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R E S U M O 

O objetivo dessa pesquisa e analisar se as disciplinas da area de metodos quantitativos 

oferecidas nos cursos de Ciencias Contabeis das I n s t i t u t e s de Ensino Superior - IES do 

interior do estado da Paraiba, representadas por tres instituigoes, sendo uma federal, uma 

estadual e uma particular, estao cumprindo o objetivo de fornecer conhecimentos basicos na 

area aos discentes e futuros contadores. Para tanto, procedeu-se com a tecnica de pesquisa 

indireta e direta atraves da pesquisa bibliografica e documental e de levantamento, por meio 

de questionarios com perguntas sobre conhecimentos basicos das disciplinas da area de 

metodos quantitativos, direcionados aos concludentes do curso de Ciencias Contabeis das 

IES pesquisadas. Quanto ao tipo de pesquisa, esta se caracterizou como descritiva e 

exploratoria no tocante a identificar as disciplinas da area de metodos quantitativos nos 

Projeto Pedagogico do Curso - PPC dos cursos analisados, e quais os conteiidos abordados 

pelas mesmas, alem de verificar o conhecimento dos discentes concludentes das IES 

pesquisadas acerca dos conteiidos das disciplinas objetos dessa investigacao. Com isso, 

constatou-se que existe uma maior quantidade destas disciplinas na IES Federal e que esta 

tern uma maior aderencia aos conteiidos propostos pelo TD 21 do ISAR/UNCTAD/ONU e 

pela Proposta Nacional de Conteiidos para o Curso de Graduagao em Ciencias Contabeis, 

elaborado com base na Resolucao CES/CNE n°. 10/2004. Concluiu-se que os discentes 

concludentes apresentam um grau de conhecimento na area de metodos quantitativos 

limitado, pois apenas 45% dos concludentes das instituigoes pesquisadas acertaram as 

questoes sobre conhecimentos basicos das disciplinas da area de metodos quantitativos. 

Palavras- chave: Metodos Quantitativos. Ensino. Ciencias Contabeis. 



A B S T R A C T 

The objective of this research is to analyze the disciplines of the area of quantitative methods 

offered in the courses of Accounting Sciences of the Higher education Institutions - HEI of 

the interior of the Paraiba State, acted by three institutions, being a federal one, a state one 

and a matter, they are accomplishing the objective of supplying basic knowledge in the area 

to the graduates and futures accountants. For so much, it proceeded with the technique of 

indirect and direct research involving the bibliographical and documental research and of 

rising, through questionnaires about on basic knowledge of the disciplines of the area of 

quantitative methods, addressed to the conclusive of the course of Accounting of researched 

HEI. As for the type of research, this one it was characterized as descriptive and exploratory 

concerning identifying the disciplines of the area of quantitative methods in the Pedagogic 

Project of the Course - PPC of the analyzed courses, and which the contents approached by 

the same ones, besides verifying the knowledge of the conclusive graduates of HEI 

researched concerning the contents of the disciplines objects of that investigation. With that, 

it was verified that a larger amount of these disciplines in Federal HEI and that it has a larger 

adherence to the contents proposed by TD 21 of ISAR/UNCTAD/ONU and by the National 

Proposal of Contents for the Degree Course in Accounting Sciences, elaborated with base in 

the Resolution CES/CNE n°. 10/2004. It was ended that the conclusive graduates present a 

knowledge degree in the area of quantitative methods limited, because only 45% of the 

conclusive of the researched institutions got right the subjects on basic knowledge of the 

disciplines of the area of quantitative methods. 

Keywords: Quantitative Methods. Teaching. Accounting. 
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1 INTRODUCAO 

1.1 Delimitacao do tema e problematica 

As disciplinas da area de Metodos Quantitativos dos Cursos de Ciencias Contabeis, 

conforme comenta Cardoso (2007), vem sendo as responsaveis pela maioria das 

reprovagoes dos discentes deste curso. 

Conforme este mesmo autor, em muitos casos, estas disciplinas sao tidas apenas como 

formulas e procedimentos a serem decorados, causando desta forma, questionamentos, por 

parte dos discentes, sobre a utilizagao dos assuntos abordados nestas disciplinas por um 

profissional contabil na execugao de seu trabalho, bem como da relevancia desse 

conhecimento para a atuagao no mercado de trabalho. 

Isso porque o contador e visto como mero executor das obrigagoes acessorias impostas 

pela legislagao tributaria, fiscal e comercial, tais como langar despesas, calcular impostos e 

elaborar as demonstragoes contabeis sintetizando todos estes dados, ou seja, finalizando 

certo periodo em um resumo estatico e voltado ao passado, visao esta considerada por 

muitos, como por exemplo, Cosenza (2001) citado por Silva e Moura (2002), como 

deturpada, embora sejam as caracteristicas preponderantes do profissional contabil na 

conjuntura atual. 

No entanto, conforme Santos (1999) tambem citado por Silva e Moura (2002), 

A contabilidade passou a ter relevancia no cenario economico como um 
todo, deixando de ser instrumento importante apenas no auxilio prestado no 
calculo e identificacao dos valores que servem como base para 
recolhimento de impostos, analise para concessao de credito ou pagamento 
de dividendos, e com isso comeca a ocupar espaco bastante importante nas 
rela?6es sociais.(SANTOS, 1999,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SILVA e MOURA, 2002, p.3) 

Neste contexto, observa-se que, com as mudangas ocorridas no mercado, o aumento da 

complexidade das operagoes e o aumento da concorrencia, tern exigido das empresas uma 

maior quantidade de informagoes sendo papel do contador fornece-las. Com isso, recai 

sobre a universidade, como formadora desses profissionais, a responsabilidade de oferecer 

condigoes favoraveis para despertar no discente este perfil. 

Tendo em vista a importancia que a contabilidade exerce no meio empresarial no auxilio a 

tomada de decisao, e a necessidade que os gestores tern de uma Contabilidade Preditiva, 

ou seja, que analise os dados e que fornega provisoes, discute-se a relevancia do 

conhecimento de metodos quantitativos para a formagao do profissional capaz de atender 

as exigencias do mercado de trabalho. 
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E no proposito de formar um profissional que detenha competencias e habilidades 

interdisciplinares e capaz de exercer com expressivo dominio as funcoes contabeis, como 

quantificacoes financeiras e patrimoniais, a fim de auxiliar os gestores no gerenciamento e 

na tomada de decisao, as disciplinas da area de metodos quantitativos estao presentes nos 

documentos emitidos pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Intergovernmental Working Group of Experts on International 

Standards of Accounting and Reporting (ISAR), grupo de trabalho subordinado a 

Conferencia das Nacoes Unidas para o Comercio e Desenvolvimento (UNCTAD), chamados 

de TD's e nas diretrizes curriculares para o curso de Ciencias Contabeis, como disciplinas 

de formacao basica. 

Do exposto, surge o seguinte questionamento: As disciplinas da area de metodos 

quantitativos nos cursos de Ciencias Contabeis do interior da Paraiba atingem seu 

objetivo de fornecer conhecimentos basicos na area para os discentes e futuros 

contadores? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

• Analisar se as disciplinas da area de metodos quantitativos nos cursos de 

Ciencias Contabeis do interior da Paraiba atingem seu objetivo de fornecer 

conhecimentos basicos na area para os discentes e futuros contadores. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

• Identificar as disciplinas da area de metodos quantitativos no PPC dos cursos 

analisados. 

• Verificar aderencia dos conteudos abordados pelas disciplinas objeto da 

investigacao as Diretrizes Curriculares para o curso de Ciencias Contabeis e ao 

curricuio do contador global - TD 21 (ISAR). 

• Relacionar bibliografias utilizadas nas disciplinas da area de metodos 

quantitativos. 
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• Mensurar o grau de absorcao do conhecimento dos discentes concludentes das 

IES pesquisadas acerca dos conteudos das disciplinas da area de metodos 

quantitativos. 

1.3 Justificativa 

Nos dias de hoje, com a dinamicidade no mundo dos negocios, e exigido do contador um 

perfil multidisciplinar, seja como empresario contabil ou como pesquisador tornando-o capaz 

de liderar equipes de diversas areas do conhecimento com o objetivo de captar "insumos 

necessarios aos controles tecnicos, a geracao e disseminacao de informacoes contabeis, 

com reconhecido nivel de precisao", conforme competencia citada nas Diretrizes 

Curriculares para os Cursos de Graduacao em Ciencias Contabeis. 

Para tanto, faz-se necessario despertar no academico e nos docentes a importancia das 

disciplinas que integram a estrutura curricular, bem como a ligacao que elas tern (devem ter) 

entre si, que se interagem na construcao do conhecimento contabil, tendo em vista que esta 

estrutura, conforme Peleias (2006), e o elemento norteador para o processo de ensino e 

aprendizagem e contempla as necessidades basicas para a formacao profissional do 

graduando. 

Ainda segundo este mesmo autor, a organizacao desta estrutura curricular e influenciada 

por elementos extemos como avancos tecnologicos, conjunturas economicas, alem de 

concepcoes que norteiam o ambito escolar e pesquisas na area que apontam fraquezas, 

incluindo como variavel ate mesmo os curricuios anteriores. 

Dessa forma, tornam-se necessarias discussoes sobre o ensino das disciplinas da area de 

metodos quantitativos, nos cursos de Ciencias Contabeis, por todos os envolvidos no 

processo didatico-pedagogico, inclusive o discente, bem como de sua utilizacao para a 

interpretagao de fatos e informacoes, ja que no ensino superior sao requeridas do estudante 

aplicacoes matematicas que ate entao nao tinham sido exigidas. Cabe ressaltar que tais 

aplicacoes vao alem da memorizagao de um conjunto de regras e formulas para um fim 

especifico, motivo pelo qual pode causar altos indices de reprovacao nas disciplinas da area 

de metodos quantitativos no ensino superior de Contabilidade. 

No entanto, esta estrutura curricular de natureza multidisciplinar devera funcionar de forma 

interligada, ou seja, interdisciplinar, pois do contrario, conforme Morin (2002) citado por 
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Padoan e Clemente (2006), seria como um quebra-cabeca desmontado, sendo necessario 

conhecer, alem das diferentes partes de que se constitui, o relacionamento entre elas. 

A universidade, apos a extincao do curso tecnico, e a unica formadora dos profissionais em 

contabilidade e partindo do pressuposto de que mudancas necessarias no ensino superior 

podem ocorrer influenciadas por pesquisas na area de ensino, temos uma realidade que 

deixa a desejar tendo em vista que pesquisas nesta area sao poucas, conforme aponta 

Marion e Marion (2005) citado por Cardozo (2007), ao comentarem que o Departamento de 

Contabilidade da FEA/USP, um dos que mais pesquisa no Brasil tern apenas 2,9% de suas 

pesquisas na area de ensino de contabilidade. 

Adicionalmente, de acordo com Cardoso (2007), se referindo a escassez de pesquisas na 

area de ensino em contabilidade, ressalta que menos ainda sao aquelas que procuram ver 

nas disciplinas da area de metodos quantitativos como um fator de real importancia para a 

melhoria do ensino de Ciencias Contabeis. 

Diante do exposto, e tentando contribuir para melhoria do ensino de Ciencias Contabeis na 

Paraiba, justifica-se a realizacao desta pesquisa. 

1.4 Metodologia da pesquisa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Tipologia da Pesquisa 

A presente investigacao trata de um estudo de carater descritivo, pois segundo Beuren et al 

(2006), observa, registra, analisa, classifica e interpreta os fatos, sem a interferencia do 

pesquisador. Ainda segundo Gil (1996) citado por Cardoso (2005) tern como o objetivo 

primordial a descricao das caracteristicas de determinada populagao bem como a utilizacao 

de tecnicas como coleta de dados por meio de questionarios. 

Considerou-se, ainda, este estudo como Exploratorio ao passo que, conforme Andrade 

citado por Beuren et al (2006) proporciona maiores informacoes sobre o assunto que se vai 

investigar, uma vez que poucas pesquisas no ambiente academico se propoem a investigar 

o ensino das disciplinas relacionadas a Metodos Quantitativos nos cursos de Ciencias 

Contabeis, necessitando, dessa forma, maiores esclarecimentos. 

Procedeu-se com a tecnica indireta de pesquisa que, segundo Lakatos e Marconi (2001) e 

Lopes et al (2006) citados por Mulatinho (2007), encontra-se respaldada pela coleta de 

dados atraves da pesquisa bibliografica, materializada em consultas a artigos cientificos, 
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dissertagoes, anais de congressos e livros que abordam aspectos pedagogicos e didaticos, 

tanto do curso de Ciencias Contabeis quanta da Matematica (aqui tratada como disciplinas 

da area de Metodos Quantitativos) como tambem de metodologias de ensino. A Pesquisa 

Bibliografica, de acordo com Marconi (2001) mencionado por Lopes (2006) tern o objetivo de 

colocar o pesquisador a par de tudo o que foi escrito sobre determinado assunto. 

Utilizou-se, tambem, de levantamento ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA survey que, segundo Lakatos e Marconi (2001) e 

Lopes et al (2006) citados por Mulatinho (2007), consiste em uma tecnica de pesquisa direta 

que, conforme Gil (1999) citado por Beuren et al (2006), consiste em interrogar de forma 

direta, solicitando informacoes a um grupo de pessoas acerca do problema estudado para, 

posteriormente, analisa-lo quantitativamente e obter conclusoes. Como instrumento de 

coleta de dados para este levantamento empregou-se o questionario. 

O problema de pesquisa foi abordado qualitativamente, ao passo que, destacou-se 

caracteristicas nao observadas como menciona Beuren et al (2006) e quantitativamente no 

momenta em que passou-se a empregar instrumentos estatisticos, com "a intencao de 

garantir a precisao dos resultados, evitar distorcoes de analise de interpretagoes". 

(BEUREN, 2006) 

Beuren (2006) menciona que a abordagem quantitativa e comumente utilizada nas 

pesquisas descritivas e em estudos de levantamento ou survey, como forma de entender, 

por meio de uma amostra, o comportamento de uma populagao 

Em suma, a metodologia da pesquisa em tela pode ser estruturada da forma defendida por 

Beuren et al (2006), agrupando em tres categorias: 

a. Quanta aos objetivos, se enquadra como descritiva e exploratoria; 

b. Quanta aos procedimentos, como bibliografica, documental e de levantamento (survey); 

c. Quanta a abordagem do problema, em qualitativa e quantitativa. 
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1.4.2 Procedimentos Metodologicos 

A presente pesquisa, para atingir os objetivos propostos, percorreu o caminho tragado pelos 

procedimentos metodologicos que, conforme Lima (2007) e o desenho da pesquisa, em que 

e descrito todos os passos necessarios para se responder o problema de pesquisa. 

Esta pesquisa teve como base, aspectos ligados ao ensino das disciplinas da area de 

metodos quantitativos nos cursos de Ciencias Contabeis de tres IES em funcionamento no 

interior do estado Paraiba. 

No Brasil, no ano de 2008, de acordo com o INEP1, existem 1.072 cursos de Ciencias 

Contabeis, sendo que, destes, 197 estao localizados na Regiao Nordeste e 13 mais 

especificamente, estao na Paraiba. 

IES do Brasil IES do Nordeste 

FIGURA 1 - Extracao da Amostra 
Fonte: Dados da Pesquisa (2008) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Dis po nive l do s ite : http:/ / w w w .e ducacaosupe rior.ine p.gov.br/ funcionaI/ lis ta_cursos .asp 

Ace s s o e m : 2 9  out. 2 0 0 8 . 
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Optou-se por analisar as IES que ofertam o curso de Ciencias Contabeis localizadas no 

interior da Paraiba, pelo criterio de acessibilidade do pesquisador, e que estivessem 

formando bachareis em Ciencias Contabeis para o segundo semestre letivo do ano de 2008. 

Tal criterio fez reduzir a populagao estudada de 13 para 3 instituigoes, duas publicas (uma 

federal e uma estadual) e uma privada, representadas respectivamente pela Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG, Universidade Estadual da Paraiba - UEPB e 

Faculdade de Campina Grande - FAC-CG - Uniao de Ensino Superior de Campina Grande 

- UNESC. 

Dessa forma, a regiao Nordeste concentra cerca de 18% das IES do Brasil, o estado da 

Paraiba por sua vez detem da regiao Nordeste 7% das IES, e ainda em relagao a Paraiba a 

amostra representa 23% das IES, como pode ser visualizado na Figura 1. 

Uma vez definida a populagao da pesquisa, procedeu-se a coleta dos dados necessarios a 

realizagao do presente estudo. 

Para atingir os tres primeiros objetivos especificos - Identificar as disciplinas da area de 

metodos quantitativos no PPC dos cursos analisados; Verificar aderencia dos 

conteudos abordados pelas disciplinas objeto da investigagao as Diretrizes 

Curriculares para o curso de Ciencias Contabeis e ao curricuio do contador global -

TD 21 (ISAR); e Relacionar bibliografias utilizadas nas disciplinas da area de metodos 

quantitativos - ainda pela tecnica indireta, realizou-se pesquisa documental, na qual se 

analisou as estruturas curriculares dos cursos de Ciencias Contabeis da tres IES 

pesquisadas, as ementas das disciplinas relacionadas a area de metodos quantitativos 

existentes nas mesmas e confrontando com as Diretrizes Curriculares e o TD 21. 

Ja para que fosse atingido o quarto objetivo proposto - Mensurar o grau de absorgao do 

conhecimento dos discentes concludentes das IES pesquisadas acerca dos 

conteudos das disciplinas da area de metodos quantitativos - utilizou-se da pesquisa de 

levantamento. Para tanto, partiu-se para uma investigagao junto aos concludentes das 

instituigoes pesquisadas, atraves do auxilio de um instrumento de coleta de dados, em 

forma de questionario aplicadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco, cujo conteudo procurou investigar o conhecimento 

dos respondentes sobre alguns assuntos abordados nas disciplinas da area de metodos 

quantitativos. 

Nas IES objetos da investigagao, conforme informagoes prestadas pela coordenagao dos 

cursos, cerca de 111 discentes estarao concluindo o curso no segundo semestre letivo do 

ano de 2008, distribuidos conforme tabela 1 . 
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TABELA1 

Populagao e Amostra 

IES POPULAQAO AMOSTRA % 

FEDERAL 43 35 81% 

ESTADUAL 54 35 65% 

PRIVADA 14 4 29% 

TOTAL 111 74 67% 

Fortte: Dados da Pesquisa (2008) 

Dos discentes concludentes nas IES pesquisadas obteve-se um retorno de 74 questionarios 

e que passam a constituir a amostra desta pesquisa que corresponde a 67% da populagao. 

Assim, por se tratar de uma populagao finita (111 elementos), em que se sobressai a 

caracteristica de homogeneidade de seus dados, e sendo o processo amostral baseado por 

conveniencia, conclui-se que o tamanho da amostra obtida foi suficiente. 

O instrumento de coleta de dados adotado foi estruturado em quatro segoes, sendo a 

primeira destinada a verificar o perfil do respondente; a segunda procurou identificar a 

opiniao do mesmo sobre seu grau de conhecimento em metodos quantitativos; a terceira 

destinou-se a avaliar o grau de conhecimento dos respondentes sobre alguns assuntos 

abordados nas disciplinas da area de metodos quantitativos: Matematica Basica, 

Matematica Financeira, Estatistica e Metodos Quantitativos, atraves de perguntas diretas e 

objetivas, com quatro alternativas de resposta, nas quais apenas uma e a correta, 

oferecendo, ainda, uma altemativa na qual o respondente poderia afirmar que nao esta 

seguro sobre a resposta correta. 

O questionario utilizado possui 10 questoes, cujo grau de dificuldade variou de facil a dificil. 

Por fim, na ultima segao, atraves de um quadro com cinco afirmativas, procurou-se oferecer 

ao respondente a oportunidade de justificar seu desempenho em cada questao. As 

afirmativas constantes no quadro foram: Nunca foi ensinado; Nunca foi ensinado, mas 

estudou por iniciativa propria; Foi ensinado de forma inadequada e superficial; Foi ensinado 

ha muito tempo e j a nao se lembra; Foi ensinado com profundidade adequada e suficiente. 

Posteriormente, tabulou-se os dados coletados, com a utilizagao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA software SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences), versao 8.0, e o Microsoft Office Excel 2007 para 

apresentagao da distribuigao de frequencia, cruzamento dos dados, tecnicas de estatistica 

descritiva e outros. 
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1.5 Estrutura do trabalho 

A presente pesquisa esta estruturada em 4 capitulos. O primeiro capitulo apresenta os 

aspectos introdutorios, abordando, o problema de pesquisa que orientam a investigagao, , 

os objetivos a serem alcangados, as justificativas para a sua realizagao, bem como a 

metodologia empregada. 

O capitulo 2 traz o embasamento teorico, aborda pontos-chave como o Surgimento e 

Evolugao da Contabilidade; o reconhecimento da Contabilidade como Ciencia; O Papel da 

Contabilidade nos dias atuais; A Formagao do Profissional de Contabilidade; As disciplinas 

da area de metodos quantitativos; O ensino das disciplinas da area de metodos 

quantitativos. 

No capitulo 3 e realizado a analise dos dados e finalmente no capitulo 4 apresenta as 

consideragoes finais e as recomendagoes para futuras pesquisas. 



2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 Surgimento e Evolucao da Contabilidade 

O entendimento predominante sobre a origem da Contabilidade, como por exemplo 

Hendriksen e Van Breda (1999), Sa (2002) e Oliveira(2003), e que a mesma nasceu com a 

necessidade de se registrar as propriedades do homem primitivo, que, se utilizando de 

tecnicas rudimentares como objetos afiados, faziam seus registros, com o intuito de 

quantificar o seu patrimonio. Como e inerente ao homem viver em sociedade, o homem 

primitivo ao iniciar uma convivencia com os seus semelhantes que viviam em iguais 

situacoes, fez surgir relacoes de troca, em que se oferecia o que detinha em excesso por o 

que I he fosse escasso. 

Hendriksen e Van Breda (1999) explicam como a invengao da vela triangular para a 

navegagao, conhecida como vela latina, impactou a contabilidade, comentando que, com 

isso, o comercio extrapolou fronteiras, ganhando novos espagos, deixando a negociagao de 

carater familiar e de sobrevivencia para ser negociagao com carater lucrative que, com o 

surgimento da moeda como meio de troca deu mais um grande passo a caminho da 

expansao. Esta expansao comercial gerou o acumulo de riqueza, que consequentemente, 

requeria controles do patrimonio mais apurados e ainda, segundo esses autores, levou o 

comercio individual ao surgimento das sociedades, como forma de diminuigao dos riscos 

inerentes as navegacoes de longo curso, e o seu "reconhecimento como entidade separada 

e distinta das pessoas de seus proprietaries". 

Oliveira (2003) diz que foi entre os sumerios e os babilonios onde, possivelmente, "se 

desenvolveu a primeira manifestagao da tecnica de escrituracao contabil de que se tern 

conhecimento", esses registros eram feitos em pegas de argila. Os egipcios por sua vez 

aperfeigoaram a escrita com a utilizacao do papiro e do calamo, que possibilitou seu 

agrupamento em folhas e livros. Sa (2002) fala que "foi a escrita contabil que deu origem a 

escrita comum", e que as diversas pinturas rupestres encontradas, nada mais sao, do que 

registros contabeis primitivos, onde o desenho representava a qualidade, ou seja, a especie 

do bem, e os riscos que quase sempre acompanhava representava a quantidade existente. 

Outro ponto argumentado por Oliveira (2003), e que a evolucao da Matematica, e das 

estruturas administrativas, influenciaram diretamente na qualidade dos registros contabeis. 

Como exemplo desta influencia pode ser citada a obra intituladazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA La suma de Arithmetica, 

Geometria, Proportioni et Proportionalita, publicada em 1494, que no seu capitulo De 

Computis et scripturis, escrita pelo frei franciscano Luca Pacioli, que dentre outras 

profissoes fora matematico e teologo, contemporaneo de Leonardo da Vinci, descreveu o 
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metodo de registro contabil das partidas dobradas, que ligava cada debito a um credito de 

igual valor, cuja teoria corresponde a teoria dos numeros positivos e negativos. Cabe 

ressaltar, que embora tenha publicado o metodo das partidas dobradas, Pacioli nao foi o seu 

criador, esse metodo ja era utilizado na Italia desde o seculo XIV. 

Assim, mesmo de forma embrionaria e ainda rudimentar, pode-se perceber a inter-relagao 

existente entre metodos quantitativos e a contabilidade, quando a evolucao do primeiro 

influencia a qualidade da segunda. 

Do exposto, ve-se que a evolucao da contabilidade ocorre paralelamente a evolucao 

humana, e uma serie de fatores, seja ele cultural, economico, social ou tecnologico afetam 

diretamente sua pratica e seu desenvolvimento enquanto ciencia. Sa (1997) lembra que a 

Contabilidade nasceu com a civilizacao e jamais deixara de existir em decorrencia dela; 

talvez, por isso, quase sempre seus progressos coincidiram com aqueles que caracterizam 

os da evolucao do homem. 

2.2 A Contabilidade como Ciencia 

O caminho da contabilidade rumo ao seu reconhecimento como ciencia, de acordo com Sa 

(2002), se deu devido a preocupacao de criar uma teoria e uma doutrina que pudesse 

explicar e interpretar os fatos contabeis, tal preocupacao deve-se ao periodo positivista 

liderado por Auguste Comte, durante o seculo XIX, onde se procurava envolver tudo pelo 

metodo cientifico. Conforme este mesmo autor a contabilidade fora impulsionada a tornar-se 

ciencia devido a sua grande proximidade com a matematica. 

No entanto, para que tal reconhecimento fosse concedido era necessario disciplina-la e 

caracteriza-la como um conhecimento racional, sistematico, exato, verificavel e falivel, 

tendo, para tanto, um objeto de estudo determinado. (SA, 2002) 

Sa (2002) apresenta um quadro comparativo entre os requisitos logicos necessarios para a 

classificacao de um conhecimento como ciencia, conforme e exigido pela Epistemologia e 

os cumprimentos destes por parte da contabilidade, como e reproduzido no quadro 1. 



26 

QUADRO 1 

Requisitos para a classificacao de um conhecimento como Ciencia 

REQUISITOS LOGICOS NECESSARIOS A 
UMA CIENCIA 

REQUISITOS CUMPRIDOS PELA 
CONTABILIDADE 

Possuir um OBJETO ou materia especifica de 
estudos. 

0 PATRIMONIO das aziendas ou celulas sociais 
e o objeto de estudo especifico. 

Analisar o objeto sob um ASPECTO PECULIAR. A EFICACIA ou satisfacao das necessidades 
plenas das celulas sociais e o aspecto sob o qual 
a riqueza e observada. 

Levantar hip6teses validas. Hipdteses sobre POTENCIALIDADES do 
patrimdnio, como as conting§ncias, por exemplo, 
sao frequentes. 

Estudar os fenomenos com rigor ANALlTICO. ANALISE DE LIQUIDEZ, ANALISE DE 
CUSTOS, ANALISE DO RETORNO DE 
INVESTIMENTO, etc. 

Possuir METODOS basicos de estudo do objeto. Os metodos FENOMENOLOGICO e INDUTIVO 
AXIOMATICO sao os basicos. 

Enunciar VERDADES de valor universal. Exemplo: quanta maior a velocidade do capital 
circulante, tanto menor a necessidade de capital 
prbprio. 

Permitir PREVISOES. ORCAMENTOS financeiros, de custos, de lucros 
etc. sao usuais. 

Acolher CORRENTES DOUTRINARIAS. CONTISMO, PERSONALISMO, COTROLISMO, 
REDITUALISMO, PATRIMONIALISMO, 
AZIENDALISMO, NEOPATRIMONIALISMO. 

Possuir TEORIAS prdprias. Teoria das Aziendas, Teoria do Redito, Teoria do 
Valor, Teoria do Equilibrio Patrimonial, Teoria 
das Funcoes Sistematicas, etc., sao algumas 
das muitas existentes. 

Basear-se em conhecimentos de natureza 
TRADICIONAL conquistados. 

MILENAR e a acumulacao do conhecimento 
contabil. 

Prestar utilidade. Aplica-se aos MODELOS DE 
COMPORTAMENTO DA RIQUESA PARA 
GESTAO empresarial e institucional a orientac§o 
de investimentos; ao controle orcamentario e 
fiscal, a producSo de meios de julgamento etc. 

Fonte: Sa (2002, p. 39) 

Com base no Quadro 1, percebe-se que a contabilidade preenche todos os requisitos, 

comprovando o seu reconhecimento como ciencia conferido pela Academia de Ciencias da 

Franca nas primeiras decadas do seculo XIX, como ainda hoje reconhecem como validas. 

Confirmando as caracteristicas explicitadas no quadro comparativo, Oliveira (2003) diz: 
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Como a Ci§ncia, a Contabilidade apresenta as seguintes caracteristicas: 
tern objeto de estudo proprio; utiliza-se de metodos racionais; estabelece 
relagoes entre os elementos patrimoniais, validas em todos os espacos e 
tempos; apresenta-se em constante evolucao; possui leis, normas e 
principios; evidencia seus conteudos buscando generalizacSes; tern carater 
preditivo; esta relacionada aos demais ramos do conhecimento cientifico; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
esta amparada pela construct I6gica do pensamento e fundamenta as 
ideias que ensejam os conteudos das doutrinas. (OLIVEIRA, 2003, p. 52) 

Corroborando com Oliveira, Sa (2002), traz algumas caracteristicas que a contabilidade tern 

que sao semelhantes as outras ciencias: 

Como as outras ciencias, a contabilidade; 
a. Possui fontes de informacao organizadas sistematicamente; 
b. Pode enunciar verdades sobre fatos verificaveis; 
c. Tern condicoes de descobrir novos fatos e de estabelecer modelos de 
situagoes ainda nao constataveis; 
d. Por meio de sua doutrina e da experimentagao, pode enunciar leis 
cientificas, validas universalmente; 
e. Contribui para a evolugSo da humanidade por meio de seus postulados 
de eficacia no uso da riqueza, militando em favor do bem-estar material das 
celulas sociais, de seus componentes e de toda a sociedade.(SA, 2002, p. 
40) 

Contudo, a classificagao da contabilidade como ciencia, levou a uma diversidade quanto a 

sua classificagao em qual tipo de ciencia, ja que, segundo Sa (2002), "a classificagao das 

ciencias ajuda quando se busca o melhor metodo de se tratar as mesmas, assim como de 

estudar as correlagoes mais fortes entre os campos de especulagao ou pesquisa". 

Ainda conforme Sa (2002), devido a sua origem entrelagada a matematica, bem como sua 

proximidade com a mesma, a contabilidade fora considerada como uma ciencia exata. No 

entanto, a contabilidade se utiliza sim, de metodos matematicos, mas para o estudo da agao 

dos homens sobre o patrimonio das entidades, que por sua vez sao agregados compostos 

de bens e pessoas voltados a objetivos comuns, e como uma das caracteristicas das 

ciencias sociais e, conforme Oliveira (2003), terem como objeto o homem como ser 

inteligente, livre e social, por si so, ou por meio de atos praticados na sua vida social e 

moral, a contabilidade deve ser considerada como uma ciencia social, reconhecimento este 

ocorrido em 1834 pela Academia de Ciencias da Franga. 

Sendo uma ciencia social, configura-se, por consequencia, como uma ciencia factual, por 

estar ligada a observagao e experimentagao, dependendo dos fatos a que se 

referem.(OLIVEIRA, 2003). 

Do exposto, percebe-se que nao e pelo fato de mexer com numeros e ate mesmo de ter sua 

origem atrelada a matematica que a contabilidade e uma ciencia exata, a contabilidade 
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utiliza sim de instrumentos quantitativos, mas com o objetivo de estudar o patrimonio e suas 

variacoes. 

2.3 O Papel da Contabilidade nos dias atuais 

Conforme exposto nos topicos anteriores, percebe-se a contabilidade desenvolve-se em 

resposta as inovacoes tecnologicas, a competitividade no meio empresarial e a necessidade 

de informacoes uteis, tempestivas e relevantes para a tomada de decisao. 

Conforme explicam Monteiro, Candido e Santos (1999, p.31), 

A contabilidade caracteriza-se, entre outros aspectos, por registrar as 
transacSes das entidades, constituindo dessa forma um significativo banco 
de dados. Nao basta, porem, possui-Io, e necessario que seu conteudo seja 
organizado, interpretado e avaliado, para que gere informacSes e 
represente um instrumento gerencial adequado ao processo decisorio. 
(MONTEIRO; CANDIDO; SANTOS, 1999, p. 31) 

Nessa perspectiva, o contador e detentor de dados das empresas e cabe a ele a 

organizacao destes dados para gerar informacoes e principalmente analisa-los gerando os 

relatorios contabeis que e o meio de comunicacao da contabilidade com os seus usuarios, 

seja ele interno ou externo. 

Conforme Horgreen (1997), o sistema contabil e o principal e o mais confiavel sistema de 

informacoes quantitativas, ele vai alem quando menciona a interligagao das tarefas do 

contador com o planejamento, o controle e a tomada de decisao. 

A moderna Contabilidade deve ser estruturada visando ser um instrumento de informacao, 

decisao e controle, fornecendo informagoes capazes de atender plenamente os objetivos 

dos usuarios. (FIGUEIREDO; MOURA, 2001) 

Nesse sentido, percebe-se que a contabilidade nos dias atuais, volta-se tambem a 

Contabilidade Gerencial, na qual sua principal fungao e a de auxiliar aos gestores. 

Consequentemente, a Contabilidade voltada ao Fisco torna-se coadjuvante. 

Entretanto, na pratica, conforme comenta Ferreira (1994), o que se percebe e que todas as 

mudangas no ambiente foram vistas pela contabilidade de forma "miope e enviesada, 

levando a uma sub-utilizagao dos informes contabeis" ao considerar a contabilidade como "a 

arte de fechar balangos" de "pagar pouco imposto". 
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Como fruto desta visao comentada por Ferreira (1994), onde restringe o contador ao 

fechamento de balango, limita a sua capacidade e tambem a fungao da contabilidade que 

vai alem de apurar imposto, pois e capaz de interpretar os fatos e auxiliar os gestores na 

tomada de decisao. 

Ferreira (1994) expoe que, desde o inicio, a contabilidade visava atender o dono do 

patrimonio (usuario interno), o que era de se esperar que os relatorios contabeis 

atendessem, primeiramente, as necessidades destes, porem, nos dias de hoje, ainda e 

comum observar o contrario, pois vem atendendo prioritariamente o governo que ao 

perceber que a contabilidade detinha informagoes uteis para que pudesse efetuar a 

tributagao passou a interferir na forma de reconhecer e mensurar os resultados da empresa 

"estabelecendo as regras a serem seguidas" levando os contadores a assumirem-nas como 

se fossem regras contabeis. 

Como consequencia, para que o gestor possa tomar decisoes com base nas informagoes 

contabeis, precisa utilizar-se da Contabilidade Gerencial e da Contabilidade Financeira, 

tendo em vista que a contabilidade normatizada pela legislagao fiscal acarreta em 

resultados, as vezes, diferentes da realidade da empresa e alheio as necessidades dos 

gestores, onde, conforme Ferreira (1994), a primeira atende ao usuario interno "sem a 

preocupagao de atender ao governo" 

Considerando ainda, as diferengas de reconhecimento, mensuragao e evidenciagao para 

alguns fatos contabeis como, por exemplo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leasing, avaliagao de estoques, goodwill, entre 

outros, citado por Niyama (2007) acarreta em diferengas se comparadas a nivel 

internacional, pois se distinguem da pratica nacional. Sendo assim, uma empresa tera um 

resultado diferente se contabilizadas pelas normas de outros paises. 

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sao Paulo (1990) citado por Miguel 

(1996) comenta que: 

... os contadores tradicionais nao apresentam grandes utilidade... pois se 
limitam , quando muito, aos aspectos legais e fiscais, esquecendo os 
aspectos mais importantes como os gerenciais, de produtividade, eficiencia 
e se esquecendo que o melhor profissional, para a empresa, e aquele que 
consegue prever alguma coisa para o future Muitos contadores tern estado 
por demais afastados da visao gerencial que contempla basicamente o 
futuro, para viver somente no passado. (CRC-SP citado por MIGUEL, 1996, 
p. 28) 

Desse modo, percebe-se a preocupagao do Conselho de Profissionais da Contabilidade que 

encontram-se ligados demasiadamente aos aspectos legais, comprometendo o aspecto 

gerencial da contabilidade, em que poderia informar aos gestores sobre comportamentos da 
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empresa, fazendo projecoes para o future-, restringindo-se por consequencia aos aspectos 

historicos. 

Para que a contabilidade atinja o seu proposito, ludicibus (2000) diz que: 

E preciso entender que a Contabilidade e o Contador se utilizam 
rudimentarmente de racioctnios puramente aritmeticos quando poderiam 
ganhar maior operacionalidade se os colocassem e generalizassem em 
modelos. (lUDiCIBUS, 2000, p. 332) 

Ainda segundo ludicibus (1994), citado por Nossa (1999), o principal objetivo da 

contabilidade e o fornecimento de informagoes para os varios usuarios de maneira a 

propiciarem decisoes racionais, envolvendo, inclusive, informagoes preditivas e de 

tendencias. 

Como forma de tornar a contabilidade capaz de predizer, pode-se utilizar a Matematica, 

Estatistica e Informatica, ou seja, dos Metodos Quantitativos, denominados por ludicibus 

(1982) citado por Silva e Chacon (2005) como Contabilometria, em alusao ao termo 

Econometria usado na Economia. Este autor explica que nao basta aplicar os Metodos 

Quantitativos para a resolugao de problemas contabeis, pois assim sendo, um Matematico 

poderia faze-lo, e necessario analisar profundamente os resultados. 

Marion e Silva (1986) citado por Matsumoto, Pereira e Nascimento (2006) definem 

Contabilometria como sendo uma analise quantitativa de fenomenos contabeis reais 

baseados no desenvolvimento da teoria da observagao, relacionados atraves de metodos 

apropriados de inferencia. 

Uma das contribuigoes da utilizagao de metodos quantitativos na contabilidade, ou seja, da 

Contabilometria, e que a contabilidade passa a ganhar uma nova roupagem, nao mais 

sendo vista como um resumo estatico, voltado ao passado, e sim para que seus dados 

possam servir de base para uma projegao, predizendo, de certa forma, os fatos. 

2.4 Formacao do Profissional de Contabilidade 

Ate chegar ao que se conhece hoje como o curso de Bacharelado em Ciencias Contabeis, o 

ensino de Contabilidade passou por diversas mudangas, motivadas em virtude do fato de 

que, desde sua origem, a contabilidade evolui em paralelo a evolugao da sociedade e 

responde as mudangas sofridas por esta. 
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O desenvolvimento do comercio requeria o controle e o registro das riquezas, e no Brasil, o 

primeiro passo, de acordo com Miguel (1996), no sentido de instalagao de um curso contabil 

no Brasil, ocorreu em 1808 com a criacao da disciplina de Economia Politica, que, 

posteriormente, recebeu o nome de "Aula do Comercio" atraves do Decreto n°. 456 de 

06/07/1946. 

Miguel (1996) elenca ainda, como passos importantes para a criacao de um curso contabil 

no Brasil, a criacao da Academia Real mineira (1810), criacao do Instituto Comercial do Rio 

de Janeiro (1856) que, conforme comenta Mulatinho (2007), ocorreu uma das primeiras 

manifestacoes na educacao contabil com a inclusao da disciplina de Escrituracao Mercantil 

cujo objetivo era preparar profissionais para atuar na administragao do comercio. 

Posteriormente, comenta o autor, foram aparecendo outras, todas de natureza tecnica, 

como e o caso da disciplina de Guarda-livros. 

Adicionalmente, tem-se a criacao da Escola Politecnica do Rio de Janeiro ja com a disciplina 

de Contabilidade no seu curricuio (1890) e a Academia de Comercio do Rio de Janeiro e a 

Escola Pratica do Comercio de Sao Paulo, que depois recebeu o nome de Escola de 

Comercio Alvares Penteado (1902). (MIGUEL, 1996) 

Conforme o entendimento de diversos autores, como por exemplo, Mulatinho (2007), 

somente no inlcio do seculo XX, surge a primeira escola de contabilidade do Brasil, com os 

cursos tecnicos de Guarda-livros, de Perito Contador e de Atuario. Ate entao, eram trazidos 

profissionais de fora do pais para realizarem as contabilizagoes das empresas comerciais. 

Atraves do Decreto n°. 20.158/31 citado por Mulatinho (2007), os curriculos dos cursos de 

Guarda Livros, Perito-Contador e Atuario eram formados como esta explicitado nos quadro 

2. 

QUADRO 2 

Curricuio dos Cursos Tecnicos voltados a formacao de contabilidade 

Primeiro Ano Segundo Ano Terceiro Ano 

Curso Tecnico de 
Guarda-Livros 

Nocoes Preliminares 
de Contabilidade; 

Matematica Comercial; 

Noc6es de Direito 
Comercial; 

Estenografia; 

Mecanografia. 

Contabilidade 
Mercantil; 

Matematica Comercial; 

Legislates Fiscais; 

Tecnica Comercial e 
processos de 
propaganda; 

Estenografia; 
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Mecanografia. 

Curso Tecnico de 
Perito-Contador 

Noc6es Preliminares 
de Contabilidade; 

Matematica Comercial; 

Nocoes de Direito 
Constitucional e Civil; 

Legislacao Fiscal; 

Estenografia; 

Mecanografia. 

Contabilidade 
Mercantil; 

Matematica Comercial; 

Nocoes de Direito 
Comercial Terrestre; 

Merceologia e 
Tecnologia 
Merceoldgica; 

Tecnica Comercial e 
Processos de 
Propaganda; 

Economia Politica e 
Financas. 

Contabilidade 
Industrial e Agricola; 

Contabilidade 
Bancaria; 

Historia do Comercio, 
Industria e Agricultura; 

Pratica do Processo 
Civil e Comercial; 

Seminario Econ&mico; 

Estatistica. 

Curso Tecnico de 
Atuario 

Noe6es Preliminares 
de Contabilidade; 

Matematica Comercial; 

Nocoes de Direito 
Constitucional e Civil; 

Estenografia; 

Mecanografia. 

Contabilidade 
Mercantil; 

Matematica Comercial; 

Nocoes de Direito 
Comercial Terrestre; 

Merceologia e 
Tecnologia 
Merceoldgica; 

Tecnica Comercial e 
Processos de 
Propaganda; 

Economia Politica e 
Financas. 

Contabilidade de 
Seguros; 

Calculo Atuarial; 

Legislacao de 
Seguros; 

Estatistica; 

Seminario Economico. 

Fonte: Adaptado de Mulatinho (2007, p. 56) 

O Decreto n°. 20.158/31 trazia o Curso Tecnico de Guarda-Livros como um curso de 2 anos, 

ja os Cursos Tecnicos de Perito-Contador e Atuario eram cursos com suas disciplinas 

divididas em tres anos, possuindo o 2° ano com disciplinas equivalentes (Vide quadro 2). 

Observa-se nestes cursos a presenca de disciplinas de natureza quantitativa nos seus 

currlculos, como Matematica e Estatistica. 

Estes cursos, conforme Mulatinho (2007), alem de tecnicistas, eram basicamente um curso 

secundarista, que "nao mais suportava as exigencias de uma formacao 

adequada/aprimorada, dada a situacao" tendo em vista o desenvolvimento economico do 

Brasil, e esta caracteristica so seria quebrada em um ambiente academico onde objetivasse 

melhorias continuas atraves de pesquisas no ambito contabil, como afirmou o professor 

Frederico Herman Junior (1943) citado por Silva e Moura (2002), ao dizer que era requerido 

do contador fungoes de alta responsabilidade que necessitariam de um alto grau de 

conhecimento que somente as universidades ofereciam condicoes para uma formacao de 

cunho cientifico. 

Em 1945, atraves do Decreto-lei n°. 7.988 de 22 de Setembro deste ano, fora criado o Curso 

Superior de Ciencias Contabeis e Atuariais e em 1951 atraves da Lei n°. 1.401 de 31 de 

julho foi desmembrado em dois cursos, o de Ciencias Contabeis e o de Ciencias Atuariais. 
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Porfim, o Decreto-lei n°. 8.191/45 estabeleceu apenas duas categorias de especializagao, o 

Tecnico em Contabilidade e o Bacharel em Ciencias Contabeis. 

O curso de Ciencias Contabeis e Atuariais era um curso de 4 anos cujo curricuio era 

estruturado da seguinte forma: 

QUADRO 3 

Curso Superior de Ciencias Contabeis e Atuariais conforme Decreto n° 7.988/45 

Primeira Serie Segunda Serie Terceira Serie Quarta Serie 

Analise 
Matematica; 

Estatistica Geral e 
aplicada; 

Contabilidade 
Geral; 

Ciencias da 
Administracao; 

Economia politica. 

Matematica Financeira; 

Ciencias das Financas; 

Estatistica Matematica e 
Demografica; 

OrganizacSo e 
Contabilidade Industrial e 
Agricola; 

lnstituig§o de Direito 
Publico. 

Matematica Atuarial; 

Organizacao e 
Contabilidade 
Bancaria; 

Financas das 
Empresas; 

Tecnica Comercial; 

Inst i tutes de Direito 
Civil e Comercial 

Organizac§o e 
Contabilidade de 
Seguros; 

Contabilidade Publica; 

Revisao e Pericia 
Contabil; 

Inst i tutes de Direito 
Social; 

Legislacao Tributaria e 
Fiscal; 

Pratica de Processo 
Civil e Comercial. 

Fonte: Mulatinho (2007, p. 57) 

Na decada de 60, o ensino e a profissao contabil no Brasil ganharam propulsao, conforme 

Miguel (1996), com "a Lei 4.320/64 (Orgamentaria); Lei 4.595/64 (Mercado de Capitals) e o 

Decreto-lei 200/67 (reforma administrativa), justificando tal influencia devido as alteragoes 

que estas normas juridicas provocaram nas areas economicas, social e financeira, 

aumentando a complexidade das operagoes desenvolvidas pelas empresas. 

Consequentemente, Peleias et al. (2006) lembram que com estas normas, criou-se uma 

preocupagao com a formagao de profissionais, o que levou "(...) as empresas a procurarem 

profissionais mais qualificados para desenvolver as atividades relacionadas a area contabil" 

(MIGUEL.1996) 

Silva e Moura (2002) destaca a fixagao das Diretrizes e Bases da Educagao Nacional, 

atraves da Lei n° 4.024/61 e a criagao do Conselho Federal de Educagao - CFE que 

estabeleceu o curricuio minimo para o curso de Ciencias Contabeis, dentre outros. 

Corroborando com Silva e Moura (2002), Miguel (1996), comenta que as influencias da 

decada de 60 para a contabilidade "culmina com o estabelecimento do primeiro curricuio 
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minimo para o curso de Ciencias Contabeis." que Mulatinho (2007) ve como grande 

vantagem, visto que tomou o curso mais flexfvel, mostrando este curricuio quer era 

estruturado em dois ciclos, o basico e o profissional, diferentemente daqueles orientados a 

luz do Decreto 7.988/45 e 1.401/51, que estabeleciam, alem de todas as disciplinas do 

curricuio, as series que estas seriam lecionadas. (Machado, 1982 citado por Mulatinho, 

2007). 

Este curricuio minimo era assim estruturado, de acordo com Mulatinho (2007): 

QUADRO 4 

Curricuio Minimo para o Curso de Ciencias Contabeis 

Ciclo Basico Ciclo Profissional 

Matematica; 

Estatistica; 

Direito; 

Economia. 

Contabilidade Geral; 

Contabilidade Gerencial; 

Contabilidade de Custos 

Auditoria e Analise de Balancos; 

Tecnica Comercial; 

Administracao; 

Direito Tributario. 

Fonte: Mulatinho (2007,p. 57) 

De acordo com Miguel (1996), como influencias da decada de 70 pode serem citadas a Lei 

n°. 5.692/71 que fixou as diretrizes e bases para o ensino contabil, as Resolucoes do Banco 

Central n°. 178 e 179/72 que tratou da regulamentagao do servigo de Auditoria, a Lei n°. 

6.404/76 (lei das Sociedades Anonimas) e a criagao da Comissao de Valores Mobiliarios -

CVM, que passa a substituir o Banco Central na emissao de parte da legislacao contabil e 

no controle do mercado de capitais no Brasil. 

Novas Modificagoes no curricuio so vieram a ocorrer em 1992, atraves da Resolugao n° 

03/92 - CFE, dividindo o curricuio minimo em tres categorias, a primeira tratava de 

conhecimentos de Formagao Geral de Natureza Humanistica e Social, a segunda de 

conhecimentos de Formagao Profissional e a terceira de Conhecimentos ou Atividades de 

Formagao Complementar. 

Nos Quadros 5, 6 e 7, tem-se as disciplinas dos curriculos minimos por categoria. 
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QUADRO 5 

Conhecimentos de Formagao Geral de Natureza Humanistica e Social 

Disciplinas Obrigatorias Disciplinas Obrigatorias e Eletivas 

Lingua Portuguesa; 

Nog6es de Direito; 

Nog6es de Ciencias Sociais; 

Etica Profissional. 

Nocoes de Psicologia; 

Filosofia da Ciencia; 

Cultura Brasileira. 

Fonte: Mulatinho (2007, p. 60) 

QUADRO 6 

Conhecimentos de Formagao Profissional 

Formacao Profissional 
Basica 

Formagao Profissional 
Especifica 

Conhecimentos Eletivos 

Administragao Geral; 

Economia; 

Direito Trabalhista; 

Direito Comercial; 

Direito Tributario; 

Direito Societario; 

Matematica; 

Estatistica. 

Contabilidade Geral; 

Teoria da Contabilidade; 

Analise das demonstragoes 
Financeiras; 

Auditoria; 

Pericia Contabil; 

Administragio Financeira e 
Orgamento Empresarial; 

Contabilidade Publica; 

Contabilidade e Analise de 
Custos. 

Contabilidade Gerencial; 

Sistemas de Contabilidade; 

Contabilidade Agricola e 
Pecuaria; 

Contabilidade de Seguros; 

Contabilidade de Cooperativas; 

Contabilidade Previdenciaria; 

Contabilidade Imobiliaria 

Fonte: Mulatinho (2007, p. 61) 

QUADRO 7 

Conhecimentos ou Atividade de Formagao Complementar 

Formacao Instrumental 

Jogos de Empresas; 

Laboratorio Contabil; 

Trabalho de Conclusao de Curso; 

Estagio Supervisionado; 

Fonte: Mulatinho (2007, p. 61) 

Posteriormente, as novas mudangas ocorreram por meio da Lei n° 9.394/96 - LDB que 

instituiu as Diretrizes e Bases da Educagao Nacional, do Edital n° 4 de 1997 do MEC, 
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apresentando as competencias e habilidades e definindo o perfil geral dos profissionais de 

contabilidade e estabeleceu 10 topicos listando diversas areas do conhecimento que 

representaria 50% da carga horaria, que Mulatinho (2007) sintetizou no quadro que segue. 

QUADRO 8 

Conteiido Minimo distribuidos em areas de conhecimento (Edital n° 4/97) 

Conteudos Areas de Conhecimento 

Administracio Teoria Geral da Administracao 

Economia Teoria da Firma (Monopolio, Oligop6lio, 
Concorrencia Perfeita, etc.); 

Cenarios Econdmicos e Economia Internacional; 

Economia de Empresas; 

Direito Legislacao Social e Trabalhista; 

Direito Tributario; 

Direito Comercial e Societario. 

Metodos Quantitativos Medidas de Tend§ncia Central e de Dispersao; 

Analise de RegressSo e Correlacao; 

Analise de Serie Temporal; 

Calculo Diferencial e Integral. 

Teoria da Contabilidade Histdria do Pensamento Contabil; 

Ativo e Passivo e sua Mensuragao; 

Receitas, Despesas, Perdas e suas 
mensuracoes; 

Principios Fundamentals da Contabilidade; 

Harmonizacao Internacional. 

Contabilidade Financeira Principios, Normas e procedimentos de 
Contabilidade Financeira; 

Elaborac3o, Evidenciacao das Demonstragoes 
Contabeis 

Contabilidade Tributaria Contabilidade de Tributes Federais, Estaduais e 
Municipals; 

Planejamento Tributario. 

Contabilidade Gerencial Metodos de Custeio; 

Sistemas de Acumulagao de Custos; 

Analise de Custos; 

Descentralizacao (Preco de Transferencia e 

Centra de Resultado) 

Conteudo de Auditoria Controles Internos; 



37 

Principios, Normas e Procedimentos em 
Auditoria; 

Papeis de Trabalho. 

Controladoria Sistemas de Informacoes; 

Processos de Planejamento, ExecucSo e 
Controle; 

Avaliag§o de Desempenho; 

Responsabilidade de Prestar Contas da Gestao 
perante a SociedadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Accountability) 

Fonte: Mulatinho (2007, p. 63 e 64) 

A Camara de Ensino Superior - CES e a Camara Nacional de Educagao - CNE tambem 

deram suas c o n t r i b u t e s atraves de seus Pareceres n° 146 em 2002, 67, 108 289 em 

2003 e 269 em 2004 e ainda atraves de suas Resolugoes n° 6 e 10 de 2004, que vige ate os 

dias atuais, divide o curricuio do curso de Ciencias Contabeis em tres blocos: Formacao 

Basica, Formagao Profissional e Conhecimentos Eletivos. Estes diplomas legais do 

CES/CNE tratavam sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais e as Competencias e 

Habilidades e Perfil Profissiografico, do bacharel em Ciencias Contabeis. 

Usando das palavras de Peleias et al (2006), citando Tcheou (2002), o curricuio e um 

conjunto de disciplinas, que organizadas em uma sequencia logica de conteudos, busca 

atender as necessidades e as expectativas da sociedade em relagao ao individuo a ser 

formado por ela. 

Analisando a evolucao pela qual passou a estrutura curricular do curso de Ciencias 

Contabeis, conforme Peleias et al (2006), percebe-se que suas mudangas ocorreram em 

respostas as mudangas na sociedade, sempre com a preocupagao de formar um 

profissional de conhecimentos multidisciplinares, de posicionamento critico, flexiveis as 

mudangas do ambiente alem de um embasamento tecnico cientifico, uma vez que as 

mudangas nas legislagoes continuam, tomando como exemplo a lei 11.638/07 que altera a 

lei das S/A. 

Nota-se, desde o curso tecnico, a presenga nas estruturas curriculares de disciplinas de teor 

matematico, onde estas se relacionavam a area de conhecimento como podemos citar a 

titulo de exemplo as disciplinas Matematica Comercial, Matematica Financeira, Matematica 

Atuarial e que desde a instituigao do primeiro curricuio minimo aparecem como conteudos 

obrigatorios e de formagao basica. 
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Com a extingao dos cursos tecnicos em contabilidade atraves da Resolucao CFC n°. 991/03, 

o unico meio de formacao de profissionais de contabilidade ficou sendo o ensino superior 

por meio das Instituigoes de Ensino Superior - IES que oferecem o curso de Bacharelado 

em Ciencias Contabeis. 

De acordo com as novas exigencias dos usuarios da contabilidade, o curso de Ciencias 

Contabeis passou por diversas mudangas, diversos orgaos atraves de reunioes discutiam o 

melhor curricuio para mudar o quadro vivido pela contabilidade, no qual crescia o numero de 

instituigoes de ensino de contabilidade. No entanto, no aspecto qualidade nao se podia dizer 

o mesmo, como menciona Zanao e Castro (2005). Ainda de acordo com esses autores, 

desde a oficializagao do Curso de Ciencias Contabeis "... notou-se um grande crescimento 

quantitative desses cursos. Porem, os aspectos qualitativos nao foram levados em conta." 

Esses encontros resultaram em contribuigoes significativas para o desenvolvimento da 

qualidade do ensino, onde se destacaram, conforme Zanao e Castro (2005), grandes nomes 

como Jose Carlos Marion, Sergio de ludicibus, Hilario Franco, Hamilton Luiz Favero, Nicolau 

Schwez, entre outros, apontando uma serie de problemas, relacionados ao ensino nos 

cursos de Ciencias Contabeis como o professor de contabilidade, metodologia de ensino 

inadequada, corpo discente, estrutura curricular e carga horaria. 

Do exposto, percebe-se que ao investigar problemas existentes no ensino, faz-se 

necessario buscar todos os aspectos inerentes a ele, bem como todos os envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Gomes de Meio (1986) citado por Miguel (1996), tambem apontou alguns problemas 

apresentados no ensino da contabilidade resumem-se em: 

• Despreparo do corpo docente; 

• Inadequagao do curricuio; 

• Enfase tecnicista no Ensino da Contabilidade; 

• Deficiencia no ensino introdutorio da contabilidade; 

• Inexistencia de integragao entre as instituigoes de ensino e os orgaos contabeis de 

classe. 

Dentre as instituigoes responsaveis por debates que envolvem a Contabilidade, destaca-se 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and 
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Reporting (ISAR), criado em 1982 para organizar e desenhar diretrizes para a qualificagao 

dos contadores profissionais que servisse como referenda internacional. Trata-se de um 

grupo de trabalho subordinado a Conferencia das Nacoes Unidas para o Comercio e 

Desenvolvimento (UNCTAD) que tern, entre outros objetivos, promover estudos e debates 

em Contabilidade, formacao profissional e divulgagao de informagoes. 

Este grupo elaborou importantissimos documentos que versam sobre a educagao contabil, o 

TD5, TD6 em 15 de Fevereiro de 1999 e TD21 em 29 de setembro de 2003 como forma de 

aperfeigoar o TD6, intitulados respectivamente de Directiva para la Elaboracion de un 

Programa Mundiai de Estudios de Contabilidad Y Otras Normas Y Requisitos de 

Cualificacion, Global Curriculum for the Professional Education of Professional Accountant, 

Revised Model Accounting Curriculum. 

0 TD5 tratava da elaboragao de um curricuio mundiai que servisse de referenda e a criagao 

de um sistema internacional de certificagao, cujos principals componentes seriam, conforme 

ISAR citado por Pereira, et al (2005, p. 2): 

a- conhecimentos e aptidoes gerais; 
b- programas de estudos detalhados para a formagao profissional (tecnica); 
c- exames profissionais; 
d- experiencia pratica; 
e- formag§o profissional continua; e 
f- um sistema de certificagao 

(Tradugao nossa) 

No tocante aos pontos acima elencados, Mulatinho (2007, p. 78-82) comenta item a item, 

que podem ser assim resumidos: 

1 - Conhecimentos e aptidoes gerais - dentre os conhecimentos basicos podem ser citados 

comportamento humano, compreensao de juizos criticos, politicos, economicos e sociais, 

das diferentes culturas e ainda enfatiza que conhecimentos teoricos nao sao suficientes, e 

necessario saber aplica-los na resolugao de problemas. As aptidoes podem ser: 

• Intelectuais - capacidade de analisar, investigar, refletir, resolver problemas, 

capacidade de adaptagao, etc; 

• Relacionamento interpessoal - capacidade de trabalhar em grupo, de liderar, 

organizar e delegar tarefas, motivar e formar pessoas, resolver conflitos humanos, 

etc; 

• Comunicagao - capacidade de apresentar, discutir e defender opnioes e absorver 

informagoes; 
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• Tecnologia da Informacao - capacidade de utilizagao da informatica como aliado. 

2 - Formagao profissional - macroeconomia, microeconomia, comportamento empresarial, 

transagoes nacionais e internacionais, metodos quantitativos e estatisticos empresariais, 

controles internos, gestao da contabilidade, tributagao, direito, finances e etica; 

3 - Exames Profissionais - avaliagao como pre-requisito ao titulo de Bacharel, administrado 

por orgao profissional, como forma de certificagao de que estariam preparados para atuar; 

4 - Experiencia Pratica - periodo, inferior a tres anos, que permita aos contadores 

demonstrar conhecimentos, aptidoes e valores profissionais; 

5 - Formagao Contfnua - manter e melhorar os conhecimentos tecnicos e amplitudes 

profissionais, compreender a evolugao economica e avaliar seu impacto, fazer frente as 

novas responsabilidades e expectativas, oferecer garantias a sociedade que tern 

capacidade de desenvolver os servigos que se compromete a oferecer; 

6 - Sistema de certificagao - harmonizagao mundiai dos requisitos de qualificagao 

profissional, permitindo a atuagao do profissional contabil no mundo cada vez mais 

globalizado. 

Ja no TD6, atualizado pelo TD21, tem-se um curricuio desenvolvido pelo ISAR, salientando 

nao ser de carater obrigatorio cabendo as universidades elaborarem um curricuio que esteja 

de acordo com as necessidades de cada pais. Neste documento de 59 paginas sao 

abordadas as disciplinas, agrupadas em 4 Blocos de Conhecimentos. 

No primeiro bloco, Conhecimentos das organizagoes e de negocios, sao abordados os 

modulos de Economia, de Metodos Quantitativos, de Negocios e Estrutura Organizacional, 

de Gestao Empresarial e Marketing e de Gestao e estrategia. 

No segundo, Tecnologia da Informagao, composto de um modulo apenas o de Tecnologia 

da Informagao (Tl). 

No terceiro, Contabilidade e conhecimentos afins (Nivel Basico), tem-se dos modulos de 

Contabilidade Basica, de Contabilidade Financeira, de Contabilidade Financeira avangada, 

de Contabilidade Gerencial - conceitos basicos, de Tributagao, de Sistemas de Informagoes 

Contabeis (SIC), de Legislagao Comercial, de Fundamentos de Auditoria, de Finangas e 

Gestao Financeira e de Integragao dos Conhecimentos. 
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No quarto e ultimo bloco, Contabilidade e conhecimentos afins (Nivel optativo Avangado), o 

ISAR/UNCTAD, relaciona dos modulos de Preparagao de Informes Financeiros e Contabeis 

de Nivel Avangado, de Contabilidade Gerencial Avangado, de Tributagao Avangada, de 

Direito Comercial Avangado, de Auditoria Avangado, de Finangas e Gestao Financeira 

Avangado e de Estagio em Contabilidade. 

Dentro desses modulos encontram-se diversas disciplinas, bem como uma serie de 

assuntos que devem ser abordados para que se cumpra a finalidade proposta, nos quais se 

percebe a presenga dos metodos quantitativos logo no primeiro bloco, como conhecimentos 

das organizagoes e dos negocios. 

No Brasil em 2002 por meio do parecer 146/2002 CES/CNE do Ministerio da Educagao -

MEC foi estabelecido alguns pontos norteadores da organizagao dos cursos de graduagao 

em Ciencias Contabeis, dando prioridade ao perfil, as competencias e as habilidades dos 

profissionais que se pretende formar. 

As competencias estabelecidas sao: 

I - utilizar adequadamente a terminologia e a lirtguagem das Ciencias 
Contabeis e Atuariais; 
II - demonstrar visao sistimica e interdisciplinar da atividade contabil; 
III - elaborar pareceres e relatdrios que contribuam para o desempenho 
eficiente e eficaz de seus usuarios, quaisquer que sejam os modelos 
organizacionais; 

IV - aplicar adequadamente a legislagao inerente as fungoes contabeis; 
V - desenvolver, com motivagao e atraves de permanente articulagao, a 
lideranga entre equipes multidisciplinares para a captagao de insumos 
neeessarios aos controles tecnicos, a gerag§o e disseminag§o de 
informagoes contabeis, com reconhecido nivel de precisao; 

VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo dominio das fungSes 
contabeis, incluindo as atividades atuariais e de quantificagSes de 
informagSes financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos 
agentes economicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo 
ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 
gerenciamento, aos controles e a prestagao de contas de sua gestao 
perante a sociedade, gerando tambem informagSes para a tomada de 
decisio, organ izag§o de atitudes e construgao de valores orientados para a 
cidadania; 

VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informagao contabil e de 
controle gerencial, revelando capacidade critico-analitica para avaliar as 
implicagoes organizacionais com a tecnologia da informagao; 
VIII - exercer com etica e proficiencia as atribuigoes e prerrogativas que Ihe 
sao prescritas atraves da legislagao especifica, revelando dominios 
adequados aos diferentes modelos organizacionais. (MEC, 2007) 



42 

O conteudo curricular exposto por este parecer, prioriza a harmonia das normas e padroes 

contabeis por meio de conteudos que envolvem o cenario economico e financeiro, tanto no 

ambito nacional como internacional. 

Como forma de analisar as competencias e habilidades especificas na area contabil, a 

Comissao de Especialistas de Ensino de Ciencias Contabeis (MEC, 1998) de acordo com 

Nossa (1998, p. 5 e 6) elaborou um "Roteiro de avaliagao de projetos para autorizacao de 

cursos de Ciencias Contabeis" apontando as competencias e as habilidades de um 

profissional contabil, quais sejam: 

• Competencias 

conhecimentos em teoria da contabilidade; principios fundamentals de 
contabilidade; contabilidade, inflacSo, juros e cambio; contabilidade geral e 
de custos; gestao estrategica de custos; orcamento; metodos 
quantitativos para analise de decisoes; tomada de decisao e analise de 
negocios em fusoes, cisoes, incorporagoes e aquisigoes; estruturas, 
sistemas e qualidade de controles internos; auditoria externa; analise de 
risco em investimentos; administragao de capital de giro; planejamento 
estrategico tributario; contabilidade internacional; contabilidade socio-
ambiental (sic) e de recursos humanos; sistema de informacSes e de 
suporte a decisao; rotinas de seguranga em sistemas de informacQes 
compartilhados; mudangas organizacionais e avaliagao de processo de 
negdcios, gestao de pessoal da area contabil/financeira, desenvolvimento 
etico e profissional (lideranga e tecnologia), analise de cenarios 
economico/financeiros nacionais e internacionais, analise de contas e de 
demonstragoes contabeis internas e externas, administragao financeira de 
curto e longo prazo.(grifo nosso) 

Habilidades 

proficiencia, no uso da linguagem contabil para o usuario interno e externo; 
nas relagoes interpessoais; em raciocinio Idgico e critico-analitico; em 
lideranga, motivagao e proatividade; em comunicagio escrita e verbal; em 
visao sistemica e holistica da atividade contabil; em lidar com modelos de 
gestao inovadores, flexiveis e adaptaveis em situagSes novas e adversas; 
na busca da congruencia entre objetivos pessoais e institucionais; no 
entendimento da essencia sobre a forma. 

Em sua pesquisa, Nossa(1999) concluiu que "o professor e um dos responsaveis direto na 

formagao de alunos com tais competencias e habilidades.". 

Atualmente, o curso de Ciencias Contabeis tern duragao minima de quatro, tendo uma 

estrutura curricular formada por disciplinas diversas que sao divididas em disciplinas de 

Formagao Basica, Profissional e Teorico-pratica, conforme Resolugao CNE/CES n° 10/2004. 

Na visao de Andrade (2002), tal curricuio e multidisciplinar cuja caracteristica e a 

fragmentagao e justaposigao de disciplinas diversas sem relagao aparente, mas que 

garantem o disposto no art. 5° da Resolugao CNE/CES 10, de 16 de Dezembro de 2004. 
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Percebe-se, mais uma vez a presenga dos metodos quantitativos, atribuidos pelo MEC 

como uma competencia de um profissional contabil. 

Art. 5° Os cursos de graduac3o em Ciencias Contabeis, bacharelado, 
deverao contemplar, em seus projetos pedagbgicos e em sua organizac§o 
curricular, conteudos que revelem conhecimento do cenario econdmico e 
financeira, nacional e internacional, de forma a proporcionar a 
harmonizacSo das normas e padrSes internacionais de contabilidade, em 
conformidade com a formagao exigida pela Organizacao Mundiai do 
Comercio e pelas peculiaridades das organizacoes governamentais, 
observado o perfil definido para o formando e que atendam aos seguintes 
campos interligados de formagao: 

I - conteiidos de Formagao Basica: estudos relacionados com outras areas 
do conhecimento, sobretudo Administragao, Economia, Direito, Metodos 
Quantitativos, Matematica e Estatistica; 
II - conteudos de Formagao Profissional: estudos especificos atinentes as 
Teorias da Contabilidade, incluindo as nogoes das atividades atuariais e de 
quantificagSes de informagSes flnanceiras, patrimoniais, governamentais e 
nao-governamentais, de auditorias, pericias, arbitragens e controladoria, 
com suas aplicagSes peculiares ao setor publico e privado; 

III - conteudos de Formagao Tedrico-Pratica: Estagio Curricular 
Supervisionado, Atividades Complementares, Estudos Independentes, 
Conteudos Optativos, Pratica em Laboratdrio de Informatica utilizando 
softwares atualizados para Contabilidade.(grifo nosso) 

Porem, com esta multidisciplinaridade de conteudos e da forma como estas disciplinas vem 

sendo lecionadas, percebe-se, por partes dos discentes, questionamentos sobre sua 

relevancia e o desinteresse no seu estudo, conforme pesquisa realizada por Nossa, 

Fonseca e Teixeira (2002). 

Para sanar tal problema, Veiga (2002) citado por Nossa, Fonseca e Teixeira (2002) reflete 

que seria necessario o projeto pedagogico do curso com funcionamento de forma organica 

com o objetivo de construir o perfil do profissional que se deseja formar. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Ciencias Contabeis, tambem 

mencionam tal interagao entre as disciplinas, quando propoe como elementos estruturais do 

Projeto Pedagogico, nos incisos IV e V, §1° do Art. 2° da Resolugao CNE/CES 10, de 16 de 

dezembro de 2004: 

Art. 2° As InstituigSes de Educagao Superior deverao estabelecer a 
organizagao curricular para cursos de Ciencias Contabeis por meio de 
Projeto Pedagdgico, com descrigao dos seguintes aspectos: 
[...]§ 1° O Projeto Pedagogico, al§m da clara concepgao do curso de 
graduagao em Ciencias Contabeis, com suas peculiaridades, seu curricuio 
pleno e operacionalizagao, abrangera, sem prejuizo de outros, os seguintes 
elementos estruturais:[...] 

IV - formas de realizagao da interdisciplinaridade; 
V - modos de integragao entre teoria e pratica;(MEC, 2007). 
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Nota-se que a interacao entre as disciplinas sao explicitadas nesta resolugao, ao mencionar 

que devera ser realizada a interdisciplinaridade alem de integrar a teoria com a pratica. 

O conceito de Interdisciplinaridade conforme Fazenda (2002) citado por Nossa, Fonseca e 

Teixeira (2002) e "a interacao existente entre duas ou mais disciplinas. Essa interacao pode 

ir da simples comunicagao de ideias a integragao mutua dos conceitos...". E ainda segundo 

Luck, citado por Passos (2004) definida como: 

Um processo que envolve a integracao e engajamento de educadores, num 
trabalho conjunto, de integracao das disciplinas do curricuio escolar, entre 
si, e com a realidade, de modo a superar a fragmentacao do ensino, 
objetivando a formagao integral dos alunos, a fim de que possam exercer 
criticamente a cidadania, mediante uma visao global de mundo a serem 
capazes de enfrentar os problemas complexos, amplos e globais da 
realidade atual. (LUCK citado por PASSO, 2004, p. 27) 

Segundo Gadotii citado por Cardoso (2005), a metodologia de ensino interdisciplinar so 

ocorre numa tendencia pedagogica construtivista. A ONU (2003), atraves do Curricuio do 

Contador Global e o MEC (2005), por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais, aponta o 

trabalho interdisciplinar como meio que melhor contribui para a construgao do conhecimento 

contabil. 

Enfim, a formagao de um profissional contabil apto a agir num mercado instavel e 

globalizado, com carater proativo, e nao mero reprodutor de metodos e tecnicas, e um 

desafio para todos os envolvidos, nesta formagao, seja orgaos de classe, governos, 

universidades. Todos estes envolvidos precisam unir forgas para oferecer ao profissional 

contabil, enquanto academico, capacitagao tecnica e instrumental e visao critica, alem de 

prepara-lo para responder as novas exigencias do mercado, pois, no contexto atual, e 

exigido do contador um aprendizado continuo, tendo em vista as mudangas constantes e as 

novas necessidades advindas destas. 

2.5 As Disciplinas da area de metodos quantitativos 

Classificada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Ciencias Contabeis 

como conteudos de Formagao Basica e presentes tambem nos documentos do 

ISAR/UNCTAD, as disciplinas de Metodos Quantitativos, bem como de Matematica e 

Estatistica, sao consideradas por pesquisadores da area como muito importantes no auxilio 

a contabilidade no momento em que se pretende gerar informagoes para a tomada de 

decisao, pois a elas sao atribuidas a capacidade de fazer provisoes. Sao apontados por 

Nossa (1999), por exemplo, como necessarias para o profissional contabil. 
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0 TD21 trata das disciplinas de metodos quantitativos, cujo objetivo seria o uso de tecnicas 

matematicas na utilizagao em resolugao de problemas e espera que, com o termino das 

disciplinas propostas, o academico saiba formular, resolver e interpretar resultados de 

problemas matematicos; entenda e aplique tecnicas estatisticas; identifique onde se pode 

aplicar ferramentas quantitativas e entenda as limitacoes dessas tecnicas. 

Os conteudos propostos no TD21 sao: 

1 - Operagoes Basicas de Aritmetica com aplicacoes na contabilidade; 

2 - Conceitos Basicos de Estatistica e medidas de incerteza; 

3 - Apresentagoes estatisticas, atraves de histogramas, graficos, etc; 

4 - 0 uso do computador para gerar apresentacoes estatisticas de dados; 

5 - Modelos matematicos de apoio a tomada de decisao; 

6 - Fundamentos de probabilidade; 

7 - D i s t r i bu tes de probabilidade; 

8 - Amostras e distribuigao amostral; 

9 - Estimacoes estatisticas; 

10 - Testes de Hipoteses 

11 - Correlagao, regressao, regressao multipla, numeros indices e series temporais; 

12 - Teoria da decisao estatistica; 

13 - Matrizes e programagao linear; 

Matsumoto, Pereira e Nascimento (2004) em sua pesquisa concluiu que, 

Com a utilizac3o dos Metodos Quantitativos e possivel projetar modelos de 
decisao eficazes que possam antecipar, prever ou estimar, de alguma 
forma, o que ira ocorrer no futuro, provocando assim, uma melhor uti!izac§o 
que se pode fazer dos dados contabeis, como instrumento informativo 
projetando para o futuro [...] alem da capacidade preditiva para a 
informagao contabil, possibilita tambem, oferecer informacoes com 
objetividade, interatividade e utilidade, atendendo perfeitamente as novas 
necessidades dos usuarios, que buscam rapidez e precisao nas 
informagoes oferecidas de forma que possam contribuir para o processo de 
gestao.( MATSUMOTO, PEREIRA E NASCIMENTO, 2004, p. 12) 
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Conforme Corrar et al (2004), uma decisao com base em todos os dados e informacoes 

disponfveis e alternativas possfveis, que utilizou ferramenta de metodos quantitativos 

apropriados devem ser considerada como boa decisao, mesmo que apresente resultados 

desfavoraveis ou nao desejaveis. Corroborando com este pensamento, Levy e Santo (2006) 

comentam que "O papel destinado a um modelo matematico seria o de cabal possibilidade 

de previsao de eventos/fenomenos, dada a certeza quanta a regularidade da natureza". 

A tarefa de previsao na contabilidade alcanga importancia em virtude, principalmente, da 

instabilidade existente no mundo dos negocios, cuja previsao do futuro pode ser arriscada. 

No entanto provisoes feitas intuitivamente ou por meio de pesquisas de mercado apenas 

servirao a curto prazo, ao passo que se forem feitas com base em dados reais e analisada a 

relagao entre essas variaveis, que e o papel dos metodos quantitativos, pode-se conseguir 

projetar comportamentos a curto e a longo prazo.(autor) 

O grande objetivo da utilizagao de Metodos Quantitativos e o de entender e controlar com 

mais acuracia os fatores criticos de sucesso da empresa e conduzir os tomadores de 

decisoes a anteciparem-se aos seus concorrentes e aproveitarem as oportunidades. 

(NOSSA, 1999) 

Segundo ludicibus, citado por Nossa (1999), os Metodos Quantitativos podem ser uteis 

quando relacionados aos seguintes tapicos e assuntos: 

1. No tratamento de grande massa de dados, na pesquisa indutiva em 
Contabilidade; 
2. Na formulagao de modelos preditivos de comportamento de custos, 
receitas, despesas e resultados; 
3. Em certos problemas de alocagSes de custos e transferencias 
interdivisionais, intersetoriais e interempresariais; 
4. Nas formulagSes orgamentarias com distribuigoes probabilisticas; e 
5. Em decisoes de otimizagao de resultado ou maximizagao de custos. 
(lUDl'CIBUS, apud NOSSA, 1999, p. 8) 

Nossa e Reis (2002) enfatizam que o ensino das disciplinas de Metodos Quantitativos nao 

devem fundamentar-se apenas nos aspectos de formalizagao matematica, nas 

demonstragoes de teoremas ou nas resolugoes manuais e exaustivas dos problemas, pelo 

contrario, o enfoque deve ser contabil-gerencial. Devera ser um ensino objetivando a 

aplicagao do conhecimento em resolugao de problemas cotidianos, explicam os autores, 

pois o objetivo do curso de Ciencias Contabeis e de formar profissionais para auxiliar 
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gestores no momento em que estes se veem em meio a alternativas, e nao desenvolvimento 

de teorias matematicas como no caso das ciencias formais. 

Marion e Silva (1986), citado por Matsumoto, Pereira e Nascimento (2004), descrevem as 

propriedades dos Metodos Quantitativos aplicados a Contabilidade - Contabilometria como 

sendo: 

. Relevancia - uma equacao contabilometrica deve ser relevante para a resolugao de 

problemas, e que seu beneficio deve compensar o seu custo; 

. Simplicidade - uma equagao contabilometrica deve ser simples, facilitando a sua 

interpretagao e sua aplicagao; 

. Capacidade explicativa - seus resultados devem ser capazes de explicar dobre os dados 

contabeis disponiveis no momento de sua aplicagao; 

. Capacidade preditiva - deve prever, estimar o que podera ocorrer no futuro; 

. Plausibilidade teorica - deve ser fundamentada na teoria contabil existente. 

Nossa e Garcia (2002), citado por Matsumoto, Pereira e Nascimento (2004), descrevem 

alguns instrumentos matematicos utilizados pela Contabilometria, tais como Probabilidades, 

Calculo Matricial e Programagao Linear. 

Marion (1986)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ludicibus (2000) cita alguns topicos em que se podem utilizar os 

Metodos Quantitativos para a solugao de problemas, quais sejam: 

1 - Na formulagao de modelos preditivos de comportamento de custos, receitas, despesas e 

resultados; 

2 - Em certos problemas de alocagoes de custos e transferencias interdivisionais e 

interempresariais; 

3 - Nas formulagoes orgamentarias com distribuigoes probabilisticas; 

4 - Em decisoes de otimizagao de resultados e minimizagao de custos. 

Do exposto, nota-se que todos os topicos encontram-se dentro de uma esfera contabil e 

atuante sobre questoes inerentes a esta. 



48 

2.6 O Ensino das disciplinas da area de metodos quantitativos 

Desde o surgimento do ensino de Contabilidade no Brasil em 1902, por meio da Fundacao 

Escola de Comercio Alvares Penteado ate os dias atuais, o curricuio do curso, bem como a 

forma de ensino das disciplinas da area de metodos quantitativos, passou por profundas 

mudangas conforme comenta Paz Junior (2005), quando diz que "o conhecimento 

matematico e sua atitude pedagogica vem sendo modificados atraves de pesquisas acerca 

de sua eficiencia, bem como, de sua aplicabilidade ao cotidiano e a real fungao social da 

construcao do raciocinio matematico". 

Mendes e Goncalves (2006) comentam que o ensino da matematica tern se caracterizado 

pela transmissao de conteudos por parte do professor, atraves de regras e procedimentos, 

para que, posteriormente, sejam aplicados em uma serie de exercfcios, ainda que de forma 

mecanica e sem saber muitas vezes onde e como aplicar esse conteudo fora da sala de 

aula. Ainda, segundo esses autores, essa transmissao de conhecimento matematico pronto 

e acabado, impede que o aluno aprenda a construir o conhecimento matematico e a pensar 

matematicamente. 

Esta ideia da matematica como um conhecimento pronto e acabado, e fruto ,da mesma 

corrente que levou a contabilidade a ser reconhecida como ciencia, do 

positivismo.(MENDES; GONQALVES, 2006) 

Rosa (2008), elenca alguns apices das discussoes sobre o ensino da matematica. No I 

Congresso de Ensino da Matematica (1955) foi reconhecido o medo da Matematica, devido 

a inadequacao do seu ensino as necessidades dos alunos. Na decada de 60, de acordo 

com Rosa (2008) citando Bicudo (1999), houve um descontentamento mundiai com o ensino 

da matematica; com isso iniciou-se um processo de reformulacao. 

Ainda na decada de 60 o Grupo de Estudos de Educagao Matematica, liderado pelo 

professor Osvaldo Sangiorgi, propunha eliminagao da memorizagao de regras e do treino de 

algoritmos no ensino da Matematica, movimento este que ficou conhecido como Movimento 

da Matematica Modema - MMM, cujo objetivo principal era o de melhorar a aprendizagem. 

Tal objetivo, segundo Bicudo (1999) citado por Rosa (2008), nao foi atingido devido a 

preocupagao excessiva dos seus representantes com abstragoes e na busca de uma 

linguagem universal e precisa. 

Na decada de 70 e 80, ganha enfase a resolugao de problemas, justificando-se pelo fato de 

que era preciso preparar os individuos para tratar com problemas que irao se deparar nas 

suas proprias carreiras, conforme comenta Bicudo (1999) citado por Rosa (2008), em 
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relagao a uma publicagao no NCTM -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA National Council of teachers of Mathematics - An 

Agenda for Action: Recommendations for Scholl Mathematics of the 1980's. Dessa forma a 

resolugao de problemas passa a ser vista como metodologia de ensino, onde haveria a 

aplicagao da Matematica ao mundo real. 

A resolugao de problemas deve envolver muito mais do que a simples 
aplicagao de f6rmulas e procedimentos algoritmicos, devendo estar voltada 
para o desenvolvimento integral do aluno, capacitando-o para analisar o 
grande volume de informagoes que recebe, para que possa selecionar 
aqueles que serao mais uteis no seu fazer cotidiano.(ROSA, apud BICUDO, 
2008, p. 4) 

No decorrer dessas discussoes sobre a Matematica e o seu ensino, percebe-se a existencia 

de diversas tendencias como a Tendencia Formalista Classica, na qual o professor aparece 

como o centra do processo ensino/aprendizagem, pois o mesmo era tido como transmissor 

e expositor de conteudos, o aluno era figura passiva neste processo e apenas repetia os 

procedimentos ditados pelo professor e pelos livros. (CARDOSO, 2006). Caracterizava-se 

pela sistematizagao logica do conhecimento matematico a partir de definigoes, axiomas e 

postulados. Levy e Santos (2006) comentam que esta corrente defende a matematica como 

abstrata, perene, essencial e real. 

Havia tambem o fator exclusao social, como comenta Fiorentini (1995), onde a 

aprendizagem matematica era privilegio daqueles bem dotados intelectual e 

economicamente, a quern era oferecido um ensino mais racional e rigoroso. As classes 

menos favorecida, privilegiava o calculo e a abordagem mais mecanica e pragmatica da 

matematica, ou seja, aquela baseada em regras e formulas. Mendes e Gongalves (2006) 

comentam que desde a antiguidade a "Matematica e considerada como uma 'ciencia de 

eleitos' e portanto so alguns privilegiados poderiam conhece-la". 

Cardoso (2006) salienta que, nesta epoca, os metodos quantitativos nao tinham alguma 

aplicagao que facilitasse o entendimento, pois os conhecimentos repassados aos alunos 

nao tinham nenhuma ligagao com os demais. 

Na Tendencia Empirico-Ativista, o professor deixa de ser o centra, passando a intermediar o 

conhecimento, sendo um orientador ou facilitador da aprendizagem, o aluno aparece em 

uma posigao ativa, pois ele aprende na pratica partindo para as generalizagoes e 

abstragoes, conforme Siqueira Filho citado por Cardoso (2006). Aqui, ve-se uma pedagogia 

ativa, onde o importante e aprender a aprender, como disse Saviani (1984) citado por 

Cardoso (2006). 
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Novamente com a Tendencia Formalista Moderna, influenciada pelos Congressos 

Brasileiros de Ensino da Matematica e tambem pelo Movimento da Matematica Moderna, 

nas quais se percebe uma mobilizacao para reformular e modemizar, o curricuio tem-se o 

professor agindo ativamente no processo de ensino/aprendizagem, ou seja, o ensino 

continua autoritario e centrado no professor, sua diferenca do Formalismo Classico consiste 

em que, no Classico era valorizada a sequencia de raciocinios enquanto na Moderna era 

valorizada as estruturacoes a!gebricas.(FIORENTINI, 1995) 

A Tendencia Formalista Moderna surgiu tambem como reposta a constatacao, apos a 

Segunda Guerra Mundiai, de uma consideravel defasagem entre o progresso cientifico-

tecnologico da nova sociedade industrial e o curricuio escolar vigente, conforme comenta 

diversos autores. (COSTA, 2006) 

Com o objetivo de otimizar as escolas tornando-as eficientes e funcionais, e chegado o 

momento da Tendencia Tecnicista, onde o foco do ensino aprendizagem era voltado para as 

tecnicas de ensino, baseadas em regras e algoritmos, nao havendo justificagao, o professor 

e o aluno sao meros executores de "macetes", como exemplo do metodo japones 

Kumon.(autor) 

Tal tendencia e utilizada no ensino de Contabilidade no tocante a funcao de debitar e 

creditar, como aponta Marion (1996), na qual os alunos saem sem saber por que debitam ou 

creditam determinada conta, ou seja, aprendem a fazer, mas nao compreendem porque 

estao fazendo. 

A partir dos estudos realizados por Piaget, surge a Tendencia Construtivista, na qual 

priorizava o professor e o aluno como parceiros no desenvolvimento do saber, em que ao 

professor cabe a tarefa de "explicar como fazer cada calculo, como resolver um dado 

problema e tambem em dizer se esta certo ou errado" (CARDOSO, 2006), o aluno e tido 

como capaz de questionar e de desenvolver um senso critico. Para isso, o professor deve 

"desafia-lo a pensar por si mesmo, a analisar, a questionar aquilo que a escola deseja que 

ele aprenda" (SMOLE, 2005), e ainda que os assuntos abordados fagam sentido para o 

aluno, ou seja, que o ensino seja interdisciplinar. Ainda segundo Cardoso (2006) "O 

construtivismo via a matematica como uma construgao humana constituida por estruturas e 

relagoes abstratas entre formas e grandezas reais ou possiveis." 

Em suma, o Construtivismo e uma concepgao teorica que parte do principio de que o 

desenvolvimento da inteligencia e determinado pelas agoes mutuas entre o individuo e o 

meio, que fornece estimulos que levam a formagao do seu proprio conhecimento. 
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Miguel (2005) comenta que o conhecimento matematico nao pode ser considerado como um 

conjunto de ideias prontas a ser memorizada, ele deve levar o aluno a explorar e relacionar 

fatos e conceitos de modo a incorporar aos contextos do mundo real. Ele destaca, tambem, 

que a Matematica se consolida como um componente fundamental da cultura geral do 

cidadao, e as discussoes sobre o problema da formagao de seus conceitos deve considerar 

como teses centrais: 

. A contextualizagao - tendo em vista as situagoes vivenciadas pelos alunos fora da sala 

de aula; 

. A historicizagao - uma vez que as ideias matematicas evoluem e estao em um processo 

de construgao; 

. O enredamento - considerando que muitas das ideias matematicas nem surgiram em 

contextos exclusivamente matematicos, havendo assim a necessidade de liga-la as diversas 

areas do conhecimento. 

No tocante a contextualizagao do fato matematico, Miguel (2005) diz que para isso e 

necessario desenvolver um trabalho pedagogico onde "a agao preceda a operagao", sendo 

de fundamental importancia a matematizagao de situagoes problemas postos pelo cotidiano, 

justificado pelo fato de que, na vida real, surgem as situagoes-problemas que precisam de 

solugoes aonde gera a necessidade de um tratamento matematico capaz de equaciona-la. 

De acordo com este mesmo autor "o problema e quern justifica a necessidade da operagao". 

Assim, Miguel (2005) afirma ainda que "a resolugao de problemas e compreendida como 

uma competencia minima para que o individuo possa inserir-se no mundo do conhecimento 

e do trabalho" e que a pratica de resolugao de problemas vem sendo deturpada com a 

aplicagao de exercicios de fixagao/aplicagao, onde a resolugao de resume no fato do aluno 

descobrir a conta, formula ou procedimento algoritmico para a solugao, negligenciando, 

desta forma, o fato de que "a agao precede a operagao". 

Na historia da matematica, existe varios exemplos onde problemas desencadearam a 

necessidade dos conceitos matematicos, no entanto, em algumas tendencias elencadas 

acima, como e o caso da tendencia tecnicista, na apresentagao de algum conteudo, o ritual 

passa pela apresentagao do conceito como algo que parece cair pronto do ceu, das 

propriedades, do algoritmo a eles relativos para ao final propor os problemas para ilustrar a 

operagao. (MIGUEL, 2005, p. 387) 
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Um defensor da Matematica Abstrata e Carvalho (2007); ele critica os educadores que 

tentam tirar da matematica a sua essencia, os conteudos abstratos, justificando pelo fato de 

que os alunos nao aprendem matematica porque ela vem sendo ensinada longe do senso 

dos alunos, desconectada do seu dia-a-dia. 

Carvalho (2007) deixa explicito que por ser abstrata e natural que ela fuja do senso comum 

dos alunos, e que a solugao para reduzir as reprovagoes seria, nao a aboligao da abstracao, 

mas sim, a adocao de cursos preparatories, de reforgo, utilizando-se de metodos como o 

Kumon (metodo japones voltado a Tendencia Tecnicista) 

Ele comenta que a aprendizagem matematica ocorre em dois momentos: 

• Primeiro pelo entendimento, em que o aluno consegue enunciar o conceito e exibir 

um problema onde este conceito se expressa; 

• Segundo, no momento em que o aluno consegue delimitar claramente onde o 

conceito se aplica, relacionar este conceito com outros conceitos estendendo-o a 

situagoes mais amplas, sendo capaz de exibir varios exemplos e contra-exemplos 

atingindo, assim, um nivel no qual se consegue aplicar o conceito em outras 

situagoes resolvendo novos problemas e consequentemente gerando novos 

conceitos. 

Carvalho (2007) explana ainda que a passagem do entendimento para a compreensao 

envolve a aquisigao de um modo de pensar que muitos alunos nao tern, e o autor diz que a 

unica maneira de passar de um nivel para o outro e a pratica de exercicio, e que nao existe 

aprendizagem matematica sem "muito suor e lagrimas" justificando o grande numero de 

exercicios ao final de cada capitulo nos livros de matematica e comparando a 

aprendizagem matematica a pratica de tocar piano. 

Carvalho (2007) chama de mito as causas que os educadores atribuem para o fracasso dos 

alunos na matematica, como por exemplo, a ma formagao pedagogica dos professores e os 

curriculos inapropriados, chamando de anomalias a contextualizagao de conceitos e o 

pensar que qualquer um pode aprender matematica desde que se utilize de uma 

metodologia adequada, remetendo mais uma vez a pratica de tocar piano, ao dizer que" Na 

analogia que fizemos do aluno iniciante no piano isso equivaleria a dizer que qualquer um 

pode tornar-se um mestre no piano" 

As tendencias acima explanadas tiveram seus periodos de fortes influencias, no entanto, 

nao foram abandonadas com o surgimento das novas, e possivel encontrar professores que 
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utilizam uma ou outra, ate mesmo em uma mesma instituicao, tendo em vista que existem 

diferentes concepeoes acerca do processo ensino-aprendizagem. 



3 ANALISE DOS RESULTADOS 

3.1 identificacao das disciplinas da area de metodos quantitativos oferecidas nas IES 

pesquisadas, seus respectivos conteudos programaticos e bibliografias 

Com base no PPC dos cursos de Ciencias Contabeis, objeto desta pesquisa, elaborou-se o 

quadro 9, com o intuito de compara-las e identificar nos mesmo a presenga das disciplinas 

da area de metodos quantitativos. 

QUADRO 9 

Comparativo entre as IES analisadas 

PONTOS 
IES FEDERAL IES ESTADUAL IES PRIVADA 

Municipio de 
Funcionamento 

Sousa Campina Grande Campina Grande 

Modalidade Presencial Presencial Presencial 

Data de Inicio de 
Funcionamento 

29/09/2004 17/08/1973 08/09/2003 

Regime Letivo Semestral Anual Semestral 

Prazo para 
integralizagao do 

Curso 

9 semestres 5 Anos 8 semestres 

Carga horaria Minima 
do Curso 

2.700 horas/aulas 2.904 horas/aulas 3.200 horas/aulas 

Turno de Oferta Noturno Diurno/Noturno Noturno 

Disciplina da area de 
Metodos 

Quantitativos 

Matematica Basica, 
Matematica Financeira, 
Estatistica Aplicada a 

Contabilidade, 
Metodos Quantitativos 

Aplicados a 
Contabilidade e 
Contabilometria. 

Matematica aplicada 
as Ciencias Contabeis 
e Estatistica Aplicada 

as Ciencias Contabeis. 

Matematica, 
Matematica Financeira 

e Estatistica. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

Com base no quadro acima, compreende-se que existe uma maior quantidade de disciplinas 

na area de metodos quantitativos no curso de Ciencias Contabeis da IES Federal, que 

quando comparado com os outros cursos, percebe-se a ausencia da Disciplina de Metodos 

Quantitativos na IES Estadual e na IES Privada, alem da disciplina de Matematica 

Financeira na IES Estadual. Ainda pode-se constatar, que o curso da IES Estadual e o que 
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esta a mais tempo em funcionamento e que tern um maior tempo para integralizagao do seu 

curricuio e consequentemente tern uma estrutura curricular bem distinta daquela em 

vigencia . 

No quadro 10, sao expostos alguns dos assuntos propostos pelo TD 21 do ISAR (2003, pag. 

8-12) no Modulo de Metodos Quantitativos e Estatistica aplicada aos Negocios e na 

Proposta Nacional de Conteudos para o Curso de Graduagao em Ciencias Contabeis -

Cameiro (2008) elaborado com base na Resolugao CES/CNE n°. 10/2004, com o intuito de 

identifica-los nas ementas das disciplinas da area de metodos quantitativos integrantes da 

estrutura curricular das IES pesquisadas. 

QUADRO 10 

Assuntos da area de metodos quantitativos abordados nas IES 

Assuntos IES FEDERAL IES ESTADUAL IES PRIVADA 

Funcoes Possui Possui Possui 

Limites, Derivadas e 
Integral 

Possui Possui Possui 

Juros Simples e 
Compostos, juros 

nominais e efetivos, 
Descontos. 

Possui Nao Possui Possui 

Descontos de Fluxos 
Monetarios, Valor 
Presente liquido e 

Medidas de Retorno 
de Investimentos 

Nao Possui Nao Possui Possui 

Corregao Monetaria e 
Inflacao 

Possui N§o Possui Nao Possui 

Conceitos de 
Probabilidades, Leis 

de Adicao e 
Multiplicacao e 

Diagrama de Arvores 

Possui Possui Possui 

Distribuicao Normal Possui Possui Possui 

Populagao e Amostra Possui Possui Possui 

Distribuigao de 
Frequencias 

Possui Possui Possui 

Medidas de 
Tendencia Central 

Possui Possui Possui 
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Medidas de 
Dispersao Possui Possui Possui 

Apresentagao 
estatistica por meio 

de Graficos e tabelas 
Possui Possui Possui 

Modelos Matematicos 
para tomada de 

decisao 
Nao Possui Nao Possui Nao Possui 

Probabilidades Possui Possui Possui 

Estimacoes 
Estatisticas 

Nao Possui Nio Possui N§o Possui 

Teste de Hipoteses Possui NSo Possui Nao Possui 

Regressao e 
Correlagao 

Possui Possui Nao Possui 

Series Temporais Possui Nao Possui Nao Possui 

Numeros indices Possui Nao Possui Nao Possui 

Nocoes de Calculos 
Atuariais 

NSo Possui Nao Possui Nao Possui 

Teoria da decisao 
Estatistica 

Nao Possui Nao Possui Nao Possui 

Matrixes Nao Possui Nao Possui Possui 

Modelos de 
Programagao linear 

Nao Possui Nao Possui Nao Possui 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

Com base no quadro 10 elaborou-se o grafico 1, onde percebe-se que na instituigao publica 

estadual possui um maior numero de assuntos que nao sao devidamente abordados nas 

disciplinas da area de metodos quantitativos, em contrapartida, o curso ofertado pela 

instituigao federal tern uma maior aderencia aos conteudos sugeridos pelo TD 21 e pela 

Proposta Nacional de Conteudos para o Curso de Graduagao em Ciencias Contabeis -

Fundagao Brasileira de Contabilidade (2008). 

No entanto como a pesquisa delimitou-se a estudar as disciplinas da area de metodos 

quantitativos, nao se descarta a possibilidade de haver alguns dos assuntos abordados no 

quadro 10 em outras disciplinas que nao foram contempladas por esta investigagao. 
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• possui • nao possui 

lES Federal lESEstadual lESPnvada 

GRAFICO 1: Conteudos abordados x TD 21 e 
Res. CES/CNE n° 10/2004 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

Cabe salientar que tanto o TD 21(2003) e a Proposta Nacional de Conteudos para o Curso 

de Graduacao em Ciencias Contabeis - Fundagao Brasileira de Contabilidade (2008) nao 

sao de natureza obrigatoria, sendo de competencia de a Universidade definir, os conteudos 

a abordar nas disciplinas de modo a formar o profissional com as competencias e 

habilidades tracadas no PPC que devem estar em consonancia com a Resolucao CES/CNE 

n° 10/2004. 

Analisando as ementas das disciplinas da area de metodos quantitativos das lES 

pesquisadas, elaborou-se o quadro 11, com o objetivo de vehficar se ha compatibilidade de 

bibliografias nestas disciplinas, e com base nesse quadro verifica-se que ha equivalencia de 

livros textos. 
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QUADRO 11 

Bibliografias usadas nas disciplinas da area de metodos quantitativos nas IES pesquisadas 

IES FEDERAL IES ESTADUAL IES PRIVADA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< 
O 
I -

>< 
5 
UJ 
H 
< 
E 

ABDONOUR, Oscar Joao e KARIKI, 
Seij.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Matemitica aplicada. Sao 
Paulo:Saraiva, 1999 

RAMALHO, Alexandre. Matematica 
bisica introdutdria. Sao Paulo:Atlas, 
2004. 

SILVA, Sebastiao Medeiros da et alii. 
Matema'tica: para os cursos de 
economia, administrag&o e ciencias 
contibeis. V. I. 5. ed. Sao Paulo: Atlas, 
1999. 

VERAS, Lilia Ladeira. Matematica 
aplicada a economia. Sao Paulo: Atlas, 
2000. 

LAPPONI, Juan Carlos. Modelagem 
financeira com excel. Rio de 
Janeiro:Campus,2004. 

LEITHOLD, Louis, Matemitica 
Aplicada i Economia e 
Administragao. S§o Paulo: Harbra, 
1998. 

SILVA, Sebastiio Medeiros da; 
SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, 
Ermes Medeiros da. Matematica: 
para os cursos de economia, 
administragao, ciencias contabeis. 
5. ed. Sao Paulo: Atlas, 1999. 

SILVA, Sebastiao. Medeiros da; 
SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, 
Ermes Medeiros da. Matemitica: 
para os cursos de economia, 
administragao, ciencias contibeis. 
5. ed. Sao Paulo: Atlas, 1999. 

LEITHOLD, Louis, Matemitica 
Aplicada a Economia e 
AdministragSo. Sao Paulo: Harbra, 
1998. 

THOMAS, G. B.; FINNEY, R. L; 

WEIR, M. D.; GIORDANO, F. R.. 

Calculo - Volume I. Editora 

Pearson - Addison Wesley. Sao 

Paulo, 2002. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ul 
o 
z 
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< 

g 
H 
'< 
2 
UJ 
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MATHIAS, Washington Franco; 
GOMES, Jose Maria. Matematica 
Financeira. 3. ed. Sao Paulo: Atlas, 
2002. 

POMPEU, Jose Nicolau e HAZZAN, 
Samuel. Matema'tica financeira. 5 ed. 
SSo Paulo:Saraiva, 2001. 

PUCCINI, Abelardo de Lima. 
Matematica financeira. 7 ed. Sao 
Paulo:Saraiva, 2004. 

PUCCINI, Abelardo. Matema'tica 
Financeira Objetiva e Aplicada. Rio de 
Janeiro: LTc, 1984. 

SOBRINHO, Jose Dutra V. Matema'tica 
Financeira. 2. ed. Sao Paulo: Atlas, 
1984. 

Disciplina Nao Oferecida 

ASSAF NETO, A. Matemitica 
Financeira e suas aplicagdes. 6. ed. 
Sao Paulo, 2001. 

MATHIAS, W. F.; GOMES, J. M. 
Matema'tica Financeira. 4. ed. Sao 
Paulo: Atlas, 2004. 

SAMANEZ, C. P. Matematica 
Financeira. 4 ed. Sao Paulo: Atlas, 
2004. 

SOUSA, A.. Matemitica Financeira: 
Fundamentos, conceitos e 
aplicagdes e aplicagao. S£o Paulo: 
Atlas, 1999. 
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< 
CO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< 

in 

Hi 

FONSECA, Jairo Simon da ; MARTINS, 
Gilberto de Andrade.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Curso de 
estatistica. 6. ed. Sao Paulo: Atlas, 
2004. 

SILVA, Ermes Medeiros et al. 
Estatistica: para os cursos de 
economia, administragao e ci&ncias 
contibeis. 3 ed. Sao Paulo:Atlas, 1999. 

SILVER, Mick. Estatistica para 
administragao. Sao Paulo: Atlas, 2000. 

VIEIRA, Sonia. Elementos de 
estatistica. 4 ed. Sao Paulo:Atlas, 2003. 

BUSSAB, W. O, MORETTIN, P. A.. 
Estatistica Basica. Sao Paulo: 
Editora Atual, 1987. 

KAZMIER, L. J.. Estatistica 
Aplicada a Economia e a 
Administragao. Sao Paulo, 
McGraw-Hill do Brasil. 

STEVENSON.W. J. Estatistica 
Aplicada a AdministragSo. Sao 
Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1981. 

FONSECA, J. S. et All. Estatistica 
Aplicada. Sao Paulo: Editora Atlas, 
1976 

SPIEGEL, M. R. Estatistica. Sao 
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1984. 

MEYER, P. I. . Probabilidade: 
Aplicacoes a Estatistica. Rio de 
Janeiro: Livro Tecnico. 

SILVA, Ermes Medeiros et al. 
Estatistica 1. 2. ed. Sao 
Paulo:Atlas, 1996. 

CRESPO, A. A.. Estatistica Facil. 
Sio Paulo: Saraiva, 2002. 

TOLEDO, G. L. OVALLE, I. 
I..Estatistica Basica. SSo Paulo: 
Atlas, 1991. 

MORETIN, Luis Gonzaga. 
Estatistica Bisica. SSo Paulo: 
Makron Books, 1994. 

HOFFMAN, R. Estatistica. Sao 
Paulo: Editora Pioneira, 1991. 

SPIEGEL, M. R. Estatistica. Sao 
Paulo: Makron Books, 1994. 

KAZMIER, L. J.. Estatistica Aplicada 
a Economia e a AdministragSo. Sao 
Paulo, Makron Books, 1998. 
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z 
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ROQUE, Waldir L. Introdugio ao 
calculo numirico. Sao Paulo:Atlas, 
2000. 

SILVA, Sebastiao Medeiros da; SILVA, 
Elio Medeiros da; SILVA, Ermes 
Medeiros da. Matematica: para os 
cursos de economia, administragao, 
ciencias contibeis. 5. ed. Sao Paulo: 
Atlas, 1999. 

FLEMMING, Diva Marilia. Cilculo: as 
fungdes limite, derivagao, integragao. 5 
ed, Sao Paulo:Markon Books, 1992. 

ROQUE, Waldir L. Introdugao ao 
calculo numirico. Sao Paulo:Atlas, 
2000. 

SILVA, Sebastiao Medeiros da Silva, et 
al. Cilculo bisico para cursos 
superiores. SSo Paulo:Atlas, 2003. 

Disciplina Nio Oferecida Disciplina Nao Oferecida 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

Com base no quadro 11 identificou-se que as tres IES, utilizam como bibliografia o livro 

Matematica: para os cursos de economia, administragao e ciencias contabeis da Editora 

Atlas de autoria de Sebastiao Medeiros da Silva. O livro de Louis Lethold, Matematica 

aplicada a Economia e Administragao, da Editora Harbra, e utilizado como livro-texto na 

Instituigao Estadual e na Privada; o livro de Matematica Financeira de Washington Franco 
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Mathias e Jose Maria Gomes da Atlas e utilizado tanto na Instituigao Privada como na 

Federal; o livro de Kazmier, Estatistica aplicada a Economia e Administragao, e utilizado na 

IES Estadual e na Privada. Vale salientar tambem que autores como Luiz Gonzaga Moretin 

e Ermes Medeiros Silva tambem sao vistos em mais de uma Instituigao. 

Com isso, percebe-se que a abordagem dada aos assuntos nas disciplinas da area de 

metodos quantitativos e semelhante em algumas das IES pesquisadas, tendo em vista que 

as mesmas utilizam alguns livros-texto semelhantes, que, tambem, dao enfase nas 

disciplinas aplicadas aos cursos de Economia, Administragao e Ciencias Contabeis, o que 

pode contribuir para que as disciplinas possuam aplicagao pratica diminuindo desta forma a 

distancia da realidade. 

3.2 Grau de conhecimento dos discentes concludentes das IES pesquisadas acerca 

dos conteudos das disciplinas da area de metodos quantitativos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.1 Perfil dos entrevistados 

No questionario aplicado junto aos concludentes dos cursos de Ciencias Contabeis das IES 

pesquisadas, as primeiras perguntas dizem respeito ao perfil do respondente. Conforme, 

grafico 2, observa-se que a maioria dos respondentes sao mulheres (40%), 59% possuem 

mais de 22 anos e sao egressos principalmente da Instituigao Federal de da Instituigao 

Estadual com 47,3 % cada. 

Quando perguntados se possuem outra graduagao, seja concluida ou em andamento 16,2% 

afirmaram possuir outra graduagao (Vide grafico 2). Neste quesito, verificou-se a existencia 

de concluintes que possuem outras graduagoes. As graduagoes citadas foram: 

Administragao, Economia, Direito, Engenharia Mecanica, Engenharia Civil, Pedagogia e 

Analises e Desenvolvimento de Sistemas. 



61 

Genero Faixa Etaria IES Outra Gradua^ao 

GRAFICO 2 - Perfil dos entrevistados 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

Para uma melhor visualizacao do grafico, foram suprimidos os valores daqueles que nao 

responderam as questoes relativas ao perfil (1,4% nao responderam as perguntas relativas 

ao genero, faixa etaria e outra graduacao) por serem irrelevantes a pesquisa e de valor 

insignificante. 

3.2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conhecimento dos entrevistados 

Na segunda parte do questionario, indagou-se a opiniao do respondente sobre seu nivel de 

conhecimento em relagao as disciplinas da area de metodos quantitativos, atribuindo, para 

tanto, uma pontuacao que variava de 1 para nenhum a 5 para otimo. A tabela 2 mostra as 

respostas encontradas. 
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TABELA 2 

Nivel de conhecimento 

Resposta Frequencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 / 

/o 
% ac 

Nenhum 3 4,1 4,1 

Pouco 23 31,1 35,1 

Medio 31 41,9 77,0 

Bom 16 21,6 98,6 

Otimo 1 1,4 100,0 

Total 74 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

Com base na tabela 2, percebe-se que apenas 1,4% consideram ter urn otimo conhecimento 

em relacao as disciplinas, 31 ,1% e 41,9% consideram ter pouco e medio conhecimento, 

respectivamente, permitindo inferir que a maioria dos respondentes nao se considera 

adequadamente preparados em metodos quantitativos. 

Questionou-se tambem se, no decorrer das aulas das disciplinas, objetos desta 

investigacao, foi mostrada a relacao das mesmas com a contabilidade; 44,6% afirmaram 

que esta relacao foi evidenciada em alguns conteudos, como e mostrado na tabela 3. 

TABELA 3 

Relac3o dos metodos quantitativos com a Contabilidade 

Resposta Frequencia % % ac 

Nunca 13 17,6 17,6 

As vezes 27 36,5 54,1 

Em alguns conteudos 33 44,6 98,6 

Sempre 1 1,4 100 

Total 74 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

A terceira parte do questionario, composta por questoes objetivas com quatro alternativas, 

tendo apenas uma correta e uma para aqueles que nao se sentiram seguros em responder. 

As questoes envolveram alguns assuntos das disciplinas relacionadas a area de metodos 

quantitativos. 
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As questoes 1, 2 e 7 dizem respeito aos objetivos das disciplinas de Metodos Quantitativos 

e de Contabilometria e sao questoes mais teoricas, permitindo ao respondente, mesmo com 

pouco conhecimento responde-la ou ate mesmo por eliminacao chegar a resposta correta, e 

por tratarem de assuntos semelhantes, analisou-se as mesmas em conjunto, utilizando-se 

para tanto da media dos resultados das mesmas . Os resultados nestas questoes podem ser 

vistos no grafico 3. 

• Acertou • Errou • Nao soubc rcsponder 

Naosoube 

rcsponder 

GRAFICO 3 - Desempenho dos respondentes nas Questoes 1, 2 e 7 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

O grafico 3, nos mostra que, 75,68%, em media, acertaram as questoes 1, 2 e 3 e atraves 

da tabela 4, pode-se visualizar como os respondentes justificaram seus desempenhos nas 

respostas dadas as questoes supracitadas. 
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TABELA 4 

Justificativas apresentadas para as questOes 1, 2 e 7 (media) 

Justificativas 
Media de 
Acertos 

% 
Media de 

Erros 
% 

Media 
daqueles que 
nao souberam 

Responder 

% Total 

Nao responderam 8,67 15,48% 1,00 12,00% 0,00 0,00% 9,94 

Nunca foi ensinado e 
nunca estudou 

7,67 13,69% 2,67 32,00% 6,67 64,52% 17,46 

Nunca foi ensinado,mas 
estudou por conta 

propria 
6,00 10,71% 0,00 0,00% 0,33 3,23% 6,44 

Foi ensinado de forma 
inadequada e superficial 

15,67 27,98% 2,33 28,00% 0,67 6,45% 19,23 

Foi ensinado ha muito 
tempo e nao lembra 

mais 
12,33 22,02% 1,33 16,00% 1,67 16,13% 15,71 

Foi ensinado de forma 
adequada e suficiente 

5,67 10,12% 1,00 12,00% 1,00 9,68% 7,89 

TOTAL 56,00 100% 8,33 100% 10,33 100,00% 76,67 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

Compreende-se que, daqueles que acertaram, 27,98% afirmam que os assuntos abordados 

nas questoes 1, 2 e 7 foram ensinados de forma inadequada e superficial. Ja aqueles que 

erraram ou nao souberam responder, se justificaram, em sua maioria, pelo fato de que 

nunca fora mostrado em sala de aula a fungao, as vantagens nem situacoes onde se pode 

utilizar os metodos quantitativos. 

Dessa forma percebe-se que os assuntos abordados nas questoes nao foram ensinados ou 

foram de forma inadequada, No entanto, dada a simplicidade das questoes e a facilidade de 

compreensao e isolamento das demais alternativas, a maior parte dos entrevistados 

acertaram. 

Na questao 3, perguntou-se sobre a funcao das medidas de posicao e de dispersao, 

assunto geralmente abordado na disciplina de Estatistica. O desempenho do respondente e 

mostrado no grafico 4. 
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TABELA 5 

Justificativas apresentadas para as questSes 3 

Justificativas Acertou % Errou % 

Nao 
soube 

responder 
% 

Nao 
respondeu 

% Total 

Nao respondeu 0 0,00% 9 20,93% 0 0,00% 0 0,00% 9 

Nunca foi ensinado e nunca 
estudou 

1 9,09% 2 4,65% 6 31,58% 0 0,00% 9 

Nunca foi ensinado, mas 
estudou por conta propria 

0 0,00% 4 9,30% 1 5,26% 0 0,00% 5 

Foi ensinado, mas de forma 
inadequada e superficial 

7 63,64% 9 20,93% 4 21,05% 0 0,00% 20 

Foi ensinado ha muito 
tempo e nao lembra mais 

2 18,18% 17 39,53% 7 36,84% 1 100,00% 27 

Foi ensinado de forma 
adequada e suficiente 

1 9,09% 2 4,65% 1 5,26% 0 0,00% 4 

Total 11 100,00% 43 100,00% 19 100,00% 1 100,00% 74 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

O quadro acima leva a pensar que nao foi abordado as Medidas de Posicao e de Dispersao 

o aspecto interdisciplinar, ou seja, nao foi exposto a aplicacao pratica do assunto, 

inviabilizando a aprendizagem, estacionado o saber apenas no nivel de entendimento, tendo 

em vista que lapso temporal foi suficiente para que o assunto caisse no esquecimento. 

Tal desempenho chama bastante a atencao, tendo em vista que sao assuntos basicos de 

estatisticas sao necessarios para os demais assuntos que dao sequencia a este. 

Na questao 4, abordava-se derivada, que, conforme quando 10, e abordado nas tres 

instituicoes. Nesta questao foi abordado uma das aplicacoes da derivada na contabilidade, 

que e a de fornecer informacoes sobre maximizagao de lucros e minimizagao de custos, 

tendo em vista a interdisciplinaridade. 
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Nao repondeu • Acertou • Errou • Nao soube responder 

Naorepondeu Acertou Errou Nao soube 

responder 

GRAFICO 4 - Utilizacao das medidas de posigao e de dispersao 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

Percebe-se que, nesta pergunta, apenas 14,9% acertou, e observando aqueles que nao 

souberam responder com aqueles que erraram, considerando que ambos nao conhecem o 

assunto, constata-se um elevado percentual (83,79%) de desconhecimento sobre o assunto 

abordado pela questao mesmo havendo este assunto nas disciplinas objetos dessa 

investigacao conforme quadro 10. 

Na tabela 5 sao mostradas as justificativas apresentadas para a questao 3, onde, se 

partirmos do mesmo pressuposto utilizado na interpretacao do grafico 4, constata-se 76,37% 

disseram que o assunto abordado nesta questao havia sido ensinado ha muito tempo e ja 

nao se lembravam. 
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Nao respondeu • Acertou • Errou Nao soube Responder 

1,35% 

Nao 

respondeu 

Acertou Errou Naosoube 

Responder 

GRAFICO 5: Informagoes de maximizacao de lucros e minimizacao de custos 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

Nesta questao, conforme grafico 5, tem-se um percentual muito pequeno dos respondentes 

que acertaram, apenas 14,86%, enquanto que a maior parte deles afirmou nao saber 

responder (54,05%) e erraram (29,73%), ou seja, 83,78% nao sabiam desta aplicacao de 

derivada, sendo justificado este desempenho como mostrado na tabela 6. 

TABELA 6 

Justificativas apresentadas as questoes 4 

Justificativas Acertou % Errou % 

Nao 
soube 

responder 
% 

Nao 
respondeu 

% Total 

Nao respondeu 2 18,18% 3 13,64% 4 10,00% 0 0,00% 9 

Nunca foi ensinado e nunca 
estudou 

0 0,00% 1 4,55% 18 45,00% 0 0,00% 19 

Nunca foi ensinado, mas 
estudou por conta propria 

3 27,27% 3 13,64% 3 7,50% 0 0,00% 9 

Foi ensinado, mas de forma 
inadequada e superficial 

4 36,36% 6 27,27% 6 15,00% 0 0,00% 16 

Foi ensinado ha muito tempo e 
n§o lembra mais 

2 18,18% 5 22,73% 8 20,00% 0 0,00% 15 

Foi ensinado de forma 
adequada e suficiente 

0 0,00% 4 18,18% 1 2,50% 1 100,00% 6 

Total 11 100,00% 22 100,00% 40 100,00% 1 100,00% 74 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 



68 

Como justificativas para as respostas dadas a questao 4, dentre aqueles que nao souberam 

responder, 45% disseram que a aplicagao da derivada, abordada na questao, nunca foi 

ensinada e nunca estudou fato este que se remete a pensar qual a abordagem dada ao 

assunto, pois a derivada e utilizada, seja na contabilidade ou em quaisquer outras areas do 

conhecimento, na resolucao de problemas de maximo e minimo de funcoes, conforme 

exemplificado por Stewart (2006). Dos respondentes que erraram 27,23% disseram que o 

assunto foi ensinado de forma inadequada. (Vide tabela 5) 

A questao 5 trata do conceito de equivalencia de capitais, conteudo abordado geralmente na 

disciplina de Matematica Financeira e que, segundo quadro 10, nao e lecionado na IES 

Estadual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao respondeu • Acertou • Errou Nao soube rcsponder 

Nao Acertou Errou Nao soube 

respondeu rcsponder 

GRAFICO 6: Equivalencia de Capitais 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

Perguntados sobre o que se entendia por equivalencia de capitais 50% (grafico 6) dos 

alunos disseram nao saber responder e 43,24% (tabela 7) destes justificaram sua resposta 

por terem estudado o assunto ha muito tempo e ja nao se lembravam. 
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TABELA 7 

Justificativas apresentadas para a questao 5 

Justificativas Acertou % Errou % 
Nao 

soube 
responder 

% 
Nao 

respondeu 
% Total 

Nao respondeu 3 12,00% 3 27,27% 4 10,81% 0 0,00% 10 

Nunca foi ensinado e 
nunca estudou 1 4,00% 0 0,00% 10 27,03% 0 0,00% 11 

Nunca foi ensinado, 
mas estudou por 

conta propria 1 4,00% 1 9,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 

Foi ensinado, mas de 
forma inadequada e 

superficial 6 24,00% 4 36,36% 5 16,22% 1 100,00% 17 

Foi ensinado ha 
muito tempo e nao 

lembra mais 11 44,00% 3 27,27% 16 43,24% 0 0,00% 30 

Foi ensinado de 
forma adequada e 

suficiente 3 12,00% 0 0,00% 1 2,70% 0 0,00% 4 

Total 25 100,00% 11 100,00% 37 100,00% 1 100,00% 74 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

Na questao 6, os concludentes foram questionados sobre a funcao da Amostragem, mais 

uma vez tentou-se remeter o respondente a aplicacao do assunto em situacoes praticas. 

Acertou •Er rou Nao soube rcsponder zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 1 ,0 8 %zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jg 

Acertou E r r o u 

GRAFICO 7: Funcao da Amostragem 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

9,46% 

Nao soube 

responder 
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Nesta questao 81,08% acertaram e destes, 38,33% disseram que este assunto havia sido 

ensinado ha muito tempo e nao se lembrava, como pode ser visto atraves do grafico 7 e da 

tabela 8. 

TABELA 8 

Justificativas apresentadas a questao 6 

Justificativas Acertou % Errou % 

Nao 
soube 

responder 
% Total 

Nao respondeu 7 11,67% 1 14,29% 1 14,29% 9 

Nunca foi ensinado e nunca 
estudou 6 10,00% 0 0,00% 2 28,57% 8 

Nunca foi ensinado, mas estudou 
por conta propria 1 1,67% 0 0,00% 1 14,29% 2 

Foi ensinado, mas de forma 
inadequada e superficial 16 26,67% 2 28,57% 2 28,57% 20 

Foi ensinado ha muito tempo e nao 
lembra mais 23 38,33% 4 57,14% 1 14,29% 28 

Foi ensinado de forma adequada e 
suficiente 7 11,67% 0 0,00% 0 0,00% 7 

Total 60 100,00% 7 100,00% 7 100,00% 74 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

Nas questoes 8, 9 e 10 os alunos foram questionados, respectivamente, sobre o principal 

objetivo da correlacao linear, a utilizagao da regressao linear e uma analise de urn grafico de 

dispersao para identificacao da correlacao, em que a questao 8 e 9 abordavam conceitos e 

na questao 10 eram dadas uma situacao onde haveria o tratamento de dados, apresentados 

em forma de grafico, por meio de metodos quantitativos utilizando-se da correlacao, 

solicitando do respondente que fosse interpretado este grafico. Nesta questao o 

desempenho do respondente pode ser visualizado atraves do grafico 8. 

Nao respondeu Acertou Errou Nao soube 

responder 

GRAFICO 8: Questoes 8, 9 e 10 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 
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Nestas questoes 53,15%, em media, dos respondentes nao souberam responder e 20,27% 

erraram, havendo, dessa forma, 73,42% de alunos que nao sabem dos assuntos tratados 

nestas questoes, como pode ser visto no grafico 8. O desempenho nestas questoes foi 

justificado pelos respondentes como apresentado na tabela 9. 

TABELA 9 

Justificativas dadas pelo concludentes a respeito das Questoes 8, 9 e 10 (Media) 

Justificativas 
Media 

de 
Acertos 

% 
Media de 

Erros 
% 

Media 
daqueles 
que nao 

souberam 
responder 

% 

Media 
daqueles 
que nao 

respondeu 

% Total 

N5o respondeu 2,67 14,04% 3,33 22,22% 2,67 6,78% 0,00 0,00% 8,67 

Nunca foi ensinado e 
nunca estudou 

2,00 10,53% 3,00 20,00% 23,00 58,47% 0,33 50,00% 28,33 

Nunca foi ensinado, 
mas estudou por 

conta pr6pria 
5,00 26,32% 1,00 6,67% 0,67 1,69% 0,00 0,00% 6,67 

Foi ensinado, mas de 
forma inadequada e 

superficial 
5,33 28,07% 4,00 26,67% 4,67 11,86% 0,00 0,00% 14,00 

Foi ensinado ha 
muito tempo e n§o 

lembra mais 
2,33 12,28% 2,33 15,56% 8,00 20,34% 0,00 0,00% 12,67 

Foi ensinado de 
forma adequada e 

suficiente 

1,67 8,77% 1,33 8,89% 0,33 0,85% 0,33 50,00% 3,67 

Total 19,00 100,00% 15,00 100,00% 39,33 100,00% 0,67 100,00% 74,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

Dentre aqueles que nao sabiam responder 58,47%, disse nao saber responder por que 

nunca Ihe foi ensinado o assunto nem nunca estudou, como pode ser visto atraves da tabela 

acima, cabendo salientar que na analise dos conteudos das disciplinas ligadas aos metodos 

quantitativos, nao foi identificada na IES Privada este assunto. 

Aqueles que erraram se justificaram pela forma como o assunto foi ensinado, dizendo que o 

mesmo foi ensinado de forma inadequada e superficial. Dentre aqueles que acertaram 

28,07% afirmaram que os assuntos abordados pelas questoes, foram ensinados, mas de 

forma inadequada e superficial. 

De forma geral, sintetizando todas as questoes, por universidade, tem-se que, das IES 

pesquisadas a IES Federal teve o maior percentual de acertos com 46,29%, ja a IES 
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Estadual foi a que mais errou, com 22% e a IES Privada teve o maior percentual de 

concludentes que nao soube responder, 37,50%, conforme tabela 10. 

TABELA 10 

Percentual Medio de desempenho dos concludentes, por IES pesquisada 

Justificativas IES Federal IES Estadual IES Privada 

Nao respondeu 0,29% 

Acertou 46,29% 

Errou 19,71% 

Nao soube responder 33,71% 

1,14% 

43,43% 

22,00% 

33,43% 

0,00% 

45,00% 

17,50% 

37,50%) 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa (2008) 

Atraves da tabela 11, sintetizou-se as justificativas apresentadas pelos concludentes, por 

IES, aos questionamentos, onde analisando isoladamente percebe-se que a maioria 

acertou. No entanto, se partirmos do pressuposto que aqueles que erraram tambem nao 

sabiam responder, constata-se que na IES Federal, IES Estadual e na IES privada, 53,42%, 

55,43% e 55%, respectivamente, sao sabiam responder as perguntas do questionario. 

TABELA11 

Justificativas apresentadas pelos concludentes, por IES, aos questionamentos 

Justificativas IES Federal IES Estadual IES Privada 

Nao respondeu 0,86% 22,57% 25,00% 

Nunca foi ensinado e nunca estudou 25,71% 24,57% 17,50% 

Nunca foi ensinado, mas estudou por conta propria 9,43% 6,86% 0,00% 

Foi ensinado, mas de forma inadequada e superficial 23,43% 23,43% 17,50% 

Foi ensinado ha muito tempo e nao lembra mais 36,29% 14,57% 15,00% 

Foi ensinado de forma adequada e suficiente 4,29% 8,00% 25,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

Verifica-se que, das IES pesquisadas, a Privada teve o maior percentual de concludentes 

que afirmaram ter estudado os assuntos abordados de forma adequada e suficiente (25%) 

havendo, tambem 25% que disseram ter estudado os referidos assuntos ha muito tempo e 

ja nao se lembram o que pode justificar o fato dos mesmos representarem o maior indice de 

concludentes que nao souberam responder as questoes. 

Na IES Federal, 36,29% disseram que alguns assuntos foram ensinados ha muito tempo e 

ja nao se lembram, 25,71% afirmaram nao ter estudado alguns dos assuntos abordados 

pelos questionarios e 9,43% disseram saber de alguns dos assuntos por te-los estudados 
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por conta propria. Ja 23,43 % dos concludentes, tanto da IES Federal, quanto da IES 

Estadual, disseram que determinados assuntos foram ensinados de forma inadequada e 

superficial. 

A instituigao Federal, conforme pesquisa, lidera as justificativas apresentadas aos assuntos 

de nunca ter sido ensinado e que quando ensinado o foi de forma inadequada, no entanto, 

observando-se os indices de acerto ela apresenta o maior, assim como maior e o numero de 

concludentes que disseram nunca ter visto determinados assuntos na faculdade, mas que 

estudaram por conta propria. 

No geral, tem-se que apenas 45,90% dos concludentes responderam corretamente as 

questoes o que implica dizer que maior parte nao tern conhecimentos basicos sobre as 

disciplinas da area de metodos quantitativos, como mostra o grafico 9. 

nao 

respondeu 

GRAFICO 9: Media dos resultados obtidos no questionario 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

O grafico 10 mostra, de forma sintetica, as justificativas apresentadas, pelos concludentes, 

as questoes, onde constata-se que o maior percentual e o daqueles que nunca estudaram 

os assuntos abordados no questionario. 
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• Nao respondeu 

• Nunca foi ensinado e nunca 

estudou 

• Nunca foi ensinado, mas estudou 

por conta propria 

• Foi ensinado, mas de forma 

inadequada, superficial 

• Foi ensinado ha muito tempo e 

nao lembra mais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a Foi ensinado de forma adequada 

e suficiente 

GRAFICO 10: Media das justificativas dadas 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

Urn resultado onde 54,62% nao souberam responder as questoes de conhecimentos 

basicos das disciplinas da area de metodos quantitativos e apenas 12,43% afirmam que os 

assuntos foram ensinados de forma adequada nos remete a uma realidade onde os 

concludentes estao prestes a entrar no mercado de trabalho desconhecendo conceitos 

basicos das disciplinas da area de metodos quantitativos. Os resultados individualizados por 

questao, desempenho e justificativas, encontram se respectivamente no Apendice B e 

Apendice C. 



4 CONSIDERAQOES FINAIS E RECOMENDAQOES PARA FUTURAS PESQUISAS 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou algumas conclusoes a respeito dos 

conhecimentos dos concludentes dos cursos de ciencias contabeis do estado da Paraiba 

sobre as disciplinas da area de metodos quantitativos, bem como o tratamento dado a estas 

disciplinas nas I n s t i t u t e s nas quais estes fazem parte. 

Uma vez definida a situacao-problema a ser investigado, este trabalho teve como objetivo 

analisar se as disciplinas da area de metodos quantitativos nos cursos de Ciencias 

Contabeis do interior da Paraiba atingem seu objetivo de fornecer conhecimentos basicos 

na area para os discentes e futuros contadores. 

Reportando-se a analise das estruturas curriculares das IES pesquisadas, cuja intengao foi 

a de identificar as disciplinas da area de metodos quantitativos, constatou-se que existe uma 

maior quantidade de disciplinas na area de metodos quantitativos no curso de Ciencias 

Contabeis da IES Federal, que comparado com os outros cursos, percebe-se a ausencia da 

disciplina de Metodos Quantitativos, propriamente dita, na IES Estadual e na IES Privada 

alem da disciplina de Matematica Financeira que inexiste, especificamente, na IES Estadual. 

Em analise feita nas ementas das disciplinas objetos da investigacao, com o intuito de 

identificar os assuntos abordados nas mesmas, verificou-se que a Instituicao Estadual 

possui urn maior numero de assuntos que nao sao abordados, em contrapartida, o curso 

ofertado pela Instituigao Federal tern uma maior aderencia aos conteudos sugeridos pelo TD 

21 como conhecimentos basicos de metodos quantitativos e pela Proposta Nacional de 

Conteudos para o Curso de Graduacao em Ciencias Contabeis - Fundacao Brasileira de 

Contabilidade (2008) elaborado com base na Resolugao CES/CNE n°. 10/2004. 

Adicionalmente, atraves de levantamento realizado junto as bibliografias descritas nas 

ementas das disciplinas pesquisadas, apurou-se que a abordagem dada aos assuntos nas 

disciplinas da area de metodos quantitativos e semelhante nas IES pesquisadas, tendo em 

vista que as mesmas utilizam alguns livros-texto coincidentes. Percebe-se, tambem, a 

utilizacao de livros aplicados aos cursos de Economia, Administragao e Ciencias Contabeis. 

Com base nos questionarios aplicados aos discentes concludentes das IES pesquisadas, 

objetivando verificar o conhecimento dos mesmos acerca dos conteudos das disciplinas da 

area de metodos quantitativos, constatou-se que a IES Federal teve o maior percentual de 
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acertos com 46,29% das questoes, ja a IES Estadual foi a que mais errou, com 22% e a IES 

Privada teve o maior percentual de concludentes que nao souberam responder, 37,50%. 

A IES Privada teve o maior percentual de concludentes que afirmaram ter estudado os 

assuntos abordados de forma adequada e suficiente (25%) havendo, tambem 25% que 

disseram ter estudado os referidos assuntos ha muito tempo e ja nao se lembram o que 

pode justificar o fato dos mesmos, apesar de terem estudado o assunto com profundidade 

adequada, representarem o maior indice de concludentes que nao souberam responder as 

questoes, com 37,50%. 

Na IES Federal, 36,29% disseram que alguns assuntos foram ensinados ha muito tempo e 

ja nao se lembram; 25,71% afirmaram nao ter estudado alguns dos assuntos abordados 

pelos questionarios, e 9,43% disseram saber de alguns dos assuntos por te-los estudado 

por conta propria. Ja 23,43 % dos concludentes, tanto da IES Federal, quanto da IES 

Estadual, disseram que determinados assuntos foram ensinados de forma inadequada e 

superficial. 

A instituicao Federal, conforme pesquisado lidera a justificativa apresentada aos assuntos 

de nunca ter sido ensinado e que quando ensinado o foi de forma inadequada. No entanto, 

observando-se os indices de acerto esta mesma instituicao apresenta o maior, assim como 

maior e o numero de concludentes que disseram nunca ter visto determinados assuntos na 

faculdade, mas que estudaram por conta propria, o que nos faz concluir que os 

concludentes desta IES tiveram urn maior indice de acertos devido ao esforco individual. 

No geral, tem-se um quadro preocupante, em que apenas 45% dos concludentes acertaram 

as questoes sobre conhecimentos basicos das disciplinas da area de metodos quantitativos. 

Do exposto, conclui-se que os concludentes dos cursos de Ciencias Contabeis do estado da 

Paraiba possuem um conhecimento limitado nas disciplinas da area de metodos 

quantitativos, nao alcangando dessa forma, o objetivo destas disciplinas, que consiste em 

fornecer conhecimentos basicos de metodos quantitativos aos discentes, para que estes 

possam desempenhar seu papel de contador, fornecendo informagoes uteis, relevantes e 

preditivas para auxiliar aos gestores em momentos de tomada de decisao, como vem sendo 

exigido nos dias atuais. 

Dessa forma pode comprometer diretamente algumas das competencias e habilidades 

descritas pela Resolugao CNE/CES 10/2004 para o profissional contabil. 
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Como recomendacao para futuras pesquisas, sugere-se investigar, juntos aos demais 

envolvidos na pratica pedagogica, como docentes e coordenacao dos cursos, dificuldades 

no ensino das disciplinas da area de metodos quantitativos, bem como a 

interdisciplinaridade das mesmas com as demais disciplinas do curso. Recomenda-se ainda 

aplicar a pesquisa com alunos de outras cidades (regioes) de forma a verificar se esse 

resultado e um fato isolado ou disseminado entre os cursos Ciencias Contabeis do Brasil. 
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APENDICE A - Questionario de pesquisa sobre conhecimentos acerca das disciplinas 

da area de metodos quantitativos 

Caracteristica do entrevistado: 

Genero: M ou F [ ] Faixa etaria: ate 22 [ ] acima de 22 

[ ] IFES: UFCG [ ] UEPB [ ] UNESC [ ] 

Possui outra graduagao concluida ou em andamento? [ ] Nao. [ ] Sim. 

Especificar: 

0 presente questionario tern por objetivo suportar pesquisa sobre o conhecimento das 

disciplinas da area de metodos quantitativos por concludentes do curso de ciencias 

contabeis das Universidades Publicas do Estado da Paraiba. A pesquisa visa compor o 

Trabalho de Conclusao de Curso - T C C do discente Fabiano Ferreira Batista da UFCG, 

sobre orientagao da Professora Msc. Karla Katiuscia Nobrega de Almeida. 

1 - Sobre as disciplinas da area dos metodos quantitativos (matematica basica, 

matematica financeira, estatistica, metodos quantitativos, etc.) e sua aplicagao na 

contabilidade, que pontuagao voce atribui ao seu nivel de conhecimento desse 

assunto em uma escala de 1 a 5, conforme os escores seguintes (1=nenhum, 

2=pouco, 3=medio, 4=bom, 5=6timo) 

Resposta: 

II - No decorrer das disciplinas da area de metodos quantitativos foi mostrada sua 

relagao com a contabilidade? 

( ) Nunca 

( ) As vezes 

( ) Em alguns conteudos 

( ) Sempre 

As questoes a seguir, referem-se a assuntos diversos relacionadas com as disciplinas 

da area de metodos quantitativos e sao compostas por quatro alternativas, nas quais 

apenas uma e correta. 
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1. As discipl inas da area de metodos quantitat ivos integram a estrutura curricular do 

curso de ciencias contabeis para: 

( ) Trazer as ciencias contabeis para a area das ciencias exatas 

( ) Dar a informacao contabil capacidade preditiva e torna-la objetiva, interativa e util para a 

tomada de decisao. 

( ) Despertar o interesse pelas resolugoes de questoes matematicas. 

( ) Nao estou seguro sobre a resposta correta. 

2. Em quais das si tuacdes a seguir os conteudos das discipl inas da area de metodos 

quantitat ivos podem ser uteis? 

( ) Na escrituracao fiscal e societaria. 

( ) Na formulacao de modelos preditivos de comportamentos de custos, receitas, despesas e 

resultados. 

( ) Nao apresenta utilidade alguma. 

( ) Nao estou seguro sobre a resposta correta. 

3. Na analise de dados util iza-se de medidas, seja de posicao ou de dispersao (media, 

mediana, desvio padrao, etc.). Qual a funcao destas medidas? 

( ) Avaliar diretamente um parametro, utilizando-se todos os dados da populagao. 

( ) Tecnica para escolher amostras que permite garantir a casualidade na escolha. 

( ) Representar um conjunto de dados de forma resumida. 

( ) Nao estou seguro sobre a resposta correta. 

4. Podemos dizer que o objet ivo de uma empresa e maximizar os lucros e minimizar 

os custos. Para que a contabi l idade possa dar ao gestor informagoes deste t ipo, 

pode-se util izar de: 

( ) Limites. 

( ) Derivadas . 

( ) Integrals. 

( ) Nao estou seguro sobre a resposta correta. 

5. Por equivalencia de capitais se entende que: 

( ) se da quando o periodo de formagao e incorporagao dos juros ao Capital nao coincide 

com aquele a que a taxa esta referida. 

( ) se da quando dois ou mais capitais, cada um com sua taxa, calculados em um 

determinado periodo com esta taxa, forem iguais. 

( ) se da quando o periodo de formagao e incorporagao dos juros ao capital coincide com 

aquele a que a taxa esta referida. 

( ) Nao estou seguro sobre a resposta correta. 



87 

6. Qual a funcao da Amostragem? 

( ) Permitir fazer inferencia e generalizacoes acerca de caracteristicas de uma populagao 

com base na analise de apenas alguns de seus elementos. 

( ) Analisar a evolugao de pregos, quantidade e valor em certa epoca de cada produto em 
separado. 

( ) Medir o quanto as variagoes de pregos afetam as despesas de uma familia tipica, por 

meio dos pregos de mercadorias consumidas. 

( ) Nao estou seguro sobre a resposta correta. 

7. Como vantagens da contabilometria, ou seja, dos metodos quantitativos aplicados 

a Contabilidade, podemos elencar: 

( ) Proporcionar informagoes uteis para os processos de planejamento, controle e tomada 
de decisao. 

( ) Agilizar os processos de encerramento de periodos e apuragao do lucro liquido. 

( ) Desenvolvimento de tecnicas para cumprimento das obrigagoes acessorias fiscais. 

( ) Nao estou seguro sobre a resposta correta. 

8. Qual o principal objetivo da correlacao linear? 

( ) Analisar dados amostrais para obter informagoes de relacionamento entre duas ou mais 

variaveis. 

( ) Avaliar, com determinado nivel de confianga, o resultado do estudo estatistico aplicado 

em determinada amostra. 

( ) retirar elementos de uma populagao, e e um dos principals fatores para obtermos 

resultados confiaveis e representatives de uma populagao, com base na analise de uma 

amostra. 

( ) Nao estou seguro sobre a resposta correta. 

9. Pode-se dizer que a regressao e utilizada para: 

( ) Avaliar, com determinado nivel de confianga, o resultado do estudo estatistico aplicado 

em determinada amostra. 

( ) Prever o comportamento de determinada variavel dependente com base nos valores de 

uma ou mais variaveis independentes. 

( ) identificar o ganho ou perda de um determinado evento condicional, associado a uma 

possivel combinagao de atos de decisao sobre o objeto de decisao. 

( ) Nao estou seguro sobre a resposta correta. 
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10. Um contador utilizando-se de conhecimentos de metodos quantitativos, ao 

analisar os numeros relativos as vendas e as despesas com propagandas nos ultimos 

doze meses, elaborou um grafico de dispersao, no qual tracou uma linha de tendencia 

linear, com o intuito de verificar se as vendas sao influenciadas pelas propagandas. 

Com base no grafico reproduzido abaixo, 

pode-se afirmar: 

( ) Nao existe relacionamento entre o 

faturamento e as despesas de propaganda. 

( ) Os dados estao correlacionados e o nivel 

de correlagao pode ser considerado razoavel. 

( )Os valores de faturamento sao explicados 

pelos gastos com propaganda, de acordo com 

R 2 . 

( ) Nao estou seguro sobre a resposta correta. 

Sobre o questionario, como voce explicaria o seu desempenho em cada questao? 

0 conteudo Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

N§o foi ensinado. Nunca o estudei. 

Nao foi ensinado. Estudei por conta propria. 

Foi ensinado de forma inadequada e superficial. 

Foi ensinado ha muito tempo e nio me lembro. 

Foi ensinado com profundidade adequada e suficiente. 

Faturamento x Propaganda 

000 

5.000 

4.000 

* 3.000 

2.000 

.000 

y =9,839x + 1143.5 

R 2 = 0,7401 

0 100 200 300 400 500 

P r o p a g a n d a 



A P E N D I C E B 

Desempenho dos conc ludentes por I E S em cada questao 

IES Federal IES Estadual IES Privada 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Q1 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 85,71% 14,29% 0,00% 100,00% 0,00% 

Q2 0,00% 65,71% 34,29% 0,00% 74,29%o 25,71% 0,00% 100,00% 0,00% 

Q3 2,86% 17,14% 80,00% 0,00%) 14,29%) 85,71% 0,00% 0,00% 100,00% 

Q4 0,00% 20,00% 80,00% 2,86%) 11,43%) 85,71% 0,00% 0,00% 100,00% 

Q5 0,00% 40,00%) 60,00%o 2,86%) 28,57%) 68,57% 0,00% 25,00% 75,00% 

Q6 0,00% 85,71% 14,29% 0,00%) 74,29%) 25,71% 0,00% 100,00%) 0,00% 

Q7 0,00% 74,29% 25,71% 0,00% 68,57%) 31,43%) 0,00% 75,00% 25,00% 

Q8 0,00% 28,57% 71,43% 0,00% 20,00%) 80,00% 0,00% 25,00% 75,00% 

Q9 0,00% 28,57% 71,43% 5,71% 22,86% 71,43% 0,00% 0,00% 100,00% 

Q10 0,00% 22,86% 77,14% 0,00% 34,29% 65,71% 0,00% 25,00% 75,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008) 

Legenda 

1 -Nao respondeu 

2 - Acertou 

3 - Errou ou nao soube responder 
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A P E N D I C E C 

Just i f icat ivas apresentadas pelos concludentes por I E S em cada questao 

IES FEDERAL IES ESTADUAL IES PRIVADA 

JO J1 J2 J3 J4 J5 JO J1 J2 J3 J4 J5 JO J1 J2 J3 J4 J5 

Q1 0,00% 28,57% 8,57% 28,57% 22,86% 11,43% 25,71% 5,71% 2,86% 22,86% 28,57% 14,29% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 

Q2 0,00% 31,43% 8,57% 31,43% 25.71% 2,86% 22,86% 11,43% 5,71% 28,57% 20,00% 11,43% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Q3 0,00% 20,00% 2,86% 25,71% 48,57% 2,86% 22,86% 5,71% 11,43% 25,71% 25,71% 8,57% 25,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Q4 0,00% 20,00% 14,29% 28,57% 31,43% 5,71% 22,86% 34,29% 11,43% 17,14% 8,57% 5,71% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 

Q5 2,86% 8,57% 0,00% 22,86% 62,86% 2,86% 22,86% 20,00% 5,71% 25,71% 17,14% 8,57% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Q6 0,00% 2,86% 5,71% 22,86% 57,14% 11,43% 22,86% 17,14% 0,00% 34,29% 22,86% 2,86% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Q7 2,86% 28,57% 14,29% 25,71% 25,71% 2,86% 22,86% 34,29% 14,29% 17,14% 5,71% 5,71% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 

Q8 2,86% 37,14% 11,43% 17,14% 28,57% 2,86% 22,86% 40,00% 5,71% 17,14% 5.71% 8,57% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 

Q9 0,00% 40,00% 14,29% 17,14% 28,57% 0,00% 20,00% 45,71% 5,71% 11,43% 8,57% 8,57% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 

Q10 0,00% 40,00% 14,29% 14,29% 31,43% 0,00% 20,00% 31,43% 5,71% 34,29% 2,86% 5.71% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 

Fonte: Dados da pesquisa (2008) 

Legenda 

J0 - Nao responderam J1 - Nunca foi ensinado; Nunca estudou J2 - Nunca foi ensinado, mas estudou por conta propria 

J3 - Foi ensinado de forma inadequada e superficial J4 - Foi ensinado a muito tempo e n3o se lembra J5 - Foi ensinado com profundidade adequada 
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