 

Academico, tem objetivos distintos bem como formar profissionais que atuarao em varios 

setores da sociedade, por exemplo, como professores no ensino de terceiro grau ou como 

especialistas em empresas que precisam de conhecimentos especificos em nivel de pos-

graduacao para poderem exercer suas funcoes e tambem para identificar estudantes com 

vocacao para a pesquisa e cncaminha-los para ao Doutorado. 

A Capes (2006), destaca que o mestrado profissional e como: 

[. . .], nova modalidade de mestrado onde se caracteriza, entre outros fatores, por 

possuir uma estrutura curricular clara e consistenternente vinculada ao seu objetivo 

de formaclo de pessoal profissional, articulando o ensino com aplicaeoes 

profissionais de forma diferenciada e flexfvel, assim como pelo requisito da 

elaboracao de um trabalho final que demonstre dominio do objeto de estudo. 

Percebe-se que os programas de mestrados visam atender a demanda por Mestres 

qualificados para o mercado empresarial, aptos a elaborar novas tecnicas e processos, onde 

possui uma formacao diferenciada dos egressos dos cursos de mestrado academico, os quais 

visam prioritariamente a pesquisa cientifica. 
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Finalmente, o Doutorado que objetiva a formacao de Pesquisadores, exigindo defesa 

de Tese em determinada area do conhecimento que represente contribuicao original para a 

Ciencia. 

Entao, considerando a evolueao da pos-graduacao no Brasil, pode-se divulgar os 

resultados mais recentes da avaliaeao feita pela Capes do dia 10/10/2007, onde se constatou 

que o Brasil tem hoje 219 cursos de mestrado e doutorado considerados de nivel 

internacional, ou seja, menciona que mais da metade dos cursos brasileiros podem ser 

considerados de boa qualidade. Dos 2.266 cursos avaliados, apenas 91 - 4% - foram 

considerados ruins e, ao contrario do que acontece na graduacao, serao imediatamente 

fechados. 

Os resultados da avaliaeao mostram ainda que a pos-graduacao no pais vem 

melhorando na comparacao com a ultima avaliaeao, de 2004. Re vela tambem que, Sul e 

Sudeste continuam sendo os centros de formacoes de excelencia no pais, apesar das tentativas 

do governo de investir em centros fora destas regioes, visto que juntas, concentram 72% das 

instituicoes com pos-graduacao do pais e 92% dos centros com notas maximas. 

2.8 AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA difcrenca entre pos-graduacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lata- sensu e stricto- sensu 

A pos-graduacao tem por objetivo a formae&o de pessoal qualifieado artistica, tecnica 

e cientificamente para o exercicio das atividades profissionais, de ensino e de pesquisa. 

Segundo Martinelli (2000, p. 12), a diferenca entre os tipos de pos e que: 

A pos-graduacao stricto sensu visa a obtencao de graus de mestre e doutor, enquanto 

os cursos de pos-graduacao lata sensu visam aprofundar os conhecimentos 

adquiridos na graduacao e a qualificacao profissional com cursos de especializacao, 

MBA ou aperfeicoamento. 

Para simplificar, pode-se dizer que um curso de pos-graduacao stricto sensu, que 

engloba os niveis de mestrado, mestrado profissionalizante e doutorado, esta mais voltado 

para a formacao de pesquisadores que pretendam seguir carreira academica (tornar-se 

professores universitarios), enquanto um curso pos-graduacao lato sensu, que engloba o nivel 

de especializacao, mestrado profissionalizante esta mais voltado a area profissional, de 

mercado. 
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Tambem tem outro aspecto muito importante quanto a regulamentacao segundo o 

MEC. Os cursoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stricto sensu sao sistematicamente avaliados pela CAPES - Coordenacao de 

Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior, e sao apenas reconhecidos aqueles que 

obtiverem um conceito minimo. Ja os cursos lato sensu nao estao submetidos a esta avaliaeao, 

mas devem atender a determinados requisitos para a validade do certificado, principalmente 

quanto ao credenciamento da instituicao pelo MEC. 

2.9 A pos-graduacao na area contabil 

A Capes esta disponibilizando, por meio da aplicacao Estatisticas da Pos-Graduacao, 

importante conjunto de informacoes do seu banco de dados Coleta (DataCapes), instruments 

da avaliaeao dos programas de pos-graduacao do Pais. 

Observaremos nos quadros a seguir o numero de mestrados e doutorados reconhecidos 

na area de Ciencias Contabeis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 1 - Mestrados/Doutorados Reconhecidos (Grande Area) 

GRANDE AREA: CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 

A R E A (AREA DE A V A L I A C AO) 
Totais de Cursos de pos-graduacao 

A R E A (AREA DE A V A L I A C AO) 
Total M D F 

ADMINISTRACAO 

(ADMINISTRACAO, CIENCIAS 

CONTABEIS E TURISMO) 

115 68 23 24 

Data Atualizaeao: 05/09/2007 
Cursos: M - Mestrado Academico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional. 

Fonte: MEC/CCAPES, 2007. 

Como se pode perceber, no quadro acima a grande area Ciencias Sociais Aplicadas, 

possui um numero considerado de cursos de pos-graduacao reconhecidos, cursos estes que 

estao divididos em Mestrado, Doutorado e Mestrado Profissional, nas areas de Administracao, 

Ciencias Contabeis e Turismo. Conta com um total de 115 cursos, sendo eles 68 de Mestrado, 

23 Doutorados e 24 Mestrados Profissionais. 
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Quadro 2 - Mestrados/Doutorados Reconhecidos Ciencias Contabeis 

GRANDE AREA: CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 

AREA: ADMINISTRACAO 

PROGRAMA IES UF 
CONCEITO 

PROGRAMA IES UF 
M D F 

Atuaria PUC-RIO RJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 

Ciencias Contabeis FUCAPE ES X 

Ciencias Contabeis UFMG MG X 

Ciencias Contabeis UFPE PE X 

Ciencias Contabeis UFRJ RJ X 

Ciencias Contabeis UERJ RJ X 

Ciencias Contabeis UNISINOS RS X 

Ciencias Contabeis FURB SC X 

Ciencias Contabeis UPM SP X 

Ciencias Contabeis UniFECAP SP X 

Ciencias Contabeis e Atuariais PUC/SP SP X 

Contabilidade UFBA BA X 

Contabilidade UFPR PR X 

Contabilidade UFSC SC X 

Contabilidade (Unb-UFPB-UFRN) UNB DF X X 

Contabilidade e Controladoria UFAM AM X 

Controladoria UFC CE X 

Controladoria e Contabilidade USP SP X X 

Controladoria e Contabilidade USP/RP SP X 

Data Atualiza^ao: 05/ 09/ 2007. Cursos: M - Mestrado Academico, D - Doutorado, F - Mestrado Profisstonal. 
Fonte: MEC/CCAPES, 2007 

Enquanto existe consideravel oferta de cursos de graduacao em Ciencias Contabeis, 

em nivel de pos-graduacao o panorama e outro. No Brasil, atualmente a CAPES recomenda 

15 cursos de mestrado academicos, dois de doutorados um da USP e outro da UNB, este 

ultimo foi autorizado recentemente, inclusive a previsao para a primeira turma e no inicio de 

2008. E os mestrados profissionais na area contabil aparecem em quatro. 
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CAPiTULO III 

3 Apresentacao e Analise dos Resultados 

Nessa secao sao apresentadas as analises da pesquisa a partir da tabulacao dos 

resultados dos questionarios. Utilizou-se das tecnicas da estatistica descritiva e da analise 

fatorial 

No grafico 1, e possivel observar a faixa etaria dos entrevistados. Onde, 74% dos 

alunos estao na faixa etaria entre 23 e 30 anos e 26% estao acima de 30 anos. Verifica-se que 

essa faixa etaria, dos discentes ao ingressar o curso esta um pouco avancada, logo seu 

ingresso ao mercado de trabalho tambem se tornara tardio. 

Grafico 1 - Faixa etaria do entrevistado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  Entre 2 3 e 30 anos •  Acima de 30 anos 

Fonte: Dados da pesquisa. 2007. 

Como foi especificada na metodologia, a pesquisa foi direcionada para os alunos do 

7°, 8° e 9° periodos, assim, no grafico 2, e evidenciado o percentual de entrevistados nos 

respectivos periodos onde foram aplicados os questionarios da pesquisa. 
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Grafico 2 - Periodo letivo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 4 % 3 4 % 

3 2 % zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B 7°  periodo •  8°  periodo •  9°  periodo 

Fonte: Dados da pesquisa, 2007. 

Os resultados mostram que 34% estao no 7° periodo, 32% no 8° periodo e 34% estao 

cursando o ultimo periodo do curso, o 9° periodo. 

Os entrevistados foram questionados da diferenca entre o termo pos-graduacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lato 

sensu e stricto sensu. Verifica-se que grande maioria dos discentes nao sabe distinguir essa 

diferenca, fato que, a priori deveriam saber, visto que, os resultados evidenciados nas tabelas 

posteriores demonstram o interesse em cursar a pos-graduacao. Essa modalidade de pergunta 

em questionarios pode conduzir a vieses, pela incapacidade da medicao do grau de 

sinceridade do respondente, ou seja, podendo haver uma "presuncao da verdade" onde o 

respondente pode formar uma opiniao baseado nas aparencias, sem se quer ter o real 

conhecimento. 

Grafico 3 - Diferenca entre pos-graduacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lato sensu e stricto sensu 

4 % 

6 2 % 

3 4 % 

n S i m a Nao • NR 

Fonte: Dados da pesquisa, 2007. 
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Verifica-se entao que a concentracao das respostas obtidas esta na assertiva (NAO), 

onde eonta com um percentual de 62%, o (SIM) obteve 34% e apenas 4% dos discentes nao 

responderam. Percebe-se que a maioria dos entrevistados nSo sabem diferenciar uma pos-

graduacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA laio sensu e stricto sensu, o que mostra uma pequena falta de informacao sobre o 

assunto entre os mesmos. Esse resultado e destacado no trabalho de Leite Filho (2006), no 

qual os discentes tambem nao souberam distinguir tal diferenca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Aplicacao da Analise Fatorial - Tentativa com todas as variaveis 

A partir de uma coleta de dados por meio de questionario, estruturado com assertivas 

onde foi utilizado um intervalo, dicotomico de concordancia e discordancia, numa escala de 

Likert de 5 pontos. Estabeleceu-se uma tentativa de efetuar as tecnicas da analise fatorial (AF) 

com todas as variaveis (19 no total) dispostas no questionario de pesquisa como maneira de 

verificar os fatores latentes que explicassem as correlacoes entre o conjunto de variaveis. 

Portanto, com a utilizacao do Software SPSS versao 13.0, aplicou-se o teste de 

esfericidade de Bartlett e a medida Kaiser-Meyer-Olkin (Measure of Sampling Adequacy -

MSA, Medida de Adequacao da Amostra). Souki e Pereira (2004), dizem que, quanto mais 

proximo de zero (0,000) for o nivel de significancia do teste de esfericidade de Bartlett, maior 

sera a adequacao da analise fatorial para um conjunto de dados. 

Ja a medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e destacada por Hair et al (1998, p.91) 

quando afirrnam que e um teste capaz de avaliar quao e adequada e a aplicacao da analise 

fatorial. De acordo com esses autores valores acima de 0,50 para a matriz toda ou para uma 

variavel individual indicam tal adequacao. 

Assim, na primeira tentativa com todas as variaveis da pesquisa obteve-se um 

coeficiente de 0,506 demonstrando que a aplicacao da analise fatorial e adequada para 

encontrar os fatores- latentes das variaveis estudadas. Todavia, e importante destacar que tal 

coeficiente mesmo sendo adequado para a tecnica demonstra um baixo poder de explicacao 

entre os fatores e variaveis utilizadas. Corroborando com esse entendimento, Bezerra e Corrar 

(2006) afirmam que um resultado proximo a 0,50 nao consegue descrever satisfatoriamente as 

variacoes dos dados originals. Note-se ainda que o teste de esferacidade (Sig) indicou a 

possibilidade de aplicacao da analise fatorial nas variaveis analisadas com o resultado inferior 

a 0,05, ou seja, 0,000. Veja tabela 2. 



40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 2 - K M O and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,506 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 289,037 

df 171 

Sig. 0,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2007. 

Outro procedimento importante da tecniea consiste na analise dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Anti-image 

Correlation que indiea o poder de explicacao dos fatores em relacao a cada variavel analisada 

de forma individual, Dessa forma, uma analise sobre a diagonal da Anti-image Correlation, 

demonstra o MSA para cada uma das variaveis analisadas e descritas na tabela 3. Percebe-se 

que as variaveis descritas na tabela 3 (varOl, vart)2, var04, var05, varlO, varl4, varl6 e varl 9) 

apresentaram valores inferiores a 0,50 mostrando que nao sao interessantes para AF (analise 

fatorial), podendo ser excluidas, assim como determina Hair et al (1998). Observe a tabela 3. 

Tabela 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -Anti-image Correlation 

w M mM var03 wrM w05 var06 wriff wrflg varlO writ rarU tarl3 varl4 varlS varl< var!7 \arlJS m!9 

Anti-image rartl 0,2679 0,0941 -0,026 0,252 -0,089 -0,!3 -0,132zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -033 0,3845 -0,136 0,0806 0,1091 0,0603 0,071 -0,261 0,2382 -0,25 0,5275 -0,268 

Cartelafan varitt 0,0941 0,4609 -0,13 0,215 -0,533 -0,04 -0,266 -0,21 0,0429 0,0738 0,1072 0,355 0,0869 0,235 -0,049 -0,212 0,2343 -0,134 0,0548 

w03 -0,0261 -0,1295 0,706 -0,29 0,407 -0,27 -0,01 0,145 0,0712 -0,141 -0,171 -0,2147 -0,193 -0,157 -0,132 0,1861 0,0368 0,0498 -0,189 

wr04 0,2515 0,215 -0,291 0,428 -03 2 0,158 -0,114 -0,56 0,2051 -0,265 0,0888 -0,0094 -0,015 0,041 0,0081 0,0532 -0,231 0,2292 0,1182 

w05 -0,0894 -0,5329 0,407 -0,32 0,387 0,153 0,059 0,287 0,019 -0,117 -0,38 -0,3807 -0,271 -0,24 0,0513 0,3388 -0,157 0,0313 -0,02 

var06 -0,1262 -0,0447 -0,265 0,158 0,153 11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,6% 0,009 -0,32 0,0062 -0,194 -0,161 -0,0537 -0,074 -0,135 0,0662 -0,024 -0,193 -0,235 0,2136 

wrt7 -0,1321 -0,266 -0,01 -0,11 0,059 0,009 0,658 0,225 -0,138 0,0518 -0,041 -0,163 0,0183 -0,01 0,1158 -0,104 -0,201 -0,131 0,099 

rartffi -0,326 -0,2105 0,1451 -0,56 0,287 -0,32 0,225 0,567 -0,333 0,2517 -0,068 -0,3395 -0,122 -0,16 0,0463 0,0423 0,1695 -0,236 0,1351 

wi«9 0,3845 0,0429 0,0712 0,205 0,019 0,006 -0,138 -0,33 0,5219 -0,354 -0,04 0,2605 0,0029 -0,06 0,0635 0,1429 -0,2 0,2648 -0,194 

varlO -0,1362 0,0738 -0,141 -0,26 -0,117 -0,19 0,052 0,252 -0,354 03533 0,0404 0,0095 -0,057 0,177 -0,096 -0,083 0,2332 -0,147 0,0372 

w l l 0,0806 0,1072 -0,171 0,089 -0,38 -0,16 -0,041 -0,07 -0,04 0,0404 0,5105 0,2604 0,2473 0,189 0,2235 -0,427 0,1445 0,0374 -0,158 

wrtt 0,1091 0355 -0,215 -0,01 -0,381 -0,05 -0,163 -0,34 0,2605 0,0095 0,2604 6,5197 0,2762 0,464 -0,124 -0,352 0,4588 -0,23 -0335 

wrtt 0,0603 0,0869 -0,193 -0,02 -0,271 -0,07 0,018 -0,12 0,0029 -0,057 0,2473 0,2762 0,5117 0,107 0,1087 -0,197 -0,08 0,0659 -0,145 

var!4 0,0708 0,2355 -0,157 0,041 -0,24 -0,14 -0,0! -0,16 -0,06 0,1775 0,1894 0,4642 0,1067 0,318 -0,189 -0,197 0,2572 -0,208 -0,319 

varlS -0,2614 -0,0492 -0,132 0,008 0,051 0,066 0,116 0,046 0,0635 -0,096 0,2235 -0,1238 0,1087 -0,189 0,7652 -0,174 0,1449 -0,037 0,2057 

varl6 0,2382 -0,2119 0,186! 0,053 0,339 -0,02 -0,104 0,042 0,1429 -0,083 -0,427 -0,3516 -0,197 -0,197 -0,174 0,2727 -0,369 0,3578 0,0019 

wrl7 -0,2505 0,2343 0,0368 -0,23 -0,157 -0,19 -0,201 0,17 -0,2 0,2332 0,1445 0,4588 -0,08 0,257 0,1449 -0,369 0,5065 -0,325 -0,314 

varlS 0,5275 -0,1342 0,0498 0,229 0,031 -0,23 -0,131 -0,24 0,2648 -0,147 0,0374 -0,2297 0,0659 -0,208 -0,037 0,3578 -0,325 0,5123 -0,223 

wr!9 -0,2676 0,0548 -0,189 0,118 -0,02 0,254 0,099 0,135 -0,194 0,0372 -0,158 -0,5354 -0,145 -0,319 0,2057 0,0019 -0,314 -0,223 0,4749 

a Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2007. 

Dando continuidade a analise dos dados verifica-se na tabela de Comunalidades 

(tabela 4) que apesar de algumas variaveis possuirem pouca relacao com os fatores (varOl, 

var02, var04, var07, varlO, v a r l l , varl3, varl4 e varl6), a maioria consegue apresentar um 

file:///arlJS
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razoavel poder de explicacao (var03, var05, var 06, var08, var09, varl2, varl5, varl7, varl8 e 

varl9). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Communalities 

Initial Extraction 

varOl 1 0,2 

var02 I 0,4 
var03 1 0,6 

var04 1 0,2 

var05 1 0,5 

var06 1 0,5 

var07 1 0,3 

var08 1 0,6 

var09 1 0,5 

var 10 1 0,1 

varl1 1 0,4 
varl 2 1 0,8 

varl 3 1 0,3 

varl 4 1 0,2 

var 15 1 0,5 

varl 6 1 0,1 

var 17 1 0,6 

varl 8 1 0,6 

varl 9 1 0,5 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2007. 

No entendimento de Bezerra e Corrar (2006) a ultima analise que pode ser feita antes 

de serem realizados outros testes e o grau de explieaclo atingido pelos fatores que foram 

calculadas pela AF. Nesse sentido, os tres fatores calculados pela analise fatorial conseguem 

explicar aproximadamente 41,91% da variancia total segundo a tabela 5 (Variancia total 

explicada). O valor de 41,91% de variancia indica o que foi destacado anteriormente, visto 

que, 9 variaveis possuem um MSA baixo, inferior a 0,50. 
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Tabela 5-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Total Variance Explained 

Comp. Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total %of Variance Cumulative Total % of Var. Cumul.% 

4,02 21,15 21,15 3,28 17,24 17,24 

2,29 12,06 33,22 2,38 12,52 29,76 

1,65 8,70 41,91 2,31 12,16 41,91 

1 4,02 21,15 21,15 

2 2,29 12,06 33,22 

3 1,65 8,70 41,91 

4 1,47 7,75 49,66 

5 1,39 7,30 56,96 

6 1,20 6,29 63,25 

7 1,02 5,34 68,59 

8 0,91 4,78 73,37 

9 0,90 4,71 78,09 

10 0,82 4 3 82,38 

11 0,72 3,76 86,15 

12 0,57 3,01 89,15 

13 0,53 2,79 91,94 

14 0,42 2,23 94,17 

15 0,38 2,00 96,17 

16 0,29 1,53 97,69 

17 0,19 1,02 98,72 

18 0,14 0,76 99,47 

19 0,10 0,53 100,00 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2007. 

Pode-se perceber atraves dos testes o baixo poder de explicaeao em algumas variaveis. 

Dessa forma, a partir da analise realizada com todas as variaveis foi realizado um novo teste 

excluindo aquelas que indicaram pouco poder de explicaeao dos fatores em cada uma das 

variaveis analisadas. 

Tentativa com dez variaveis 

Apos a exclusao das 9 variaveis, por serem consideradas como insatisfatorias na 

analise, foi realizada uma segunda tentativa para obter uma analise fatorial satisfatoria. 

Note-se que o teste KMO melhorou e passou para 0,70 o que e mais relevante do que o 

valor obtido na tentativa anterior (0,50). O teste de esfericidade permanece validando a 

utilizacao da analise fatorial (Sig < 0,50, ou seja, 0,00). Conforme demonstra a tabela 6. 

Tabela 6 - K M O and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,70 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 138,749 

df 45 

Sig_ 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2007. 

A tabela 7 dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Anti-image Matrices mostra que ao analisar individualmente cada 

variavel nenhuma delas apresentou o MSA inferior a 0,50, comprovando que a analise pode 
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ser feita a partir dessas variaveis. As Comunalidades (tabela 8) respalda a tabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anti-image, 

visto que, os resultados tambem foram satisfatorios, mostrando coeficientes acima de 0,50. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 7 -Anti-image Matrices 

Anti-image Correlation vari>3 varOS var06 var08 varOSvar!2 var!5 var 17 var!8 var 19 

var03 0.86 0,21 -0,2 -0,22 0,05 -0,1 -0,09 -0 -0,1 -0,137 

varOS 0,21 0,67 0,25 0,06 0,02 -0,15 0,19 -0,1 -0,1 0,004 

var06 -0,16 0,25 0,77 -O.-Vi -0 -0 -0,03 -0,1 -0,2 0,015 

var08 -0,22 0,06 - i i . "> 0,74 -0,2 -0,31 0,01 0,08 -0,2 0,22 

var09 0,05 0,02 -0 -0,19 0.69 0,37 0,19 -0,1 0,05 -0,162 

varl 2 -0,1 -0,15 -0 -0,31 0,37 r u o -0,13 0,41 -0,2 -0,563 

var l5 -0,09 0,19 -0 0,01 0,19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- I I . l i 0,79 0,22 0,1 0,107 

varl7 -0,01 -0,1 -0,1 0,08 -0,1 0,41 0,22 0,62. -0,1 -0,371 

varl8 -0,05 -0,07 -0,2 -0,19 0,05 -0,18 0,1 -0,1 0,82 -0,155 

varl9 -0,14 0 0,01 0.22 -0.2 -0,56 0,11 -0,4 -0,2 0,50 

a Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2007. 

Os resultados estatisticos finals, sinalizam que as comunalidades extraidas sao 

razoavelmente consideraveis (acima de 0,50), indicando dessa forma, que os fatores extraidos 

explicam satisfatoriamente a variabilidade das variaveis. Como se ve, as variaveis que 

apresentaram maior explicaeao foram: var 12 (0,83); varl 9 (0,68), var 17 (0,67) e var06 (0,65). 

Tabela 8 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Communalities 

Initial Extraction 
var03 1 0,57 

var05 1 0,61 

var06 1 0,65 

var08 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0,58 

var09 1 0,61 

var 12 1 0,83 

varl 5 1 0,61 

varl 7 1 0,67 

varl 8 1 0,61 

var 19 1 0,68 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2007. 

A tabela 9 (Total Variance Explained - Variancia Total Explicada) mostra os tres (3) fatores 

extraidos pela tecnica AF, explicando 64,23% da variancia total das variaveis. 
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Tabela 9 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Total Variance Explained 
Comp. Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Var. Cumulative Total % of Var. Cumul. % Total % of Var. Cumul.% 
1 3,20 31,97 31,97 3,20 31,97 31,97 2,17 21,66 

2 1,81 18,14 50,10 1,81 18,14 50,10 2,16 21,58 

3 1,41 14,12 64,23 1,41 14,12 64,23 2,10 20,99 

4 0,80 7,97 72,19 

5 0,64 6,36 78,56 

6 0,54 5,38 83,94 

7 0,53 5,27 89,21 

8 0,47 4,72 93,93 

9 0,41 4,06 98,00 

10 0,20 2,00 100,00 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2007. 

Ja a tabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Component Matrix (Matrix Components) tabela 10, permite verificar qual 

dos fatores consegue explicar melhor cada uma das variaveis. Hair et al (1998, p. 103) 

assegura que para interpretar os fatores e necessario: 

Pritneiro, a matriz fatorial nao-rotacionada e computada para auxiiiar na obtencao de 

uma indicacao preliminar do numero de fatores a extrair. A matriz fatorial contem 

cargas fatoriais para cada variavel em cada fator. Ao computar a matriz fatorial nao 

rotacionada, o pesquisador esta simplesmente interessado na menor combinacao 

linear de variaveis - melhor no sentido de que a combinacao particular de variaveis 

originais explica mais a variancia nos dados como um todo do que qualquer outra 

combinacao linear de variaveis. Logo, o primeiro fator pode ser visto como o 

melhor resumo das relacoes lineares exibidas nos dados. O segundo fator e definido 

como a segunda melhor combinacao linear de variaveis, sujeito a restricao de ser 

ortogonal ao primeiro fator. Para ser ortogonal ao primeiro fator, o segundo deve ser 

determinado a partir da variancia remanescente apos o primeiro fator ter sido 

extraido. Assim, o segundo fator pode ser definido como a combinacao linear de 

variaveis que explica a maior parte da variancia residual depois do efeito do 

primeiro fator removido aos dados. Os fatores seguintes sao definidos de maneira 

semelhante, ate que toda a variancia nos dados seja dissipidada. 

Esse entendimcnto dos autores e evidenciado na tabela da variancia total explicada. 

Percebe-se que o fator 1 acumula 31,97% da variancia, o fator 2 (18,14%) e o fator 3 

(14,12%) representando um acumulado da variancia total explicada de 64,23%. 

A partir do exposto, uma analise na tabela 10, ainda nao fornece uma in formacao 

adequada a analise das variaveis sob exame, no qual o pesquisador podera utilizar a rotacao 

ortogonal pelo metodo Varimax (tabela 11) 
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Tabela 10 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Component Matrix (a) 

Component 

1 2 3 

var03 0,72 0,13 -0,20 

var05 -0,36 0,21 0,66 

var06 0,56 0,29 -0,50 

varOS 0,71 0,10 -0,26 

var09 -0,46 0,42 -0,47 

varl2 0,80 0,02 0,44 

varl 5 0,47 -0,62 -0,02 

varl7 -0,44 0,68 -0,12 

varl 8 0,57 0,51 0,13 

varl 9 0,38 0,60 0,41 

Extraction Method: Principal Component Analysis, 

a Components Extracted. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2007. 

Neste contexto, para melhor interpretacao dos fatores, procedeu-se a realizacao de uma 

rotacao ortogonal. Ainda no entendimento dos autores (HairzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 1998) "O objetivo de todos 

os metodos de rotacao e simplificar as linhas e colunas da matriz fatorial para facilitar a 

interpretafao. Em uma matriz fatorial, as colunas representam fatores, e cada linha 

corresponde as cargas de uma variavel ao longo dos fatores." 

Os autores ainda advogam que o metodo Varimax (utilizado nesse estudo), tem sido 

muito bem-sucedido como uma abordagem analitica para a obtencao de uma rotacao 

ortogonal de fatores. A logica desse metodo e que a interpretacao e mais facil quando as 

correlacoes variavel-fator s&o: (1) proximas de +1 ou - 1 , indicando assim uma clara 

associacao positiva ou negativa entre a variavel e o fator; ou (2) proximas de 0, apontando 

para uma clara falta de associacao. Veja a tabela 11, da matriz apos a rotacao dos fatores. 

Tabela 11 - Rotated Component Matrix(n) 

1 2 3 

var03 -0,22 0,62 0,36 

var05 0,12 -0,71 0,31 

var06 0,10 0,77 0,21 

var08 -0,21 0,66 0,31 

var09 0,74 0,10 -0,24 

var 12 -0,58 0,18 0,69 

varlS -0,72 0,26 -0,15 

varl7 0,80 -0,12 0,13 

varl 8 0,04 0,32 0,71 

var 19 0,11 0,00 0,81 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization, 

a Rotation converged in 7 iterations. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2007. 
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A matrix apos a rotacao dos fatoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Rotated Component Matriz) permite uma 

classificacao mais precisa das variaveis em cada uma dos fatores latentes. Dessa maneira, 

apos a identificac&o das variaveis em cada fator e possivel concluir que: 

O fator 1 e composto pelas seguintes variaveis: var 17, var09 e varl 5. 

0 fator 2 e composto pelas seguintes variaveis: var06, varOS, var08 e var 03. 

O fator 3 e composta pelas seguintes variaveis: varl 9, varl8 e varl 2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 12 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rotated Component Matrix(a) 

Component 

1 2 3 

varl 7 0,80 

varl 5 -0,72 

var09 0,74 

var06 0,77 

varOS -0,71 

varOS 0,66 

var03 0,62 

var 19 0,81 

varl8 0,71 

varl2 0,69 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2007. 

Sob esse entendimento, faz-se necessario nessa fase nomear os fatores para identificar 

qua! a relacao existente entre as variaveis, bem como facilitar a interpretaeao dos resultados. 

Na tentativa de verificar as atitudes e motivacoes dos discentes em relacao a cursar a pos-

graduacao. 

Na nomeacao dos fatores e preciso atribuir algum significado a cada um deles. Hair et 

al (1998, p . l 18) afirmam que: 

O processo envolve substantiva interpretaeao do padrao de cargas fatoriais para as 

variaveis, incluindo seus sinais, em um esforco para nomear cada fator. Antes da 

interpretaeao, um nivel minimo aceitavel de significancia para cargas fatoriais deve 

ser selecionado. Em geral, todas as cargas fatoriais significantes sao utilizadas no 

processo de interpretaeao. Entretanto, as variaveis com cargas maiores influenciam 

mais a selecao de nome ou rotulo para representar um fator. 
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3.2 INTERPRETAEAO DOS FATORES OBTIDOS PELA AF 

NessazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA segm e apresentada a interpretaeao dos fatores para validacao da escala de 

Likert a partir da analise dos resultados. Embora todos os fatores caracterizados sejam 

apresentados, sao discutidos comentarios analiticos somente para aqueles tres que possuem a 

maior a variancia, uma vez que sao esses os mais sigmficativos para verificar a percepcao dos 

discentes do curso de Ciencias Contabeis quanto a cursar Pos-graduacao. 

IdentificacSo dos fatores 

Fator 1: Assertivas 

• Estou decidido a fazer um curso de pos-graduacao. Varl7 

• Pretendo fazer um curso de Pos-Graduacao na area de Contabilidade. Var09 

• Vou esperar alguns anos e reunir experiencia profissional antes de voltar a estudar. 

VarlS 

Tituio sugerido: Pretencao em cursar a pos-graduacao em contabilidade 

Verifica-se segundo a tabela 13 que a concentracao das respostas obtidas esteve entre 

concorda parcialmente e concorda totalmente nas variaveis 17 (72% concordam com a 

assertiva) e 09 (82% concordam com a assertiva), ou seja, a maioria das respostas direcionam 

para o interesse em manter o processo de educacao continuada, visto que, os mesmos estao 

decididos a cursar a pos-graduacao na area contabil. E importante destacar que esse resultado 

ganha respaldo na varl 5, ja que, 70% das respostas mostram o interesse em cursar a pos-

graduacao apos a conclusao do curso. Visto que, discordaram com tal assertiva. 

Tabela 13 • Percentual de variaveis da dimensao respostas fator 1 

Varia\eis DT DP N CP i r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%  A C I I D I . 

Var 17 - Estou decidido a fezer um 

curso de pos-graduacao. 6% 2% 20% 24% 48% 100% 

Var09 - Pretendo fazer um curso de 

Pos-Graduacao na area de 

Contabilidade. 0% 8% 6% 24% 62% 100% 

VarlS - Vou esperar alguns anos e 

reunir experiencia profissional antes de 

voltar a estudar. 36% 34% 16% 6% 8% 100% 

DT = Discordo totalmente; DP = Discordo parcialmente; N = neutro; 

CP = Concordo parcialmente; CT = Concordo totalmente. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2007. 
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FatorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2: Assertivas 

• Ainda nao parei para pensar na importancia de um curso de pos-graduacao na minha 

vida. Var06 

• Certamente vou fazer um curso de pos-graduacao, algum dia. Var05 

• Nao pretendo cursar pos-graduacao, pois para minha carreira profissional a pratica e 

mais importante que ateoria. VarOS 

• So voltarei a estudar se for obrigado a faze-lo. Var03 

• 

Titulo sugerido: Interesse remoto em cursar a pos-graduacao 

O fator 2 descreve um conjunto de assertivas que mostra os aspectos relacionados a 

intencao discente de cursar a pos. Isso e demonstrado na tabela 14, onde, 66% nao concorda 

com a var06; 86% concorda com a varOS; 74% discordant da var08 e 84% discordam da 

var03.Permitindo concluir que ha um forte interesse por parte dos respondentes em ingressar 

numa pos. 

Tabela 14 - Percentual de variaveis da dimensao respostas fator 2 

Variaveis DT DP N CP CT %Acum 
Ainda nao parei para pensar na 

importancia de um curso de pos-

graduacao na minha vida. 44% 22% 10% 14% 10% 100% 

Certamente vou fazer um curso de 

pos-graduacao, algum dia. 2% 6% 6% 24% 62% 100% 

Nao pretendo cursar pos-graduacao, 

pois para minha carreira 

profissional a pratica e mais 

importante que a teoria. 58% 16% 10% 8% 8% 100% 

So voltarei a estudar se for 

obrigado a faze-lo. 60% 24% 4% 8% 4% 100% 

DT = Discordo totalmente; DP = Discordo parcialmente; N = neutro; 

CP = Concordo parcialmente; CT = Concordo totalmente. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2007. 

Fator 3: Assertivas 

• Se e para investir, prefiro fazer um curso de pos-graduacao no exterior. Varl 9 

• Acred ito que a qualidade do meu curso de graduacao satisfaz plenamente os requisitos 

do mercado, portanto nao necessito de pos-graduacao. Var 18 
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• Nao acho que valha a pena sacrificar meu tempo de lazer para fazer uma pos-

graduacao. Varl 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Titulo sugerido: Custo - beneficiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da pos-graduacao 

No fator 3 e destacado que cerca de 88% dos respondentes pretendem cursar a pos-

graduacao no Brasil; 84% acreditam que a qualidade do curso de graduacao nao e suficiente 

para atender as necessidades exigidas pelo mercado de trabalho, percebe-se uma preocupacao 

por parte desses discentes em continuarem o seu processo de aprendizagem; 

Tabela 15 - Percentual de variaveis da dimensao respostas fator 3 

\nria\eis DT DP ' V " CP C T % AcuiH. 
Var 19 - Se e para invcstir. prefiro fazer um curso de pos-

graduacao no exterior. 64% 24% 6% 4% 2% 100% 

Var 18 - Acredito que a qualidade do meu curso de 

graduacao satisfaz plenamente os requisites do mercado, 

portanto nao necessito de pos-graduacao. 64% 20% 8% 2% 6% 100% 

Var 12 - NSo acho que valha a pena sacrificar meu tempo de 

lazer para fazer uma pos-graduacao. 74% 16% 6% 0% 4% 100% 

DT = Discordo totalmente; DP = Discordo parcialmente; N = neutro; 

CP = Concordo parcialmente; CT = Concordo totalmente. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2007. 

Como se pode perceber, a analise fatorial foi capaz de determinar, dentre as variaveis 

analisadas, as principals caracteristicas referentes a percepcao dos discentes em relacao a 

intencao em cursar uma pos-graduacao. Os fatores encontrados mostram que no atual 

contexto do curso de Ciencias Contabeis ha um interesse por parte dos alunos em dar 

continuidade aos estudos atraves de um curso de pos-graduacao onde a area da contabilidade 

de preferencia para atuar, e um aspecto que pode determinar a escolha do curso. Dessa forma, 

a area pretendida pelos discentes e evidenciada no grafico abaixo. 
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Grafico 4 •- Area que pretende cursar a pos-graduacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14%^ 24% 

• Publica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Controladoria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m Auditoria a Gustos 

• Tributaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm Gestao Emprosarial 
• Contabilidade Ambienta l a Nao respondeu / indeciso 

• Outros 

Dados: Dados da pesquisa, 2007. 

Como se ve, os resultados apresentados no grafico 4, sugere uma consideravel 

prcferencia de atuacao na area de Contabilidade Publica (32% dos respondentes), seguida pela 

Controladoria (24%), e Auditoria (14%). Evidenciando tambem as areas de Tributaria 

(8%),Gestao Empresarial (8%), Custos (2%), Contabilidade Ambiental (2%) e outros (2%). 

Tambem foram destacadas cerca de 14% dos entrevistados estao indecisos ou nao 

responderam. 
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Tabela 16 - Analise das variaveis exclufdas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Variaveis 
V aril I - Hoje o mais 

importante para mim e iniciar 

minha carreira profissional e 

ganhar dinheiro. 

DT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6%  

DP 

12%  

N 

14%  

CP 

52%  

C T : %Acimi 

16%  
Var02 - Penso que o curso de 

pos-graduacao, 

independentemente dos 

requisites do mercado, vai me 

propiciar satisfacao pessoal. 

Var04 - A grande vantagem 

no mestrado e que existem 

opcoes gratuitas, 

4% 

26,53% 28,57% 

16% 42% 

28,57% 10,20% 

30% 

6,13% 

Var07 - Tenho grande 

interesse no curso de pos-

graduacao porque quero 

seguir uma carreira 

Acad&nica. 12,50% 12,00% 8,16% 30,61% 36,73% 

VarlO - Acredito que as 

empresas so valorizam 

profissionais com pos-

graduacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 %  18% 12% 38% 24% 

Varl 1 - Gostaria de fazer um 

curso de pos-graduacao em 

outras areas correlatas a 

Contabilidade, 16% 10% 18% 32% 24% 

Varl 3 - Iniciarei um curso de 

pos-graduacao no prazo 

maximo de 2 anos apos minha 

formatura. 4% 12% 30% 30% 24% 

Varl 4 - Um curso de pos-

graduacao exige grandes 

sacrificios pessoais, 2% 12% 6% 44% 36% 

Varl 6 - Acredito que o 

investimento em cursos de 

pos-graduacao tem um retorno 

garantido; 6% 6% 10% 42% 36% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2007. 

A tabela acima relata os resultados colhidos, nas 9 assertivas que foram excluidas pela 

Analise Fatorial , onde a maioria dos respondentes declarant que a pos-graduacao trara 

retorno garantido profissional e pessoal. Pois acreditam que as empresas apenas valorizam 

profissionais com algum tipo de especializacao. 

Tendo assim em vista, o tempo maximo para ingressar em um curso de pos, que sera 

de 2 anos apos a conclusao do curso de bacharel em Ciencias Contabeis, revelando tambem 

um interesse nas areas correlatas com a area contabil para uma pos. 
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4. CONSIDERACOESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F1NAIS 

O objetivo da pesquisa foi entender qual a percepcao dos alunos da graduacao do 

curso de Ciencias Contabeis de uma universidade publica no Estado da Paraiba em relacao a 

cursar pos-graduacao. Buscou-se evidenciar quais os tipos de cursos sao preferidos, qual o 

grau de valorizacao e os prazos envolvidos em relacao a busca por este tipo de curso. 

Os resultados demonstram que a maioria dos discentes desejam manter o processo de 

educacao continuada, visto que, os mesmos estao decididos a cursar a pos-graduacao na area 

contabil, demonstrando indieios de preferencia pelo periodo imediatamente posterior a 

conclusao do curso. A maioria declara que a pos-graduacao trara retorno pessoal e 

profissional. 

Dentre as percepcoes dos entrevistados em relacao ao foco da pesquisa, observou-se 

que existem varias motivacoes por parte dos alunos em cursar uma pos-graduacao, como por 

exemplo: satisfacao pessoal, valorizacao profissional e busca de novos conhecimentos. 

A pesquisa ainda revela, atraves das respostas da maioria dos alunos, que a graduacao 

nao satisfaz plenamente os requisitos de mercado, ja que a pos-graduacao traz beneficios 

pessoais e satisfacao aos alunos, acreditam que se e para investir em um curso de pos-

graduacao este deve ser cursado no Brasil e nao no exterior, seja por opcao ou por condicoes 

financeiras, logo, acreditam que tal investimento tera um retorno garantido. 

Os resultados e conclusoes obtidos denotam subsidios import antes para a formulacao 

de politicas de pos-graduacao para os departamentos de Ciencias Contabeis da IES publica 

estudada e tambem sinalizarem a necessidade de pesquisas adicionais no decorrer do tempo, 

para que se possa obter uma melhor avaliaeao da evolucao das atitudes e opinioes sobre 

aspectos da pos-graduacao no curso de Ciencias Contabeis no decorrer dos anos. 

Destaca-se ainda que os resultados apurados, aliados ao interesse manifestado pelos 

discentes, sugerem aprofundamentos de estudos sobre esta tematica, que utilizem a partir de 

uma amostragem maior, que englobando mais cursos de pos-graduacao em contabilidade e 

que sejam extrapolados para outras areas. 

Recomenda-se que sejam feitas pesquisas com amostras maiores, envolvendo outras 

universidades, que identifiquem a opiniao de alunos, de professores, de profissionais e de 

coordenadores de cursos, com relacao a tematica de pos-graduacao em Ciencias Contabeis e 

sua ligacao com o mercado de trabalho, bem como pesquisas que possam avaliar se os cursos 

de pos-graduacao exerceram alguma influencia significativa na vida pessoal e profissional dos 

seus egressos. 
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Ap e n d i ce : Q u e s t i o n ari o ap l i cad o aos alu n o s dos u lt im o s pe rio do s do cu rs o de Ci e n c i as Co n t ab e i s , d a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U F C G ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA campus Sousa. 

QUESTIONARIO DE PESQUISA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pesquisa: Uma investigacao sobre a percepcao dos alunos do curso de graduacao em Ciencias Contabeis quanto a cursar Pos-Graduacio: um 
estudo em IES Publicas no Estado da Paraiba 

1) Sexodoentrevistado: { ) Masculino { JFeminirto 

2) Idade: 

3) Periodo que esta cursando a graduacao? 

4) Faz outro curso alem da graduacao em CiSncias Contabeis? ( )Sim ( )Nao 
Se positive, qual? 

5) VocS sabe a diferenca entre pos-graduacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lam senso e stricto senso? ( )Sim ( )Nao 

6) Abaixo consta uma serie de assertivas que teiitam detector qual a percepcao do discente em relacao a cursar uma pos-graduacao apos a 
conclusao do Curso de Ciencias Contabeis. VocS devera marcar o grau de discordancia/concordancia (numa escala de 1 a 5) de cada 
assertiva, onde: 1 discordo totalmente; 2 discordo parcialmente; 3 neutro; 4 concordo parcialmente e 5 concordo totalmente. 

( T 
N Assertivas 

Nivel de Discordancia / 

Concordancia 

01 Hoje o mais importante para mim e iniciar minha carreira profissional e ganhar dinheiro. 01 

02 
Penso que o curso de pos-graduacao, independentemente dos requisites do mercado, vai me 
propiciar satisfacao pessoal. 

01 

03 

04 

So voltarei a estudar se for obrigado a faze-lo. 

A grande vantagem no mestrado e que existem opedes gratuitas. 

01 

01 

02 { 03 
i ~\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— 
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Certamente vou fezer um curso de pos-graduacao, algum dia. 

Ainda nao parei para pensar na importancia de um curso de pos-graduaeSo na minha vida. 
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Tenho grande interesse no eurso de pos-graduacSo porque quero seguir uma carreira 

Acadtaica. 
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N2o pretendo cursar pos-graduacao, pois para minha carreira profissional a pratica e mais 

importante que a teoria. 

! 09 Pretendo fazer um curso de P6s-Graduacao na area de Contabilidade. 
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Acredito que as empresas so valorizam profissionais com pos-graduacao. 02 

Gostaria de fezer um curso de pos-graduacao em outras areas correlatas a Contabilidade. 01 
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12 Nao acho que valha a pena sacrificar meu tempo de lazer para fazer uma pos-graduacao. 

Iniciarei um curso de pos-graduacao no prazo maximo de 2 anos apos minha formatura. 
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14 Um curso de pos-graduacao exige grandes sacriflcios pessoais. 
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15 Vou esperar alguns anos e reunir experiencia profissional antes de voltar a estudar. 

Acredito que o investimento em cursos de pos-graduacao tem um retorno garantido; 
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Estou decidido a fezer um curso de pos-graduacao. 

Acredito que a qualidade do meu curso de graduacao satisfez plenamente os requisites do 

mercado, portanto nao necessito de pos-graduacSo. 
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Se e para investir, prefiro fazer um curso de pos-graduacao no exterior. 01 02 j 03 04 05 

7) Se voce pretende cursar pos-graduacao, qual seria a area especifica? 

Contatos: Jose Ribamar M. de Carvalho (83) 9272-9667 e-mail: proiribamar(q).gmaii.com 
Gleuma Andrade de A.Queiroz(83)99651052 e-mail: miguelirfq(5),hotmail.com 
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