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R E S U M O 

A degradacao excessiva do meio ambiente e dos recursos naturais tern chamado a atencao 

em todo o mundo, e com isso o meio ambiente vem atraindo cada vez mais atencao e 

interesse. Assim, as instituicoes de ensino superior fontes catalisadoras de novos 

conhecimentos vem cada vez mais se dedicado as questoes ambientais com intuito de 

mitigar os impactos causados pela acao do homem. Nesse sentido, o presente estudo tern o 

objetivo de escrever qual o interesse dos estudantes de ciencias contabeis pela area de 

contabilidade ambiental. Para tanto se utilizou de pesquisa exploratoria, descritiva, aplicada, 

bibliografica com abordagem qualitativa e quantitativa. Para atingir a finalidade proposta, 

analisou-se uma amostra de 54 questionarios de um universo 62 alunos que cursaram a 

disciplina de Contabilidade Ambiental do curso de Ciencias Contabeis da UFCG campus de 

Sousa-PB no perfodo de 2009.1. Os resultados apontam que houve concordancia com 

cerca de 8 1 % das perguntas constantes nos questionarios, discordancia em cerca 14% e 

cerca de 5% apresentaram-se neutras. Do exposto, entende-se que a maioria dos 

estudantes compreende a importancia das disciplinas da area de Contabilidade Ambiental, 

embora, nao tenham interesse em atuar nesta area. Recomenda-se a realizacao de estudos 

que possam inserir outras variaveis e outras tecnicas estatisticas relacionadas a tematica, 

comparando ainda se possivel os resultados aqui expostos com outras instituicoes publicas 

que adotam componentes curriculares relacionados a area ambiental. 

Palavras-chave: Contabilidade Ambiental. Percepcao Discente. IES Publica. 



A B S T R A C T 

Excessive degradation of the environment and natural resources have drawn attention 

around the world, and that the environment has attracted increasing attention and interest. 

Thus, institutions of higher catalyst sources of new knowledge is increasingly devoted to 

environmental issues in order to mitigate the impacts caused by man. Accordingly, this study 

has the goal of writing which the interests of accounting students for the area of 

environmental accounting. The focus was an exploratory research, descriptive, applied, 

literature with a qualitative and quantitative. To achieve our purposes, we analyzed a sample 

of 54 questionnaires from a universe 62 students in the discipline of Environmental 

Accounting Course of Accounting Sciences, UFCG campus Sousa-PB in the period from 

2009.1. The results indicate that there was agreement with about 8 1 % of the questions 

contained in the questionnaires, some disagreement in 14% and about 5% were neutral. The 

above means that most students understand the importance of the disciplines of 

Environmental Accounting, although not interested in working in this area. It is recommended 

for studies that may include other variables and other statistical techniques related to the 

topic, even if possible comparing the results shown here with other public institutions that 

adopt curriculum components related to the environmental area. 

Keywords: Environmental Accounting. Student Perception. IES Public. 
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1 I N T R O D U C A O 

1.1 T e m a e Problema 

No decorrer dos anos os ecologistas inspiraram a criacao de uma nova identidade, uma 

identidade biologica, uma concepcao de coloca a especie humana como componente ativo 

da natureza. Trata-se, a partir daqui, de uma identidade global, independente dos vinculos 

sociais, historicos, culturais ou de credo, que possui a capacidade de unir os tracos de 

culturas distintas. 

No entanto, para Carvalho (2007, p.44, 45), "o modelo de crescimento economico ilimitado, 

apresentado bem antes do mundo globalizado e difundido mais ainda apos este, e um 

equivoco, que podera levar todos a um colapso [...]". 

Segundo o Banco Mundial em um relatorio produzido em 1982, a degradacao ambiental e a 

pobreza estavam intimamente relacionadas e que era possfvel alcancar-se um 

desenvolvimento economico ecologicamente saudavel. Percebia-se, entao, a necessidade 

de unir ecologia e economia, abandonando o entendimento (decadas de 70 e 80) de que 

esses eram temas desvinculados. Nesse sentido, Carvalho (2007, p.45), diz que: "[...] A 

capacidade de suporte ou resiliencia da natureza propoe a mudanca para o paradigma da 

sustentabilidade [...]" 

Um dos marcos de revisao do pensamento mundial sobre desenvolvimento foi publicado no 

relatorio nosso futuro comum em 1987, que ficou conhecido como relatorio Brundtland, que 

denunciou a exaustao dos recursos ambientais: 

Muitos dos atuais esforcos para manter o progresso humano, para atender as 
necessidades humanas e para realizar ambicoes humanas sao simplesmente 
insustentaveis - tanto nas nacoes ricas quanta nas pobres. Elas retiram 
demais, e a um ritmo acelerado demais, de uma conta de recursos ambientais 
ja a descoberto, e no futuro nao poderao esperar outra coisa que nao a 
insolvencia dessa conta. Podem apresentar lucro nos balancetes da geracao 
atual, mas nossos filhos herdarao os prejuizos. Tomamos um capital 
emprestado as geragoes futuras, sem qualquer intencao ou perspectiva de 
devolve-lo. (ALMEIDA, 2002, p.56) 
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Com a Rio 92, conferencia da ONU tambem conhecida como cupula da terra, consolidou-se 

a formulacao proposta pela comissao de Brundtland, para a definicao do conceito de 

desenvolvimento sustentavel como sendo "o desenvolvimento sustentavel e aquele que 

atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as geracoes 

futuras atenderem as suas proprias necessidades" (CARVALHO, 2007, p.33) 

Nessa mesma conferencia aprovou-se um cronograma de acoes sobre temas especificos 

como erosao, desertificacao, alteracoes climaticas, resfduos toxicos e outros que visam 

assegurar a sustentabilidade planetaria a partir do seculo XXI e que, por isso, e conhecido 

como agenda 21 . 

A agenda 21 global estabeleceu pontos a serem considerados pelos paises no sentido de se 

promover uma mudanca no padrao de desenvolvimento para o seculo XXI. Este novo 

padrao concilia metodos de protecao ambiental com justica social e eficiencia economica. 

Previu, ainda, que as nacoes deveriam elaborar suas agendas nacionais e que, ate 1996, 

esse paises deveriam ter iniciado o processo de construcao de suas agendas locais. 

Tinoco e Kraemer (2008, p.35,36), afirmam que: 

O impacto da especie humana sobre o meio ambiente tern sido comparado 
por alguns cientistas as grandes catastrofes do passado geologico da Terra. 
A humanidade deve reconhecer que agredir o meio ambiente poe em perigo a 
sobreviv§ncia de sua prdpria especie, e pensar que o que esta em jogo nao e 
uma causa nacional ou regional, mas a existencia da humanidade toda. E a 
vida que esta em jogo. Podemos conceber um ecossistema sem o homem, 
nao podemos encontrar o homem sem algum ecossistema. 

A degradacao excessiva do meio ambiente e dos recursos naturais tern chamado a atencao 

em todo o mundo, e com isso o meio ambiente vem atraindo cada vez mais atencao e 

interesse. 

A humanidade se encontra em um momento de definicao historica. 
Defrontamo-nos com a perpetuacao das disparidades existentes entre as 
nacoes e no interior delas, o agravamento da pobreza, da fome, das doencas 
e do analfabetismo, e com a deterioracao continua dos ecossistemas de que 
depende nosso bem estar. Nao obstante, caso se integrem as preocupa?6es 
relativas a meio ambiente e desenvolvimento e a elas se dedique mais 
atencao, sera possfvel satisfazer as necessidades basicas, elevar o nivel da 
vida de todos, obter ecossistemas melhor protegidos e gerenciados e 
construir um futuro mais prospero e seguro. Sao metas que nacao alguma 
pode atingir sozinha; juntos, porem, podemos - em uma associacao mundial 
em pro! do desenvolvimento sustentavel. (CMMAD - Agenda 21, 1996, p.9) 
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Para Carvalho (2007, p.42), "o comportamento da sociedade e a forma de as entidades 

lidarem com a natureza tern sofrido alteracoes ao longo das ultimas decadas, principalmente 

em decorrencia da mudanca de valores, de conhecimentos e crencas sobre o assunto". 

As universidades enquanto instituicoes voltadas a construcao, ampliacao e disseminacao do 

saber tern cada vez mais se dedicado as questoes ambientais e nao tern envidado esforcos 

na busca de solucoes que venham a minimizar os impactos causados ao meio ambiente. 

Nesse sentido, tern sido criados cursos e disciplinas voltadas ao meio ambiente. 

Baseando-se nessas informacoes o presente trabalho fundamenta-se na seguinte questao: 

Existe interesse dos estudantes de ciencias contabeis pela area de contabilidade ambiental? 

1.2 Justi f icat iva 

Em meados do seculo XVIII, a Europa vivia a euforia da Revolucao Industrial, com o 

surgimento de novas tecnologias de producao, como a maquina a vapor, que 

revolucionaram a economia mundial. Nesse contexto ocorreram grandes fluxos migratorios 

para os centros urbanos, provocados, em parte, pela revolucao industrial trazendo as 

familias para trabalhar como mao-de-obra barata das novas fabricas. Com isso a 

urbanizacao e a exploracao dos recursos humanos e naturais passaram a se processar em 

grande escala e de forma continua. 

Martins e Ribeiro (1995, apud Tinoco e Kraemer, 2008, p.22), ao comentarem o 

desenvolvimento economico e tecnologico apos a Revolucao Industrial, citam "que isso 

significou para varias empresas maximizar a utilizagao de todos os recursos naturais, ja que 

eram gratuitos, ignorando serem renovados ou nao, ignorando ainda as conseqiiencias da 

ausencia desses mesmos recursos". 

Segundo Tinoco e Kraemer (2008), no seculo XX, a humanidade experimentou um 

crescimento das organizacoes e das cidades jamais visto. A humanidade chega ao fim do 

seculo com o planeta tornado por reslduos e pela desigualdade social, como consequencia 

da poluicao atmosferica e hfdrica, da contaminacao do solo, da perda de especies da fauna 

e da flora e dos habitos de producao e consumo desenfreado de parte da sociedade 

moderna. 



Nesse sentido, Paiva (2006, p. 9) assim se expressa: 
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Com o advento da industriaiizacao, ocorrido na Inglaterra, no seculo XVIII, 
novos processos produtivos foram descobertos, objetivando maiores 
quantidades e melhor qualidade dos produtos, sempre visando a maiores 
lucros. Dadas as grandes extensoes territoriais inexploradas dessa epoca, as 
consequencias da aeao humana sobre o meio ambiente nao foram 
claramente percebidas pelos produtores. 

Como resultado da consciencia do potencial destruidor que se verificava, surgem diversas 

iniciativas, conhecidas em seu conjunto como movimento ambientalista. A princfpio observa-

se que nao se trata de um movimento homogeneo. Nele as questoes ambientais sao 

discutidas e debatidas pela opiniao publica, porem, as acoes coletivas, politicas e discursos 

agrupados sob a otica do ambientalismo sao diversificados e distintos entre os varios 

movimentos. Com o passar dos anos muito tern sido os esforcos pela busca de associar 

lucratividade a responsabilidade social e, com isso, a questao ambiental passou a ser 

tratadas com mais homogeneidade. 

Contudo no ambito academico ainda sao poucos os estudos que versem sobre essa 

tematica, principalmente no tocante a analise do interesse de estudantes de Ciencias 

Contabeis pela area contabilidade ambiental, apesar do fato de que diante do novo cenario 

que se apresenta onde a questao ambiental e bastante discutida em virtude do enfoque com 

que tern sido tratada ela se constitua como um excelente campo de pesquisa devido a 

importancia que tern recebido por parte de toda a sociedade inclusive algumas 

universidades. 

A viabilidade da pesquisa demonstra-se pelo fato que o potencial de exploracao do tema e 

bastante amplo alem de ser permeado pela interdisciplinaridade que o rodeia. Ha grande 

disponibilidade de fontes de consulta de varios autores que versam sobre o tema e que 

servirao de embasamento teorico para a realizacao do estudo. 

Expostos esses entendimentos verifica-se que estudos que possam envolver aspectos 

relacionados a area ambiental podem ser considerados relevantes na busca pela 

conscientizagao ambiental no intuito de definir estrategias que possam melhorar o atual 

cenario. Nesse sentido, essa pesquisa se justifica pelo fato de tentar discuti interesses de 

estudantes de contabilidade sobre essa tematica. 

No campo pratico, foram estudados os alunos que cursaram a disciplina de contabilidade 

ambiental no curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal de Campina Grande 
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campus de Sousa-PB. Nesse sentido se faz extremamente necessario o desenvolvimento 

de estudos que identifiquem a importancia da Contabilidade nesse processo. 

1.3 Objet ivos 

1.3.1 Objetivo Gera l 

Em consonancia com o tema proposto o presente trabalho tern como objetivo geral analisar 

qual o interesse dos estudantes de ciencias contabeis pela area de contabilidade ambiental 

1.3.2 Objet ivos E s p e c i f i c o s 

- Identificar os motivos que fizeram ou fazem com que os estudantes de ciencias contabeis 

se interessem ou nao pela area de contabilidade ambiental. 

- Identificar os fatores que podem de alguma forma, auxiliar os alunos e as instituicoes sobre 

a importancia da area de Contabilidade Ambiental. 

- Descrever o perfil dos alunos do curso de Ciencias Contabeis no tocante a disciplina de 

Contabilidade Ambiental. 

1.4 Procedimentos Metodologicos 

1.4.1 Natureza da p e s q u i s a 

Richardson (1999 p 80) sintetiza: 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interacao de certas 
variaveis, compreender e classificar proeessos dinamicos vividos por grupos 
sociais 
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Dessa forma a pesquisa utilizou uma abordagem quaiitativa e quantitativa de modo a 

descrever, atraves das percepgoes dos envolvidos, a diversidade e complexidade dos 

fenomenos sociais existentes. 

1.4.2 C l a s s i f i c a c a o da P e s q u i s a 

Para a classificacao da pesquisa, toma-se como base a taxionomia apresentada por 

Vergara (1990), que a qualifica quanto a dois aspectos: quanto aos fins e quanta aos meios. 

1.4.2.1 Quanto aos fins 

A pesquisa e exploratoria, explicativa descritiva e aplicada. Exploratoria porque embora a 

questao ambiental seja bastante discutida, entende-se que existem poucos estudos no que 

se refere ao interesse dos estudantes do curso de Ciencias Contabeis pela disciplina de 

Contabilidade Ambiental. Explicativa visa esclarecer os fatores que podem de alguma forma, 

auxiliar os alunos e as instituigoes sobre a importancia da disciplina. Descritiva, pois busca 

descrever o perfil e o interesse dos alunos do curso de Ciencias Contabeis no tocante a 

disciplina de Contabilidade Ambiental e Aplicada com vistas a contribuir para a estruturagao 

e desenvolvimento da referida disciplina. 

1.4.2.2 Quanto aos meios 

A pesquisa e bibliografica e estudo de caso. Bibliografica porque para a fundamentagao 

teorico-metodologica do trabalho sera realizado consulta, sobre o assunto, na literatura ja 

existente. A investigagao sera, tambem, um estudo de caso, uma vez que e circunscrito a 

uma localidade. 
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1.4.3 Area de atuacao da p e s q u i s a 

O presente trabalho delimita-se a estudar os alunos que cursaram a disciplina de 

contabilidade ambiental do curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal de 

Campina Grande campus da cidade de Sousa-PB no periodo letivo 2009.1. 

1.4.4 Coleta de Dados 

Os dados foram coletados por meio de: 

Fontes primarias - questionarios aplicados entre os alunos que cursaram ou que estao 

cursando a disciplina de contabilidade ambiental do curso de Ciencias Contabeis da 

Universidade Federal de Campina Grande campus da cidade de Sousa-PB. 

Fontes secundarias - pesquisa bibliografica em livros, revistas especializadas, trabalhos 

academicos, jornais e em meio eletronico; 

1.4.5 Tipo de Questionario 

0 questionario aplicado foi a Escala de Likert com variacao entre 1 e 5 da seguinte forma: 

1 - Discorda totalmente; 2 - Discorda parcialmente; 3 - Neutro; 4 - Concorda Parcialmente; 

5 - Concorda totalmente 

1.4.6 Populacao e Amostra 

A populacao deste estudo foi constituida por um universo de 62 alunos que cursaram a 

disciplina de Contabilidade Ambiental do curso de Ciencias Contabeis da UFCG campus de 

Sousa-PB no periodo letivo 2009.1. Ja a amostra foi composta por 54 alunos, ja que 8 deles 
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nao responderam ao questionario, o que corresponde a 87% da populacao do estudo 

conforme tabela abaixo. 

Tabela 1 - Numero de questionarios aplicados aos alunos que cursaram a 

disciplina de Contabilidade Ambiental do curso de Ciencias Contabeis da 

UFCG campus de Sousa-PB 

Descricao Quantidade % 

Questionarios aplicados 62 100 

Questionarios respondidos 54 87 

Questionarios nao respondidos 08 13_ 
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2 F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

Buscando propiciar um aprofundamento sobre o estudo da Contabilidade Ambiental o 

presente trabalho valeu-se de revisao bibliografica para fundamentar o estudo. Para facilitar 

o entendimento do tema em epigrafe e diante da estreita relacao de interdisciplinaridade que 

o mesmo mantem com a Contabilidade e com outras areas de conhecimento, partiu-se de 

uma visao geral sobre o Meio Ambiente, bem como por uma visao conceitual sobre 

Responsabilidade Social, Responsabilidade Social Empresarial, Responsabilidade Socio-

ambiental. Em seguida explorou-se a Contabilidade (origem, conceito e evolucao), a 

Contabilidade no Brasil (evolucao e os orgaos de classe da area contabil) e a Contabilidade 

Ambiental (origem, conceito e evolucao). Por fim buscou-se demonstrar a estrutura da 

educacao no Brasil e o ensino de contabilidade no Brasil. 

2.1 Meio Ambiente 

Tinoco e Kraemer (2008, p.34), definem o meio ambiente como "o conjunto de elementos 

bioticos (organismos vivos) e abioticos (energia solar, solo, agua e ar) que integram a 

camada da Terra chamada biosfera, sustentaculo e lar dos seres vivos". 

O homem enquanto organismo integrante dessa biosfera, desde os tempos das civilizacoes 

mais primitivas ate os dias atuais, tern usufruido dos recursos naturais existentes no planeta. 

No entanto de acordo Tinoco e Kraemer (2008, p. 34): 

Com o rapido crescimento da populacao, criou-se uma demanda sem 
precedentes, a que o desenvolvimento tecnologico pretende 
satisfazer submetendo o meio ambiente a uma agressao que esta 
provocando o declfnio cada vez mais acelerado de sua qualidade e 
de sua capacidade para sustentar a vida. 

Carvalho (2007, p.46), sobre a interferencia do homem no meio ambiente assim se 

expressa: 

Nos ultimos seculos, o ser humano vem interferindo no funcionamento 
sistemico da natureza com a quebra constante da cadeia trofica (circulacao 
de materia e energia em que os seres se alimentam uns dos outros, quer seja 
presa, quer seja predador, atraves de fluxo que vem desde a fotossintese). 
Isto se da pela insercao de especies exoticas, construcao de hidroeletricas, 
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pontes, predios, extracao mineral, vegetal e tantas outras atividades, ditas 
economicas, 

Diante de tal constatagao, no decorrer dos anos do final do seculo passado, foram 

instituidos varias acoes visando o combate e/ou amenizagao desses problemas. Tinoco e 

Kraemer (2008) mencionam varias dessas acoes, dentre as quais elencamos as quatro a 

seguir: 

1 - Na decada de 70, surgem as primeiras Avaliacoes de Impactos Ambientais - AIA que 

apos passarem por um periodo de evolucao tornaram-se mais aplicaveis a realidade. 

2 - Na decada de 80, surgem os Estudos de Impactos Ambientais - EIA e os Relatorios de 

Impactos ao Meio Ambiente - RIMA, principals instrumentos para viabilizagao das AlAs. 

Ainda na decada de 80, no ano de 1987 foi publicado o relatorio nosso futuro comum, que 

ficou conhecido como relatorio Brundtland, tido como um dos marcos de revisao do 

pensamento mundial sobre desenvolvimento. 

3 - Na decada de 90, em 1991, foi publicada a Carta Empresarial para o Desenvolvimento 

Sustentavel pela Camara Internacional do Comercio (ICC) e elaborada a norma 

intemacional de protegio ambiental ISO 14000. Em 1992, ocorreu a Conferencia das 

Nagoes Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida tambem como 

Cupula da Terra, Rio 92, ou Eco 92. 

4 - No inicio deste seculo, em 2001, a Uniao Europeia estabelece o Sistema de Gestao 

Ambiental chamado EMAS 2001. Em 2002, em Johannesburgo na Africa do Sul, reuniram-

se a Cupula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentavel, ou Cupula da Terra 2 (Rio + 10), 

como resultado surgiram dois documentos: a Declaragao Politica (com o titulo "O 

Compromisso de Johannesburgo por um Desenvolvimento Sustentavel)e o Piano de 

Implementagao. 

No Brasil, a Constituigao Federal de 1988 em seu Capitulo VI, tambem contemplou a 

preocupagao com o Meio Ambiente, conforme transcrigao abaixo: 

Art. 225 Todos tern direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Publico e a coletividade o dever de defende-lo e presetva-lo para as 
presentes e futuras geragoes. 
§ 1° - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Publico: 
I - preservar e restaurar os processos ecologicos essenciais e prover o 
manejo ecologico das especies e ecossistemas; (Regulamento) 
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II - preservar a diversidade e a integridade do patrimonio genetico do Pais e 
fiscalizar as entidades dedicadas a pesquisa e manipulaeao de material 
genetico; (Regulamento) 
III - definir, em todas as unidades da Federacao, espacos territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteracao e a 
supressao permitidas somente atraves de lei, vedada qualquer utilizacao que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua protecao; 
(Regulamento) 

IV - exigir, na forma da lei, para instalacao de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradacao do meio ambiente, 
estudo previo de impacto ambiental, a que se dara publicidade; 
(Regulamento) 
V - controlar a producao, a comereializacao e o emprego de tecnicas, 
metodos e substancias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida 
e o meio ambiente; (Regulamento) 
VI - promover a educacao ambiental em todos os niveis de ensino e a 
conscientizacao publica para a preservacao do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as praticas que 
coloquem em risco sua funcao ecologica, provoquem a extineao de especies 
ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento) 
§ 2° - Aquele que explorar recursos minerals fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solucao tecnica exigida pelo orgao 
publico competente, na forma da lei. 
§ 3° - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarao os infratores, pessoas fisicas ou juridicas, a sancoes penais e 
administrativas, independentemente da obrigaeao de reparar os danos 
causados. 
§ 4° - A Floresta Amazon ica brasileira, a Mata Atlantica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira sao patrimdnio nacional, e sua 
utilizacao far-se-a, na forma da lei, dentro de condicoes que assegurem a 
preservacao do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais. 

§ 5° - Sao indisponiveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, 
por acoes discriminatorias, necessarias a protecao dos ecossistemas 
naturais. 
§ 6° - As usinas que operem com reator nuclear deverao ter sua localizacao 
definida em lei federal, sem o que nao poderao ser instaladas. (Art. 225, 
CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988) 

Diante do exposto, tornou-se crescente, entre as empresas e/ou instituicoes, a necessidade 

de uma melhor relacao entre essas e o meio ambiente e com isso surgiram novos conceitos 

conforme veremos a seguir. 

2.2 Responsabi l idade Soc ia l 

O tema responsabilidade social ja existe ha mais de 50 anos, no entanto, foi a partir da 

decada de 70 que o tema passou a ser mais aprofundado. 

O SENAC-PR traz a seguinte definicao sobre o tema: 
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Responsabilidade Social § uma nova maneira de conduzir os negocios da 
empresa, tornando-a parceira e co-responsavel pelo desenvolvimento social, 
englobando preocupacSes com um publico maior (acionistas, funcionarios, 
prestadores de servigo, fornecedores, consumidores, comunidade, governo e 
meio-ambiente). 

Em outras palavras pode-se dizer que a responsabilidade social consiste no fato de que as 

entidades alem da visao economica (rentabilidade, lucro) tern que contemplar a visao social 

(qualidade de vida dos funcionarios, atencao aos anseios da sociedade), etc. 

Por isso, o papel de uma empresa comprometida com o desenvolvimento social esta 

principalmente no fato de se buscar a conversao de interesses, em que ambas as partes 

saiam com resultados positivos, nao apenas no sentido literal do lucro, mas no sentido de 

que as empresas devem desempenhar um papel correto fazendo mais do que obriga 

legislacao ao desenvolver praticas que visem estabelecer um bem-estar da sociedade em 

geral. 

2.3 Responsabi l idade Soc ia l Empresar ia l 

Outro conceito existente no mundo dos negocios e o de Responsabilidade Social 

Empresarial. 

A responsabilidade social empresarial manifesta o grau de comprometimento que as 

organizacoes apresentam com o ambiente nos quais estao inseridas, tanto no aspecto 

ambiental quanto no social. 

Para o Instituto Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, faz a seguinte definicao 

sobre o que e Responsabilidade Social Empresarial: 

E a forma de gestao que se define pela relacao etica e transparente da 
empresa com todos os publicos com os quais ela se relaciona e pelo 
estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento 
sustentavel da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para 
as geracoes futuras, respeitando a diversidade e promovendo a reducao das 
desigualdades sociais. 

Segundo Furtado (2003), a responsabilidade social e um fenomeno empresarial que se 

manifesta por meio da adocao de formas de gerenciamento baseado em valores 
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corporativos que norteiam as acoes da empresa em relacao aos seus diversos grupos de 

relacionamento. Tais grupos sao compreendidos por todos aqueles agentes que influenciam 

e sao influenciadas pelas atividades da organizacao, quais sejam, seus empregados e 

demais integrantes da forca de trabalho: elientes, fomecedores (na cadeia de producao), 

meio ambiente, comunidade ao redor das instalacoes industrials e a sociedade de modo 

geral. 

Furtado (2003, p.23), com relacao a responsabilidade social empresarial ressalta: 

Verifica-se uma tendencia crescente de investimentos destinados as acoes 
sociais diversas envolvendo uma faixa de beneficiados que vao desde 
funcionarios da empresa ate o entendimento das necessidades explicadas 
pelas diversas organizacoes da sociedade civil acarretando beneficios para 
toda a sociedade. 

Nesse sentido, e importante que a relacao entre a empresa, parceiros e fomecedores seja 

pautada no dialogo claro e aberto onde fiquem evidenciados os objetivos da empresa no 

tocante a necessidade de ganho economico, porem contemplando a dimensao social, a 

preocupaeao com o meio ambiente e o respeito a diversidade cultural. 

Existem varias possibilidades de ajuda a uma comunidade carente, como, 
estimular a formacao de algum tipo de organizacao da comunidade, participar 
de reuniSes com liderancas locais, para a discussao de problemas e 
acompanhamentos de solucoes. Fazer parcerias com empresas sejam elas 
grandes ou pequenos portes, e muito importante para desenvolver projetos 
que sua empresa nao poderia empreender individualmente. Por exemplo, a 
organizacao de um programa de reciclagem com a comunidade local ou a 
limpeza e/ou reforma de uma escola ou abrigo (VALSANI, 2005, P.37). 

2.4 Responsabi l idade Socio-ambiental 

A difusao do conceito de responsabilidade socio-ambiental no meio empresarial pode ser 

consequencia da cobranca da sociedade por um grau de comprometimento etico-

responsavel com o meio ambiente. Uma exigencia que virou fator pre-determinante no 

processo de atracao de investimentos de capital externo para as organizacoes. 

Tinoco (2008, p.99) afirma que: 

A protecao ao meio ambiente vem se tornando uma preocupaeao de muitas 
empresas, de formadores de opiniao e de parcela significativa da populacao, 
em varias partes do mundo. Isso decorre do elevado nfvel de degradacao do 
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patrimonio natural da humanidade, a medida que o processo de globalizacao 
avanca, levando as organizacoes a se adaptarem para que haja uma 
convivencia equilibrada com o meio ambiente. 

A responsabilidade socio-ambiental corresponde a um compromisso de empresas que 

atuam na vanguarda, atendendo a crescente conscientizacao da sociedade, principalmente 

nos mercados mais maduros. Diz respeito a necessidade de revisar os modos de produgao 

e padroes de consumo vigentes, de tal modo que o sucesso empresarial nao seja alcancado 

a qualquer prego, mas ponderando-se os impactos sociais, culturais e ambientais 

decorrentes da atuacao administrativa e negocial da empresa. 

O Instituto Ethos de Responsabilidade Social Empresarial afirma que: 

Empresa sdcio-ambientalmente responsavel e aquela que possui capacidade 
de ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, funcionarios, 
prestadores de servigo, fomecedores, consumidores, comunidade, governo e 
meio ambiente) e de conseguir incorpora-los no planejamento de suas 
atividades, buscando considerar as demandas de todos e nao apenas dos 
acionistas ou proprietaries. 

Assim, e por intermedio da postura de responsabilidade socio-ambiental que uma empresa 

busca a sustentabilidade de suas praticas administrativas e negociais. Ou seja, os 

processos relacionados aos negocios e os de apoio ao negocio, bem como os produtos e 

servigos deles decorrentes, sao definidos e avaliados a luz nao somente dos resultados 

mas, tambem, considerando os impactos e beneficios socio-ambientais relacionados. 

2.5 Contabi l idade 

2.5.1 Origem e evolucao 

O registro, a acumulagao, a mensuragao, a avaliagao, bem como a 
divulgagao das atividades e operagoes das empresas, dos governos e das 
organizagoes em geral sao feitos pela Contabilidade, desde ha muito tempo, 
de forma sistemica, atraves de demonstragoes contabeis. (TINOCO e 
KRAEMER, 2008, P. 19) 

Embora nao se possa precisar com certeza, em virtude da insuficiencia de provas concretas, 

acredita-se que os primeiros registros sobre Contabilidade ocorreram cerca de 6.000 anos 

a.C na regiao do Egito. 
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Uma das arcaicas de Ur contem um inventario de cabras; algumas tabuletas 
de Fara tern como objeto de escrita os cereais e alguns outros diversos 
elementos. Entre as quais se dedicam aos varios objetos encontrados ha as 
se referem a: animais de carga destinados tambem ao cultivo da terra, divisao 
de terras alugadas, contas de pagamentos, contas de inventarios dos 
animais, contas de entradas e saida de metais e utensilios, contas dos bens 
consumidos ou sacrificados, etc. tais tabuletas, a fim de evitar adulteracoes, 
ja tinham o "selo de sigilo" do templo, alcancando-se desta forma, mais uma 
fase de evolucao no controle e mais um progresso nas administrates. (SA, 
1995, p. 237,238) 

Tinoco e Kraemer (2008, p. 19), assim se expressam sobre o surgimento da Contabilidade. 

Foi no Oriente, especialmente na China, na India, no Egito, e tambem na 
Grecia, que os primeiros registros e estudos de Contabilidade se deram, 
ocorrendo paralelamente com o aprendizado e o desenvolvimento da 
aritmetica e da matematica. 

Em 1249, em Pisa na Italia, Leonardo Fibonacci escreveu uma obra de suma importancia 

para a Contabilidade e que tratava de calculo comercial. 

Tambem na Italia, em Veneza no ano de 1494, o Frei Luca Paccioli considerado o "pai dos 

autores de Contabilidade" publicou a Summa de arithmetica, geometria proportioni et 

proportionalita que continha o "Tractatus de Computis et Scripturis" (Contabilidade por 

Pallidas Dobradas) enfatizando que a teoria contabil do debito e do credito corresponde a 

teoria dos numeros positivos e negativos. 

Sa (1999, p.34), afirma que: 

A influencia da matematica, o fato de a escrita contabil estar atada ao calculo 
desde seus primeiros tempos e ter-se intensificado seu ensino nas escolas de 
matematica, tudo isso nos fez aceitar a forca da mente logica como geradora 
do processo das Partidas Dobradas. O habito das equac5es, o valor das 
matematicas associadas a contabilidade, pode ser gerado o habito da 
igualdade de Debito e Credito, e esta nos parece uma hipotese bastante forte 
no campo histdrico. 

Segundo Padoveze (2004), a figura do Patrimonio Liquido, criou-se a partir do metodo das 

partidas dobradas desenvolvido pelo Frei Luca Paccioli. 

A era comercial da civilizacao foi um momento importante para dar a ciencia 
contabil a relevancia cabivel como uma ciencia fundamental para a 
humanidade, imprescindivel para regulamentar as relacoes da sociedade. A 
Revolucao Industrial, sistematizando o artesanato deu os elementos para 
tomar definitivamente a ciencia contabil como ciencia do patrimonio, 
incorporando definitivamente o conceito do uso da contabilidade de custos, 
que posteriormente, ao final do s6culo XIX e inicio do seculo XX, evoluiu para 
os conceitos de contabilidade gerencial. (PADOVEZE, 2004, P. 41) 
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Baseando-se em Zanluca (2000), pode-se dizer que a contabilidade evoluiu da seguinte 

forma: 

CONTABILIDADE DO MUNDO ANTIGO - periodo que se inicia com as 
primeiras civilizacoes e vai ate 1202 da Era Crista, quando apareceu o Liber 
Abaci, da autoria de Leonardo Fibonaci, o Pisano. 

CONTABILIDADE DO MUNDO MEDIEVAL - periodo que vai de 1202 da Era 
Crista ate 1494, quando , quando apareceu o "Tractatus de Computis et 
Scripturis" (Contabilidade por Partidas Dobradas) do Frei Luca Paccioli, 
publicado em 1494, enfatizando que a teoria contabil do debito e do credito 
corresponde a teoria dos numeros positivos e negativos, obra que contribuiu 
para inserir a contabilidade entre os ramos do conhecimento humano. 

CONTABILIADE DO MUNDO MODERNO - periodo que vai de 1494 ate 
1840, com o aparecimento da obra "La Contabilita Applicata alle 
Amministrazione Private e Publiche" da autoria de Francesco Vila, premiada 
pelo governo da Austria. Obra marcante na historia da contabilidade. 

CONTABILIDADE DO MUNDO CIENTlFICO - periodo que se inicia em 1840 
e continua ate os dias atuais. 

Com o passar dos anos percebe-se que a contabilidade evoluiu de simples registros de 

riqueza patrimonial de um unico interessado - o proprietario. Em seguida passou a inteirar-

se de outras questoes que nao so a riqueza patrimonial do proprietario e dessa forma 

fornecendo informaeoes a outros usuarios - socios investidores e governo. Em outro 

momento a contabilidade passou a preocupar-se com a apuracao do resultado e elaboracao 

de demonstracoes contabeis para seus usuarios. Na atualidade a contabilidade esta voltada 

a questoes gerenciais da empresa e mais recentemente a questao ambiental tern permeado 

a Ciencia Contabil. 

Em consonancia com o que foi mencionado anteriormente, a resolucao do CFC (Conselho 

Federal de Contabilidade) n°. 785 de 21 de julho de 1995 que dispunha sobre as 

caracteristicas das informaeoes contabeis e aprova a NBC T 1 (Normas Brasileiras de 

Contabilidade - Tecnica), foi substituida na data de 28 de marco de 2008 pela resolucao 

CFC 1.121/2008, que trata da estrutura conceitual para a elaboracao e apresentacao das 

Demonstracoes Contabeis no Brasil. 

A resolucao CFC 1.121/2008 que aprova a NBC T 1 - Estrutura Conceitual para a 

Elaboracao e Apresentacao das Demonstracoes Contabeis em suas consideracoes iniciais 

apresenta-se assim: 

As demonstracoes contabeis sao preparadas e apresentadas para usuarios 
externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades 
diversas. Governos, orgaos reguladores ou autoridades fiscais, por exemplo, 
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podem especificamente determinar exigencias para atender a seus pr6prios 
fins. Essas exigencias, no entanto, nao devem afetar as demonstracoes 
contabeis preparadas segundo esta Estrutura Conceitual. 
DemonstracSes contabeis preparadas sob a egide desta Estrutura Conceitual 
objetivam fornecer informaeoes que sejam uteis na tomada de decisoes e 
avaliacoes por parte dos usuarios em geral, nao tendo o proposito de atender 
finalidade ou necessidade espeeffica de determinados grupos de usuarios. 

2.5.2 Conceitos 

A Contabilidade enquanto ciencia social tern por objeto o patrimonio das entidades e que 

tern por finalidade, entre outras, prestar informaeoes que auxiliem o controle gerencial e a 

tomada de decisoes. Nesse sentido Marion (2005, p. 26), diz que "a Contabilidade e o 

instrumento que fornece o maximo de informaeoes para tomada de decisoes dentro e fora 

da empresa". 

O primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade (1924 apud Crepaldi, 2008, p. 3) formulou 

o seguinte conceito oficial: "Contabilidade e a ciencia que estuda e pratica as funcoes de 

orientacao de controle e de registro relativas a administracao economica". 

Crepaldi (2008, p. 5), define que "a Contabilidade e uma ciencia concebida para coletar, 

registrar, resumir e interpretar dados e fenomenos que afetam as situacoes patrimoniais, 

financeiras e economicas de qualquer entidade". Outra definicao de Crepaldi (2008, p. 5), e 

que "Contabilidade e o metodo economico-administrativo de apuracao do resultado da 

gestao da azienda e do controle de seu patrimonio". 

Franco (2002, p. 77) diz que: 

Contabilidade e o corpo de principios e o mecanismo tecnico por meio do 
qual os elementos economicos de uma determinada organizacao sao 
classificados, registrados e periodicamente apresentados e interpretados, 
com o escopo de prover ao seu efetivo controle e a sua eficiencia. 

Dessa forma pode-se dizer que a Ciencia Contabil e um meio comum de comunicacao nos 

negocios e que representa uma das principais ferramentas de auxilio na administracao das 

entidades bem como no seu desenvolvimento. 
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A AICPA -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA American Institute of Certified Public Accountants (1970, apud Tinoco e Kraemer, 

2008, p.24), a Contabilidade e definida como: 

Contabilidade e uma atividade de service Tern como funeao principal 
fornecer informacao quantitativa, essencialmente financeira, sobre entidades 
econdmicas, visando auxiliar na tomada de decisoes economicas e na 
escolha adequada dentre da aeao alternatives. 

De acordo com Ribeiro (2006, p. 40), a Contabilidade possui quatro dimensoes bem 

definidas. Sao elas: juridica, economica, organizacional e social. Para ele, a dimensao 

juridica proporciona a separacao dos interesses da pessoa ffsica e da pessoa juridica. E 

dimensao economica se concentra na analise patrimonial da organizacao. Na dimensao 

organizacional e proposta a gestao e controle dos recursos pela direcao da entidade, e na 

social, responsabiliza-se pela evidenciacao dos beneficios pela politica social adotada pela 

entidade. 

Nessa ultima dimensao, a social, o conceito de responsabilidade socio-ambiental comeca no 

campo empresarial. Cada vez mais, observa-se a mobilizacao dos gestores no sentido de 

promover o desenvolvimento e efetivacao de uma politica socio-ambiental que tenha haver 

com a atividade negocial realizada pelas entidades. 

2.5 Contabil idade no Bras i l 

2.5.1 Evolucao 

Como nos demais paises do mundo, a Contabilidade no Brasil adveio da necessidade de 

registro dos fatos patrimoniais das empresas e/ou organizacoes. 

Ate a decada de 40 do seculo passado algumas datas sao significativas para a 

Contabilidade no Brasil, como segue: 

• 1808 - Publicacao de um alvara obrigando os Contadores Gerais da Real Fazenda a 

aplicarem o metodo das partidas dobradas na escrituracao mercantil. 
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• 1850 - Codigo Comercial, onde institui a obrigatoriedade da escrituragao contabil e 

da elaboracao das demonstracoes do balango Geral. 

• 1856 - Criacao do Instituto Comercial do Rio de Janeiro, responsavel pela formacao 

profissional brasileira. 

• 1880 - Publicacao do Manual Mercantil de Veridiano de Carvalho, no qual consolidou 

o uso das partidas dobradas. 

Entretanto, apenas em 1945, com a publicacao do decreto Lei n° 78.938 foi estabelecido o 

ensino da Contabilidade no Brasil. O referido decreto dividiu o ensino contabil em dois 

niveis: o medio, para formar tecnicos de contabilidade, e o superior, para formar Bachareis 

em Ciencias Contabeis e Atuariais. 

No Brasil, a profissao contabil e regulada pelo decreto N° 9.295/46, no qual se estabelecem 

as prerrogativas dos profissionais de contabilidade, que ate hoje e o documento legal que 

disciplina o exercicio da profissao. Mais tarde a resolugao CFC N° 560/83 e a Resolugao N° 

898/01 tambem visaram regular a profissao atualizando-a as novas realidades. 

No que conceme as atribuigoes profissionais, o artigo 25 do Decreto Lei n°. 9.295/46 tras a 

seguinte definigao sobre os trabalhos tecnicos em contabilidade: 

Art. 25. Sao considerados trabalhos tecnicos de contabilidade: 
a) organizagao e execugao de servigos de contabilidade em geral; 
b) escriturag§o dos livros de contabilidade obrigatorios, bem como de todos 
os necessarios no conjunto da organizagao contabil e levantamento dos 
respectivos balangos e demonstragoes; 
c) pericias judiciais ou extrajudiciais, revisao de balangos e de contas em 
geral, verificagao de haveres revisao permanente ou periodica de escritas, 
regulagoes judiciais ou extrajudiciais de avarias grossas ou comuns, 
assistencia aos Conselhos Fiscais das sociedades anonimas e quaisquer 
outras atribuigSes de natureza tecnica conferidas por lei aos profissionais de 
contabilidade. 

Segundo Niyama (2007), foi a partir da decada de 70, com o desenvolvimento ainda 

embrionario do mercado de capitals e com a reforma bancaria, que teve inicio a historia 

recente da contabilidade no Brasil. 

Nesse sentido, Niyama (2007, p.1), destaca que os principals passos foram: 

a) obrigatoriedade de as companhias abertas terem suas demonstragoes 
contabeis auditadas por auditores independentes; 
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b) publicacao da Circular n° 179/72 pelo Banco Central do Brasil, 
padronizando a estrutura e forma de apresentacao das demonstracoes 
contabeis das companhias abertas; 

c) influencia da escola norte-americana de contabilidade com o inicio do 
estudo sobre principios contabeis e a promulgacao da Lei n°. 6.404/76 
sob esta influencia. 

Outro fato importante foi a criacao, em 1976, da CVM (Comissao de Valores Mobiliarios), 

para monitorar o mercado de capitais. Ainda em 1976, foi divulgada a Lei 6.404/76 (Lei das 

Sociedades Anonimas), que trouxe inovacoes a epoca, principalmente na criacao de 

registros auxiliares para atender a exigencias fiscais e na necessidade de se observarem 

principios contabeis geralmente aceitos para fins de escrituragao mercantil. 

A contabilidade brasileira tradicionalmente foi vinculada a legislacao 
(originalmente a tributaria e depois a societaria em conjunto) e a 
regulamentacao por organismos governamentais (Banco Central do Brasil, 
Superintendencia de Seguros Privados, Comissao de Valores Mobiliarios, 
entre outros), sendo politicamente fraca a influencia de orgaos de classe ou 
institutos representatives da profissao para determinacao dos procedimentos 
contabeis. (NIYAMA, 2007, p.2) 

Atualmente a contabilidade no Brasil, principalmente apos a criacao Comite de 

Pronunciamentos Contabeis, tern buscado a convergencia com as normas internacionais de 

contabilidade atraves do processo de harmonizacao aos padroes contabeis internacionais 

sem, no entanto, abrir mao de suas caracteristicas e de seus preceitos. 

2.5.2 Orgaos de classe da area contabil 

No Brasil, os orgaos de classe da area contabil sao: o Conselho Federal de Contabilidade -

CFC (uma autarquia federal com sede no Distrito Federal) e os Conselhos Regionais de 

Contabilidade - CRC distribufdos em todos os estados do pais e com sede na capital dos 

referidos estados, essas instituicoes foram criados pelo Decreto lei 9295/46. O Instituto dos 

Auditores Independentes do Brasil - IBRACOM (criado em 1971, na epoca denominado com 

a sigla IAIB) e Comite de Pronunciamentos Contabeis - CPC criado pela resolugao CFC 

1.055/2005 

As atribuigoes do CFC estao contidas no artigo 6° do Decreto Lei n°. 9.295/46 conforme 

segue: 

Art. 6° Sao atribuigoes do Conselho Federal de Contabilidade: 
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a) organizar o seu Regimento Interne-; 
b) aprovar os Regimentos Interno organizados pelos Conselhos Regionais 
modificando o que se tornar necessario, a fim de manter a respectiva unidade 
de acao; 
c) tomar conhecimento de quaisquer duvidas suscitadas nos Conselhos 
Regionais e dirimi-las; 
d) decidir, em ultima instancia, recursos de penalidade imposta peios 
Conselhos Regionais; 
e) publicar o relatorio anual de seus trabalhos, em que devera figurar a 
relacao de todos os profissionais registrados. 

Segundo o artigo 2° do Decreto Lei n°. 9.295/46 a fiscalizacao do exercicio profissional sera 

exercida pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelos Conselhos Regionais de 

Contabilidade. 

As atribuicoes do CRC estao contidas no artigo 10 do Decreto Lei n°. 9.295/46 conforme 

segue: 

Art. 10 - Sao atribuicoes dos Conselhos Regionais: 
a) expedir e registrar a carteira profissional prevista no artigo 17. (Redacao 
dada pelo Decreto Lei n° 9.710, de 03.09.1946); 
b) examinar reclamacoes a representacoes escritas acerca dos servigos de 
registro e das infracSes dos dispositivos legais vigentes, relativos ao exerefcio 
da profissao de contabilista, decidindo a respeito; 
c) fiscalizar o exerefcio das profissoes de contador e guarda-livros, impedindo 
e punindo as infracoes, e bem assim, enviando as autoridades competentes 
minuciosos e documentados relatdrios sobre fatos que apurarem, e cuja 
solucao ou repressao nao seja de sua alcada; 
d) publicar relatorio anual de seus trabalhos e a relacao dos profissionais 
registrados; 
e) elaborar a proposta de seu regimento interno, submetendo-o a aprovacao 
do Conselho Federal de Contabilidade; 
f) representar ao Conselho Federal Contabilidade acerca de novas medidas 
necessarias, para regularidade do servico e para fiscalizacao do exercicio das 
profissoes previstas na alinea "b", deste artigo; 
g) admitir a colaboracao das entidades de classe nos casos relativos a 
materia das alineas anteriores 

Segundo o artigo 36° do Decreto Lei n°. 9.295/46 compete aos Conselhos Regionais de 

Contabilidade dirimir quaisquer duvidas suscitadas acerca das atribuicoes profissionais de 

que trata o capitulo IV do referido Decreto Lei, com recurso suspensivo para o Conselho 

Federal Contabilidade, a quern compete decidir em ultima instancia sobre a materia. 

O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil contempla em sua representatividade os 

profissionais auditores, contadores com atuacao em todas as areas e estudantes de 

Ciencias Contabeis, referendando assim, o objetivo de sua criacao que era concentrar em 

unico orgao todos esses profissionais. 
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Segundo o proprio IBRACOM, embora nao possua autoridade substantiva para nortnatizar, 

a seriedade do trabalho realizado pelo mesmo, reconhecida por orgaos reguladores como a 

Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP e 

Banco Central - BC, garante que a producao tecnica do Instituto seja referendada e sirva 

como sustentacao para as normas que cada uma destas entidades emite. 

Dos orgaos que compoem as entidades de classe da profissao contabil no Brasil, o CPC e o 

de criacao mais recente e conforme artigo 2° da resolugao CFC 1.055/2005, e composto 

pelas seguintes entidades: 

Art. 2° O Comite de Pronunciamentos Contabeis - (CPC) sera composto 
pelas seguintes entidades: 
a - ABRASCA - Associacao Brasileira das Companhias Abertas; 
b - APIMEC NACIONAL - Associacao dos Analistas e Profissionais de 
Investimento do Mercado de Capitais; 
c - BOVESPA - Bolsa de Valores de Sao Paulo; 
d - CFC - Conselho Federal de Contabilidade; 
e - IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil; 
f - FIPECAFI - Fundagao Instituto de Pesquisas Contabeis, Atuarias e 
Financeiras. 

As atribuigoes do CPC estao contidas no artigo 4° da resolugao CFC 1.055/2005 conforme 

segue: 

Art. 4° E atribuigao do Comite de Pronunciamentos Contabeis - (CPC) 
estudar, pesquisar, discutir, elaborar e deliberar sobre o contetido e a 
redagao de Pronunciamentos Tecnicos. 
§ 1° O Comite de Pronunciamentos Contabeis - (CPC) podera emitir 
Orientagoes e Interpretagoes, alem dos Pronunciamentos Tecnicos, sendo 
que todos poderao ser consubstanciados em Norma Brasileira de 
Contabilidade pelo CFC e em atos normativos pelos orgaos reguladores 
brasileiros, visando dirimir duvidas quanto a implementagao desses 
Pronunciamentos Tecnicos. 

§ 2° O Comite de Pronunciamentos Contabeis - (CPC) dara ampla divulgagao 
dos documentos que produzir, tanto na etapa de audiencia quanto da 
emissao dos mesmos. 
§ 3° A aprovagao dos Pronunciamentos Tecnicos, das Orientagoes e de suas 
Interpretagoes dar-se-a, em conformidade com o regulamento interno, mas 
sempre por, no minimo, 2/3(dois tergos) dos seus membros. 
§ 4° Definir suas diretrizes de atuagao, sempre em consonancia com suas 
finalidades. 

O artigo 3° da resolugao CFC 1.055/2005 estabelece o objetivo do CPC: 

Art. 3° O Comite de Pronunciamentos Contabeis - (CPC) tern por objetivo o 
estudo, o preparo e a emissao de Pronunciamentos Tecnicos sobre 
procedimentos de Contabilidade e a divulgagao de informagoes dessa 
natureza, para permitir a emissao de normas pela entidade reguladora 
brasileira, visando a centralizagao e uniformizagao do seu processo de 
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produgao, levando sempre em conta a convergencia da Contabilidade 
Brasileira aos padroes internacionais. 

Apos essa breve explanacao a cerca dos orgaos da classe contabil no Brasil, percebe-se 

que com a criagao do CPC, o pais tern buscado a centralizagao e uniformizagao do seu 

processo de produgao, levando sempre em conta a convergencia da Contabilidade 

Brasileira aos padroes internacionais. 

2.6 Contabi l idade Ambiental 

Com o rapido crescimento da populagao, criou-se uma demanda sem precedentes, a que o 

desenvolvimento tecnologico pretende satisfazer submetendo o meio ambiente a uma 

agressao que esta provocando o declfnio cada vez mais acelerado de sua qualidade e de 

sua capacidade para sustentar a vida. 

Com o mundo cada vez mais globalizado e com mudangas constantes a Contabilidade 

precisa esta sempre em processo de inovagao na busca de aprimoramento na medida em 

que as entidades cada vez mais necessitam de informagoes especializadas. A criagao de 

ramificagoes como a Contabilidade Ambiental, por exemplo, representam um ganho 

significativo nao so para a ciencia contabil mais, principalmente, para as entidades que 

utilizam seus servigos. 

A Contabilidade, nos ultimos anos do seculo que terminou, foi diretamente 
atingida por modificagoes de base. O consagrado objeto desta ciencia, ou 
seja, a riqueza das celulas sociais passou, instintivamente, por uma 
ampliagao indagativa. Rompeu-se a barreira do ambiente interno das 
empresas e instituigoes e passou-se a buscar conexoes com fatos de maior 
amplitude. Tal rompimento, todavia, exigiu mudangas de metodos cientfficos 
e de oticas de observagao para que pudesse, inclusive, utilizar racionalmente 
os progressos e atender com maior adequagao as novas necessidades das 
empresas e instituigoes. (SA, 2002, p. 48). 

Nesse sentido, a Contabilidade Ambiental surge como ramificagao da ciencia contabil 

determinada a atingir uma finalidade social pre-disposta pelas empresas, afinal de contas, a 

sociedade e considerada usuaria externa da Contabilidade e o meio ambiente e patrimonio 

comum a todos. A "Contabilidade Ambiental vem trazer, portanto, um detalhamento maior da 

Contabilidade Financeira e visa a correta mensuragao e evidenciagao das informagoes 

ambientais em relatorios especificos ou nas proprias demonstragoes contabeis". (MARION, 

COSTA, 2007, p. 22). 
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Ferreira (2006, p. 59), diz que: 

Contabilidade Ambiental nao se refere a uma nova contabilidade, mas a um 
conjunto de informaeoes que relatem adequadamente, em termos 
economicos, as acoes de uma entidade que modifiquem seu patrimonio. Esse 
conjunto de informagoes nao e outra contabilidade, mas uma especializacao. 

Para Sa (2002 apud Tinoco, 2008, p. 171) "muito alem de ser uma simples sofisticacao, na 

atualidade a denominada Contabilidade Ambiental e uma evolucao necessaria que dignifica 

nossos estudos perante a historia do conhecimento". 

Tinoco (2008, p.53), a respeito das finalidades da Contabilidade Ambiental, sintetiza: 

Existem tres razoes basicas para uma empresa adotar a Contabilidade 
Ambiental: 
Gestao interna: esta relacionada com uma ativa gestao ambiental e seu 
controle, visando reduzir custos e despesas operacionais e melhorar a 
qualidade dos produtos; 
Exigencias legais: a crescente exigencia legal e normativa pode obrigar os 
diretores a controlar mais seus riscos ambientais, sob pena de multas e 
indenizacoes. 
Demanda dos pareeiros sociais: a empresa esta submetida cada vez mais a 
pressoes internas e externas. Essas demandas podem ser dos clientes, 
empregados, organizacoes ecologicas, seguradoras, comunidade local, 
administracao publica, bancos, investidores etc. 

A Gestao Ambiental inclui uma serie de atividades que devem ser administradas: formular 

estrategias de administracao do meio ambiente, assegurar que a empresa esteja em 

conformidade com as leis ambientais, implementar programas de prevencao a poluicao, 

gerir instrumentos de correcao de danos causados ao meio ambiente, alem de monitorar o 

programa ambiental da empresa. 

No que concerne a Gestao Ambiental, Kraemer (2002) diz que: 

Gestao Ambiental e o sistema que inclui a estrutura organizacional, atividades 
de planejamento, responsabilidades, praticas, procedimentos, processos e 
recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e 
manter a polftica ambiental. E a forma pela qual a organizagao se mobiliza, 
interna e externamente para a conquista da qualidade ambiental desejada. 
Ela consiste em um conjunto de medidas que visam ter controle sobre o 
impacto ambiental de uma atividade. 

Santos et. al. (2006) ao falar sobre a gestao ambiental meneiona que: 

A Gestao Ambiental, igualmente como a Contabilidade Ambiental, atraves de 
seus procedimentos auxilia os gestores da organizagao em suas tomadas de 
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decisoes que tern por fim a redugao ou eliminagao dos impactos ambientais 
e, portanto, meihorando a qualidade de vida e sua imagem perante a 
sociedade. 

No tocante as exigencias legais, as informagoes de natureza social e ambiental instituidas 

pela resolugao CFC n°. 1.003/04 entre outras questoes estabelece a evidenciagao de 

investimentos e gastos com manutengao dos processos operacionais para a melhoria do 

meio ambiente, com a preservagao e/ou recuperagao de ambientes degradados, com a 

educagao ambiental para todo o corpo funcional da entidade, com educagao ambiental para 

comunidade, com outros projetos ambientais; alem da existencia de processos, multas, 

passivos e contingencias ambientais. 

Embora com poucos mecanismos compulsorios e legais, as publicagoes de relatorios 

ambientais ja evoluiram bastante desde a penultima decada do seculo passado ate os dias 

atuais. Ribeiro (2006, p. 126) corrobora afirmando que: 

Em uma amostra de 200 demonstragoes contabeis do final da decada de 
1980 (exercicios de 1987 e 1988), publicadas em jornais de grande 
circulagao, oito empresas fizeram constar, em seus relatorios, sua atuagio 
ambiental nos dois exercicios, sete entidades somente no primeiro exerefcio, 
enquanto no segundo, 14 diferentes empresas passaram a fazer tal nota. 
Repetindo-se a mesma pesquisa em 2004, com as demonstragoes referentes 
a 2003, observou-se que num total de 3.000 empresas, 119 haviam publicado 
dados sobre sua interagao com o meio ambiente. Ainda que sejam numeros 
pequenos, refletem a sua evolugao nesta postura. 

Com relagao aos parceiros sociais, no mercado financeiro, por exemplo, essa postura vem 

modificando a propria visao do negocio, a exemplo da revisao de criterios para a concessao 

de credito que comegam a incluir clausula sobre impactos e riscos socio-ambientais, alem 

da criagao de fundos de investimentos que privilegiam em sua carteira as agoes de 

empresas que evidenciam praticas socio-ambientais responsaveis. Outro exemplo diz 

respeito ao financiamento de investimentos com recursos do governo federal que trazem 

vedagoes quanto a concessao de credito a empresas ou instituigoes que atuem em 

atividades que degradem o meio ambiente. 

Nesse sentido, fica clara a importancia da Contabilidade Ambiental para as entidades e 

abre-se um enorme leque de oportunidades para o desenvolvimento dessas entidades e, 

por que nao dizer, da ciencia contabil. 
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2.7 Estrutura da educagao no Bras i l e o ens ino de contabil idade no Bras i l . 

2.7.1 Estrutura da educagao no Brasil 

"Sao direitos sociais a educagao [...]", este texto esta no caput do artigo 6° da Constituicao 

Federal de 1988. Mas a quern compete o dever de promover esta educagao? 

A educagao, direito de todos e dever do Estado e da familia, sera promovida 
e incentivada com a colaboragao da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua 
qualificagao para o trabalho. (Artigo 205 da Constituigao Federal de 1988) 

Mas ate que ponto esse direito vem sendo cumprido? Sera que todos nos temos tido direito 

a educagao? Essas sao apenas algumas das varias perguntas que podemos fazer sobre a 

educagao no Brasil. Preocupado em proporcionar uma educagao de qualidade e que atenda 

nao apenas as disposigoes constitucionais, mas tambem as demandas sociais o governo 

federal sancionou a Lei 9.294/96 que estabelece as diretrizes e bases da educagao 

nacional. 

Segundo o artigo 1° da Lei 9.294/96 "a educagao abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivencia humana, no trabalho, nas instituigoes de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizagoes da sociedade civil e nas 

manifestagoes culturais". Em seu artigo 3° a Lei 9.294/96 estabelece os principios para 

ministrar a educagao no Brasil, conforme transcrigao abaixo: 

Art. 3° O ensino sera ministrado com base nos seguintes principios: 
I - igualdade de condigoes para o acesso e permanencia na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
II! - pluralismo de ideias e de concepgoes pedagdgicas; 
IV - respeito a liberdade e aprego a tolerancia; 
V - coexistencia de instituigoes publicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino publico em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorizagao do profissional da educagao escolar; 
VIII - gestao democratica do ensino publico, na forma desta Lei e da 
legislagao dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrao de qualidade; 
X - valorizagao da experiencia extra-escolar; 
XI - vinculagao entre a educagao escolar, o trabalho e as praticas sociais. 
(Artigo 3° da Lei 9.294/96) 
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No Brasil a educagao e organizada pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 

Municipios conforme estabelece o artigo 211 da Constituicao Federal transcrito a seguir. 

Art. 211. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios organizarao 
em regime de colaboragao seus sistemas de ensino. 
§ 1° A Uniao organizara o sistema federal de ensino e o dos Territorios, 
financiara as instituigoes de ensino publicas federals e exercera, em materia 
educacional, fungao redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalizagao 
de oportunidades educacionais e padrao minimo de qualidade do ensino 
mediante assistencia tecnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municipios; (Redagao dada pela Emenda Constitucional n° 14. de 1996) 
§ 2° Os Municipios atuarao prioritariamente no ensino fundamental e na 
educagao infantil. (Redacao dada pela Emenda Constitucional n° 14. de 1996) 
§ 3° Os Estados e o Distrito Federal atuarao prioritariamente no ensino 
fundamental e medio. (Incluido pela Emenda Constitucional n° 14. de 1996) 
(Artigo 211 da Constituigao Federal de 1988) 

A educagao no Brasil compreende: 

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: 
I - as instituigoes de ensino mantidas pela Uniao; 
II - as instituigoes de educagao superior criadas e mantidas pela iniciativa 
privada; 
III - os orgaos federals de educagao. 
Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal 
compreendem: 
I - as instituigoes de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Publico 
estadual e pelo Distrito Federal; 
II - as instituigoes de educagao superior mantidas pelo Poder Publico 
municipal; 
III - as instituigoes de ensino fundamental e medio criadas e mantidas pela 
iniciativa privada; 
IV - os orgaos de educagao estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. 
Paragrafo unico. No Distrito Federal, as instituigoes de educagao infantil, 
criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. 
Art. 18. Os sistemas municipals de ensino compreendem: 
I - as instituigoes do ensino fundamental, medio e de educagao infantil 
mantidas pelo Poder Publico municipal; 
II - as instituigoes de educagao infantil criadas e mantidas pela iniciativa 
privada; 
III - os orgaos municipal's de educagao. (Artigos 16, 17 e 18 da Lei 9.294/96) 

Com relagao a composigao dos niveis escolares no Brasil a Lei 9.294/96 estabelece: "Art. 

21 . A educagao escolar compoe-se de: 

I - educagao basica, formada pela educagao infantil, ensino fundamental e ensino medio; 

II - educagao superior". 

Segundo a Lei 9.294/96 "a preparagao geral para o trabalho e, facultativamente, a 

habilitagao profissional poderao ser desenvolvidas nos proprios estabelecimentos de ensino 

medio ou em cooperagao com instituigoes especializadas em educagao profissional". 
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(Incluido pela Lei n° 11.741. de 2008) (Paragrafo unico. do artigo 36-A da Lei 9.294/96). 

Dessa forma: 

Art. 36-B. A educacao profissional tecnica de nivel medio sera desenvolvida 
nas seguintes formas: (Incluido pela Lei n° 11.741. de 2008) 
I - articulada com o ensino medio; (Incluido pela Lei n° 11.741. de 2008) 
II - subsequent^, em cursos destinados a quern ja tenha conclufdo o ensino 
medio.dncluido pela Lei n° 11.741. de 2008) 
Paragrafo unico. A educagao profissional tecnica de nivel medio devera 
observar: (Incluido pela Lei n° 11.741, de 2008) 
I - os objetivos e definigoes contidos nas diretrizes curriculares nacionais 
estabeiecidas pelo Conselho Nacional de Educagao; (Incluido pela Lei n° 
11.741. de2008) 
II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; (Incluido 
pela Lei n° 11.741, de 2008) 
III - as exigencias de cada instituigao de ensino, nos termos de seu projeto 
pedagogico. (Incluido pela Lei n° 11.741, de 2008) 
Art. 36-C. A educagao profissional tecnica de nivel medio articulada, prevista 
no inciso I do caput do art. 36-B desta Lei, sera desenvolvida de forma: 
(Incluido pela Lei n° 11.741. de 2008) 
I - integrada, oferecida somente a quern ja tenha concluido o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno a 
habilitagao profissional tecnica de nivel medio, na mesma instituigao de 
ensino, efetuando-se matricula unica para cada aluno; (Incluido pela Lei n° 
11.741. de 2008) 
II - concomitante, oferecida a quern ingresse no ensino medio ou ja o esteja 
cursando, efetuando-se matriculas distintas para cada curso, e podendo 
ocorrer: (Incluido pela Lei n° 11.741, de 2008) 
a) na mesma instituigao de ensino, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponiveis; (Incluido pela Lei n° 11.741, de 2008) 
b) em instituigoes de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponiveis; (Incluido pela Lei n° 11.741, de 2008) 
c) em instituigoes de ensino distintas, mediante convenios de 
intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de 
projeto pedagdgico unificado. (Incluido pela Lei n° 11.741, de 2008) (Artigos 
36-B e 36-C da Lei 9.294/96) 

Ja a educagao superior tern por finalidade: 

Art. 43. A educagao superior tern por finalidade: 
I - estimular a criagao cultural e o desenvolvimento do espirito cientifico e do 
pensamento reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes areas de conhecimento, aptos para a 
insergao em setores profissionais e para a participagao no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formagao continua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigagao cientifica, visando o 
desenvolvimento da ciencia e da tecnologia e da criagao e difusao da cultura, 
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 
vive; 
IV - promover a divulgagao de conhecimentos culturais, cientificos e tecnicos 
que constituem patrimonio da humanidade e comunicar o saber atraves do 
ensino, de publicagoes ou de outras formas de comunicagao; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeigoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretizagao, integrando os conhecimentos 
que vao sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geragao; 
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VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar servicos especializados a 
comunidade e estabelecer com esta uma relacao de reciprocidade; 
VII - promover a extensao, aberta a participaeao da populacao, visando a 
difusao das conquistas e beneficios resultantes da criagao cultural e da 
pesquisa cientffica e tecnoiogica geradas na instituigao. (Artigo 43 da Lei 
9.294/96) 

Em seu artigo 44 a Lei 9.294/96 estabelece a abrangencia dos cursos e programas da 

educagao superior, conforme segue: 

Art. 44. A educagao superior abrangera os seguintes cursos e programas: 
I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes nfveis de 
abrangencia, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 
pelas instituigdes de ensino, desde que tenham concluido o ensino medio ou 
equivalente; (Redacao dada pela Lei n° 11.632. de 2007). 
II - de graduagao, abertos a candidatos que tenham concluido o ensino medio 
ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 
III - de pos-graduagao, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 
cursos de especializagao, aperfeigoamento e outros, abertos a candidatos 
diplomados em cursos de graduagao e que atendam as exigencias das 
instituigoes de ensino; 
IV - de extensao, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos em cada caso pelas instituigoes de ensino. (Artigo 44 da Lei 
9.294/96) 

Ainda segundo a Lei 9.294/96 em seu artigo 45 "a educagao superior sera ministradas em 

instituigoes de ensino superior, publicas ou privadas, com variados graus de abrangencia ou 

especializagao". 

No tocante as universidades, o artigo 52 a Lei 9.294/96 versa sobre o assunto: 

Art. 52. As universidades sao instituigoes pluridisciplinares de formagao dos 
quadros profissionais de nivel superior, de pesquisa, de extensao e de 
dominio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: 
I - produgao intelectual institucionalizada mediante o estudo sistetnatico dos 
temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista cientifico e 
cultural, quanto regional e nacional; 
II - um tergo do corpo docente, pelo menos, com titulagao acad§mica de 
mestrado ou doutorado; 
III - um tergo do corpo docente em regime de tempo integral. 
Paragrafo Unico. E facultada a criagao de universidades especializadas por 
campo do saber. 

Segundo o artigo 207 da Constituigao Federal "as universidades gozam de autonomia 

didatico-cientifica, administrativa e de gestao financeira e patrimonial, e obedecerao ao 

principio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensao". 
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2.7.1.1 A educacao superior no Brasil em numeros 

Segundo o INEP (2008, apud Rego, 2009) conforme dados registrados pelo senso do INEP 

no ano de 2006, existem cerca de 2.270 lES no Brasil, percebe-se que 89,07% do total das 

IES sao mantidas por entidades da iniciativa privada (particular ou filantropica), conforme 

pode ser observado na Tabela 1. 

Tabela 2 - Numero de IES no Brasil em 2006 

REGIAO PUBLICA PRIVADA TOTAL 
Norte 18 117 135 

Nordeste 63 349 412 
Centro-oeste 18 225 243 

Sul 40 347 387 
Sudeste 109 984 1093 
TOTAL 248 2022 2270 

Fonte: Rego (2009), extraido do MEC/INEP - 2006. 

O INEP (2008, apud Rego, 2009) observou, ainda, que no ano de 2006 existiam 22.101 

cursos de nivel superior credenciados junto ao MEC e que se encontravam distribuidos 

entre os vinte e seis estados brasileiros mais o Distrito Federal, sendo a maioria desses 

cursos de graduagao 70,37%, oferecidos por entidades de carater privado, como pode ser 

visualizado na Tabela 2. 

Tabela 3 - Numero de cursos de nivel superior no Brasil no ano de 2006 

REGIAO PUBLICA PRIVADA TOTAL % 
Norte 961 688 1649 7.46 

Nordeste 2258 1686 3944 17.85 
Centro-oeste 745 1281 2026 9.17 

Sul 1097 3044 4141 18,74 
Sudeste 1488 8853 10341 46,79 
TOTAL 6549 15552 22101 100 

% 29,63 70,37 100 

Fonte: Rego (2009), extrafdo do MEC/INEP - 2006. 

De acordo com Rego (2009), segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anisio Teixeira (INEP, 2008), instituigao vinculada ao MEC e responsavel pela 

realizagao de estudos, pesquisas e avaliagoes relativas ao Sistema Educacional Brasileiro 

(da educagao infantil ao ensino superior), o numero de IES no Brasil aumentou 2,54 vezes 

em quinze anos, saindo de um total de 893 no ano de 1991, para 2.270 no ano de 2006. 

Desse total, observou-se que o numero de IES publicas (municipal, estadual e federal) teve 

um aumento de 11,71% nesse periodo, enquanto que o numero de IES privadas (particular, 
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comunitaria e filantropica), saltou de 671 IES em 1991, para 2.022 no ano de 2006, o que 

representa um aumento de 201,34% no numero de entidades privadas. 

2.7.2 O ensino de Contabi l idade no Brasil. 

Peleias (2006, apud Rego, 2009) ao falar da evolucao historica do ensino da contabilidade 

no Brasil, afirma que a mesma se iniciou entre o seculo XIX e a segunda metade do seculo 

XX, com a criagao das aulas de comercio, passando pela implantagao de um instituto 

voltado ao ensino comercial, e a sua posterior abrangencia, que culminou com a criagao de 

cursos profissionalizantes, bem como de entidades educativas voltadas ao ensino superior e 

a Pos-Graduagao do tipozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA scricto sensu. 

Segundo Niyama (2007), a Fundagao Escola do Comercio Alvares Penteado (FECAP), em 

Sao Paulo, no ano de 1906, foi a primeira escola a ministrar curso de Contabilidade no 

Brasil, ainda em nivel secundario e sob forte influencia da escola italiana. 

Segundo Laffin (2005, apud Rego, 2009) em 1923, essa mesma escola acrescentou em sua 

conjuntura o desejo de desenvolver um curso voltado ao ensino superior na area contabil, 

sendo a entidade pioneira na criagao do curso de graduagao em Ciencias Contabeis no 

Brasil, no ano de 1949, apos a aprovagao em 1945 do Decreto-lei n°. 7.988, que dispoe 

sobre o ensino superior na area contabil no Brasil. 

Segundo ludicibus (2004 apud Rego, 2009), em 1946, foi instalado na FEA/USP o primeiro 

nucleo de pesquisas em contabilidade do pais, que juntamente com as empresas de 

auditoria que acompanhavam as multinacionais recem chegadas ao Brasil, comegaram a 

tragar o eaminho da escola norte-americana. 

No entanto, de acordo com Moraes (2005, apud Rego, 2009), a influencia da escola norte-

americana na metodologia de ensino da contabilidade, que prima pelo ensino didatico e o 

desenvolvimento do raciocinio contabil dos estudantes de graduagao para o processo de 

tomada de decisao, so foi percebida e praticada pelos profissionais que exerciam a atividade 

academica, a partir do ano de 1960. 
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O decreto Lei n° 7.938 de 1945 estabeleceu, no Brasil, o ensino da contabilidade em dois 

nfveis: o medio, para formar tecnicos de contabilidade, e o superior, para formar Bachareis 

em Ciencias Contabeis e Atuariais. 

Segundo Saudagaran (2004, apud Niyama, 2007), a qualidade da educacao na area 

contabil tern significativo impacto na qualidade e no tipo de informagao, bem como no 

sistema contabil capaz de gerar informaeoes. Para ele paises com tradieao em materia de 

contabilidade a veem como objeto de curso superior e estimulam os alunos a participarem 

de programas de mestrado e doutorado e dessa forma fortalecem a atratividade da 

contabilidade no campo educacional em nivel elevado. Por outro lado, em alguns paises a 

contabilidade e frequentemente confundida com escrituragao e, muitas vezes, e limitada a 

curso secundario nao sendo disponfvel em eurso superior o que, em termos de ensino, a 

torna fraca. 

Nesse sentido, Niyama (2007, p. 4) diz que em varios aspectos, a afirmacao acima parece 

aplicar-se ao ensino de contabilidade no Brasil, vejamos: 

Primeiramente, porque ainda porque ainda convivemos com duas categorias 
profissionais (contador e tecnico em contabilidade), o que e raro, diga-se de 
passagem, em outros paises. Em segundo lugar, porque ainda prevalece o 
entendimento pela sociedade de que o contador e o responsavel pela 
escrituragao, e principalmente pelo Imposto de Renda. Em terceiro lugar, 
porque os cursos de mestrado e doutorado em contabilidade nao chegam a 
absorver nem 1% dos graduados em contabilidade o que nos leva a 
conclusao de que o bacharelado e praticamente "o fim" de linha para 
estudantes de ciencias contabeis. 

Em consonancia com o exposto percebe-se que no Brasil o ensino de contabilidade possui 

caraeteristicas que abrangem desde o ensino secundario (curso tecnico em nivel medio) ate 

educacao em nivel elevado (pos-graduacao). 

2.7.2.1 Formagao em Ciencias Contabeis no Brasil 

Peleias (2006, apud Rego, 2009), afirma que juntamente com as alteracoes sofridas na 

legislacao do ensino superior no ano de 1960, percebe-se que ha uma maior preocupaeao 

coma formagao dos discentes dos cursos de graduagao em Ciencias Contabeis, 

principalmente quanto ao atendimento das expectativas das entidades em absorver 

profissionais preparados, que detenham todo o conhecimento tecnico e cientifico 

necessarios para a resolugao de potenciais situagoes-problema. 
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Para Moraes (2005, apud Rego, 2009) as diretrizes dos cursos de graduagao sao de 

responsabilidade do Conselho Nacional de Educagao (CNE) e da Camara de Educagao 

Superior (CES), que contam com o auxilio de comissoes de especialistas de cada area de 

formagao para sua construgao. Por sua vez, as referidas diretrizes representam leis de 

fundamentagao teorica, essenciais para cada area de conhecimento e visam servir de 

modelo, para que os agentes envolvidos no contexto educacional da regiao possam tragar, 

de forma adequada, as metas e objetivos dos cursos. 

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Educagao atraves da Resolugao n° 6, de 10/03/2004 

estabeleceu que o currfculo minimo dos cursos de ciencias contabeis deve ser de 2.700 

(duas mil e setecentas) horas de atividades didaticas, totalizando 180 (cento e oitenta) 

creditos. No entanto, a Resolugao CNE/CES 2, de 18 de junho de 2007 o curriculo minimo 

dos cursos de ciencias contabeis para 3.000 (tres mil) horas de atividades didaticas, 

totalizando 200 (duzentos) creditos, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Accounting Educational Change Commission (AECC), segundo Marion (2001), foi criada 

nos Estados Unidos com o proposito de atuar como uma entidade responsavel pelas 

mudangas na estrutura dos programas de graduagao de contabilidade a nivel internacional, 

no sentido de proporcionar aos discentes uma preparagao academica e profissional 

condizente com o campo de atuagao. 

Segundo a Resolugao CNE/CES n°. 10/2004, no Brasil, os cursos de graduagao em 

contabilidade devem, por sua vez, possibilitar a formagao profissional dos discentes 

obedecendo as determinagoes do artigo 5° da referida resolugao, no que diz respeito a 

organizagao curricular e aos conteudos a serem ministrados junto aos discentes, 

abrangendo conhecimentos relacionados a formagao basica, profissional e teorico-pratica, 

conforme segue: 

Art. 5° Os cursos de graduagao em Ciencias Contabeis, bacharelado, deverao 
contemplar, em seus projetos pedagbgicos e em sua organizagao curricular, 
conteudos que revelem conhecimento do cenario econdmico e financeiro, 
nacional e internacional, de forma a proporcionar a harmonizagao das normas 
e padroes internacionais de contabilidade, em conformidade com a formagao 
exigida pela Organizagao Mundial do Comercio e pelas peculiaridades das 
organizagoes governamentais, observado o perfil definido para o formando e 
que atendam aos seguintes campos interligados de formagao: 

I - conteudos de Formagao Basica: estudos relacionados com outras areas do 
conhecimento, sobretudo Administragao, Economia, Direito, Metodos 
Quantitativos, Matematica e Estatfstica; 
II - conteudos de Formagao Profissional: estudos especfficos atinentes as 
Teorias da Contabilidade, incluindo as nogoes das atividades atuariais e de 
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quantificagoes de informaeoes financeiras, patrimoniais, governamentais e 
nao-governamentais, de auditorias, pericias, arbitragens e controladoria, com 
suas aplicaeoes peculiares ao setor publico e privado; 
III - conteudos de Formagao Teorico-Pratica: Estagio Curricular 
Supervisionado, Atividades Complementares, Estudos Independentes, 
Conteudos Optativos, Pratica em Laboratorio de Informatica utilizando zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
softwares atualizados para Contabilidade. 

Em consonancia com as mudangas e readaptagoes dos cursos e as perspectivas 

legislativas nacionais e internacionais verifica-se que apos a formagao dos discentes em 

nivel de graduagao, os egressos tern a oportunidade de realizar cursos que propiciem a 

educagao continuada. Nesse sentido, cursos de Pos-Graduagao do tipo "latu sensu" e/ou 

"scricto sensu" oferecidos por algumas instituigoes e que sao recomendados pela 

Coordenagao de Aperfeigoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) tern contribuido 

para o desenvolvimento do ensino da contabilidade no Brasil. 

Atento a esse novo contexto, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) por meio da 

Resolugao CFC n° 945, de 27 de setembro de 2002, revogada pela Resolugao CFC n° 

1.146/08, instituiu o programa de Educagao Profissional Continuada coordenada pela 

Comissao de Educagao Profissional Continuada do Conselho Federal de Contabilidade 

(CEPC - CFC), que visa atualizar e aprimorar os conhecimentos tecnicos dos contadores 

que atuam no mercado de trabalho como auditores independentes e estao devidamente 

registrados no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e cadastrados na Comissao de 

Valores Mobiliarios (CVM). O programa entrou em vigor a partir do dia 1° de 2003 e, 

segundo o CFC, ate entao, tern sido rigorosamente cumprido. 

A Comissao de Educagao Profissional Continuada do Conselho Federal de Contabilidade 

(CEPC - CFC) e coordenada pelo Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CFC. 

Integram tambem essa Comissao os vice-presidentes de Desenvolvimento Profissional dos 

cinco CRCs que reunem o maior numero de profissionais com registro ativo e cinco 

membros contadores indicados pelo CFC e IBRACON - Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil, incluindo profissionais que atuam na area academiea e ou de 

auditoria independente, aprovados pelo Plenario do CFC. 
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De acordo com Rego (2009), segundo dados do INEP (2008), o curso de graduagao em 

Ciencias Contabeis, encontra-se classificado na area das Ciencias Sociais, Negocios e 

Direito, subarea de Contabilidade e Tributacao e que no ano de 2006 formou no Brasil, um 

total de 28.931 discentes. 

Segundo informagoes extraidas da CAPES (2008), a area das Ciencias Contabeis conta 

com um total de 18 programas de Pos-Graduagao, sendo 11 deles relacionados unicamente 

ao mestrado academico, 4 voltados ao mestrado profissional e 3 programas oferecendo 

cursos em nivel de mestrado e doutorado academicos. 

Conforme Peleias (2006, apud Rego, 2009), com o proposito de acompanhar o ritmo de 

crescimento do numero de cursos de graduagao oferecidos na area contabil, bem como em 

atender a demanda social por profissionais preparados para atuarem no meio academico e 

nos demais campos, o numero de programas de Pos-Graduagao se modificou. Segundo a 

CAPES (2008), o numero de programas saiu de um total de quatro, no periodo de 1945 a 

1999, entre mestrado e doutorado academicos, para 18 programas no ano de 2008, 

revelando um aumento de 4,5 vezes em um periodo de 10 anos, o que em media observa a 

criagao de quatro novos programas a cada 3,5 anos. 

Segundo Rego (2009) conforme registros da CAPES (2008), entre os anos de 1978 e 2007, 

so havia um unico curso no Brasil, realizado na USP e que ministrava aulas voltadas aos 

discentes que buscavam obter o titulo de doutor em Ciencias Contabeis. Nesse sentido 

merece ser dado destaque em relagao ao aumento no numero de cursos de Pos-Graduagao 

oferecidos em nivel de doutorado, que a partir do ano de 2008, com o apoio da CAPES e o 

empenho das IES em promover a criagao de novos cursos em nivel de doutorado, houve a 

inclusao de mais dois novos cursos, um oferecido pela Universidade de Brasilia (UnB), em 

convenio com a Universidade Federal da Paraiba (UFPB) e UFRN, por meio do Programa 

Multi-institucional e Inter-Regional de Pos-Graduagao em Ciencias Contabeis, que conta 

com dois nucleos, o Nucleo Brasilia e o Nucleo Nordeste, e outro pela Universidade 

Regional de Blumenau (FURB), que, segundo informagoes da CAPES (2008), encontra-se 

ate o mes de julho de 2008, em estagio de projeto, aguardando homologagao do CNE. 

Diante da oferta crescente bem como com o aumento percebido no numero de programas 

de pos-graduagao e com o proposito de fortalecer a questao educativa e a pesquisa na area 
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contabil, os professores e pesquisadores dessa area de conhecimento se uniram e criaram 

no ano de 2007, a Associacao Nacional dos Programas de Pos-graduagao em Ciencias 

Contabeis (ANPCONT), entidade essa que visa proporcionar a classe contabil condicoes de 

representatividade junto a comunidade, governo e orgaos de classe, bem como a realizagao 

de cursos, palestras e eventos que possam promover condicoes adequadas para a 

disseminacao do conhecimento e a propagagao dos trabalhos academicos desenvolvidos 

pelos professores, pesquisadores e alunos da area contabil. 

2.7.3 O curso de Ciencias Contabeis da UFCG 

O curso de ciencias contabeis da UFCG foi criado em 06 de agosto de 2009 atraves da 

resolugao n°. 07/2004 da Camara Superior de Ensino da UFCG em atendimento as 

deliberagoes do plenario, em reuniao extraordinaria, realizada nesta mesma data. 

A Estrutura Curricular do Curso de Graduagao em Ciencias Contabeis, do Centra de 

Ciencias Juridicas e Sociais, do Campus de Sousa foi aprovada pela em 06 de agosto de 

2009 atraves da resolugao n°. 07/2004-A (alterada pela Resolugao N° 22/2007 e Resolugao 

N° 16/2009) da Camara Superior de Ensino da UFCG em atendimento as deliberagoes do 

plenario, mediante Processo N° 23074.020394/04-0, em reuniao realizada nesta mesma 

data. O artigo 3° da referida resolugao determina: 

Art. 3 ° O curriculo do Curso de Graduagao em Ciencias Contabeis sera 
ministrado pelo sistema de creditos e integralizado de acordo com as 
seguintes condigoes: 
I - duragao de 09 (nove) perlodos letivos, no minimo e integralizagao em, no 
maximo, 16 (dezesseis) periodos letivos; 
II - o aluno devera matricular-se em, no minimo, 12 (doze) e, no maximo, 20 
(vinte) creditos, por periodo letivo; 
III - cumprimento de 2.700 (duas mil e setecentas) horas de atividades 
didaticas, totalizando 180 (cento e oitenta) creditos, de acordo com a 
Resolugao n° 6, de 10/03/2004 do CNE. 
Paragrafo unico. Aos alunos concluintes do curso, podera ser dispensada a 
observancia do limite de creditos, desde que respeitados os pre-requisitos. 

Em maio de 2006, a Camara Superior de Ensino da UFCG em atendimento as deliberagoes 

do plenario, em reuniao realizada no dia 25 de maio de 2006 (Processo N° 

23096.008710/06-65), autorizou a realizagao de Processo de Transferencia Voluntaria, em 

carater excepcional, aos alunos vinculados ao Curso de Ciencias Contabeis da Faculdade 

de Ciencias Contabeis, mantida pela Fundagao de Ensino Superior de Cajazeiras. 
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Considerando a necessidade de adequacao a Resolucao CNE/CES 10, de 16 de dezembro 

de 2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduagao em 

Ciencias Contabeis e a necessidade de adequacao a Resolucao CNE/CES 2, de 18 de 

junho de 2007, que dispoe sobre a carga horaria minima e procedimentos relativos a 

integralizacao e duragao dos cursos de graduagao, bacharelados, na modalidade presencial 

bem como a necessidade de adequagao aos termos da Lei n° 11,788, de 25 de setembro de 

2008, que dispoe sobre Estagio de Estudantes mediante resolugao n°. 16/2009, a Camara 

Superior de Ensino da UFCG a vista da deliberagao da plenaria, adotada em reuniao 

realizada nos dias 16 e 17 de junho de 2009 (Processo N° 23096.011692/09-87), alterou a 

Resolugao 07/2004-A que em seu artigo 3° passa a vigorar com a seguinte redagao: 

Art. 3° O curriculo do Curso de Graduagao em Ciencias Contabeis sera 
ministrado pelo sistema de creditos e integralizado de acordo com as 
seguintes condigoes: 
I - duragao de 09 (nove) periodos letivos, no minimo e integralizagao em, no 
maximo, 14 (quatorze) periodos letivo; 
II - o aluno devera matricular-se em, no minimo, 16 (dezesseis) e, no 
maximo, 20 (vinte) creditos, por periodo letivo; 
III - cumprimento de 3.000 (tres mil) horas de atividades didaticas, totalizando 
200 (duzentos) creditos, de acordo com a Resolugao CNE/CES 2, de 18 de 
junho de 2007. 

Segundo o Projeto politico Pedagogico (PPP) do curso de Ciencias Contabeis, a 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Instituigao Federal de Ensino Superior, 

no desempenho de sua fungao socio-educacional de ensino, pesquisa e extensao, tern 

como objetivo: 

Formar profissionais na area de Ciencias Contabeis, em condigoes de intervir 
de maneira crftica e sustentavel em agoes que possibilitem modificar e/ou 
informar a sociedade, Estado e empresas acerca das condigoes patrimoniais 
de entidades publicas e privadas, alem de: 
I. Dotar o formando de competencias e habilidades inter e multidisciplinares 
para que possa atuar com etica, em areas privadas e publicas em materia 
tecnico-contabil, articulada com outros ramos do saber, tais como economia, 
administragao, direito e informatica. 
II. Construir uma identidade cultural no curso de Ciencias Contabeis da 
UFCG/CCJS por meio de principios eticos, racionais e solidarios, observando 
as diretrizes legais, tais como, Constituigao Federal, Titulo VIII, Capitulo III, da 
Educagao, da Cultura e do Desporto; LDB (N° 9.394/96), Capitulo IV, da 
Educagao Superior; Diretrizes Curriculares do Curso de Graduagao em 
Ciencias Contabeis - Parecer CES/CNE N° 0289/2003 e a Resolugao N° 
39/99 da UFPB - ora UFCG, em vigor; Resolugao N. 6 de 10 de margo de 
2004 do Conselho Nacional de Educagao e a Lei 10.861 de 14 de abril de 
2004. 

Ainda segundo o Projeto politico Pedagogico (PPP) do curso de Ciencias Contabeis, a 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), define-se o perfil do egresso do curso 
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de Graduacao em Ciencias Contabeis como sendo urn profissional critico, e, acima de tudo, 

etico, dotado de conhecimentos inter e multidisciplinares, capacitado a compreender o 

cenario social, politico, economico e cultural em ambito nacional e internacional. Dessa 

forma, o curso, visa viabilizar sua insercao numa sociedade globalizada, com constantes 

alteracoes no mundo do trabalho. 

O curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal de Campina Grande, do CCJS 

formara o bacharel para o exercicio profissional desempenhando as fungoes de Contador, 

Auditor,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Controller, Professor, Analista, Contador, Perito Contador, Consultor, Assessor 

Contabil, dentre outros. Atuara junto as entidades economico-administrativas de natureza 

publica, privada, ou entidades de finalidades nao-lucrativas tais como organizacoes nao 

governamentais - ONG's, cooperativas dentre outras. 

2.7.3.1 O curso de Ciencias Contabeis da UFCG em numeros 

Segundo a coordenacao curso de Ciencias Contabeis da UFCG (2009) de 2007, ano em 

que houve os primeiros concluintes ate agosto de 2009, 82 alunos concluiram o referido 

curso e obtiveram o grau de Bacharel em Ciencias Contabeis, conforme demonstrado na 

tabela a seguir: 

Tabela 4 - Numero de alunos que concluiram o curso de ciencias contabeis da 

UFCG no periodo de 2007 a 2009. 

2007.2 2008.1 2008.2 2009.1 TOTAL 

19 14 34 15 82 

Fonte: Coordenacao de Ciencias Contabeis (2009) 

Ainda de acordo com a coordenacao supra mencionada, o curso de Ciencias Contabeis da 

UFCG conta atualmente com 408 alunos ativos dos quais 380 encontram-se matriculados 

no periodo letivo 2009.2. 

2.7.3.2 O processo de avaliagao do curso de Ciencias Contabeis 

Segundo o INEP (2008), os processos de ensino aprendizagem promovidos pelos cursos de 

graduagao da Educagao Superior eram avaliados por meio do Exame Nacional de Cursos 
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(ENC), ou denominado "Provao", que foi aplicado junto aos egressos dos cursos de 

graduagao de todo o Brasil durante oito anos, no periodo de 1996 a 2003, e cuja ultima 

edigao contou com a participagao de mais de 470 mil estudantes, no qual nao houve a 

participagao dos discentes do curso de graduagao em Ciencias Contabeis da UFCG em 

virtude do mesmo so ter sido instituido no ano de 2004. 

A partir de 2004 o MEC instituiu O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE) em substituigao ao Exame Nacional de Cursos (ENC), ou denominado "Provao". 

Segundo o MEC, o ENADE avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduagao, 

ingressantes e concluintes, em relagao aos conteudos programaticos dos cursos em que 

estao matriculados. O exame e obrigatorio para os alunos selecionados e condigao 

indispensavel para a emissao do historico escolar. A primeira aplicagao ocorreu em 2004 e a 

periodicidade maxima com que cada area do conhecimento e avaliada e trienal. De acordo 

com o INEP (2009), mais de urn milhao de estudantes participarao das provas do ENADE 

em 2009, dentre esses 123 alunos do curso de graduagao em Ciencias Contabeis da UFCG. 

2.7.3.3 A atuagao do profissional de Ciencias Contabeis no Brasil 

Segundo Moraes (2005, apud Rego, 2009), os egressos da area contabil, que tinham o 

interesse em atuar, deviam, conforme estabelecido no Decreto-Lei n°. 9.295/1946, obter o 

registro junto ao orgao de classe ate o ano de 1999, e estando o seu registro no CFC 

condicionado a obtengao de urn diploma em nivel de graduagao, junto a uma IES 

reconhecida pelo MEC. No entanto, com a instituigao do Exame de Suficiencia como criterio 

para obtengao do registro junto ao conselho, por meio da edigao da Resolugao do CFC n° 

853/1999, os recem-formados que desejassem atuar, deveriam comprovar, mediante a 

realizagao do exame, que detinham de todos os conhecimentos necessarios para a atuagao 

profissional. 

O Conselho Federal de Contabilidade mediante a resolugao CFC n°. 853/99 em seu artigo 

2° manifesta: "Exame de Suficiencia e a prova de equalizagao destinada a comprovar a 

obtengao de conhecimentos medios, consoante os conteudos programaticos desenvolvidos 

no curso de bacharelado em Ciencias Contabeis e no Curso de Tecnico em Contabilidade". 

Assinala-se ainda que no exame de suficiencia existem duas categorias: contador e tecnico 

de contabilidade, tendo este ultimo, prerrogativas profissionais semelhantes as do primeiro, 
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com excegao da realizacao de pericias, auditorias e da responsabilidade contabil em 

empresas de sociedade anonima. Ainda a Resolugao N° 933 de 2002 altera a Resolugao 

anterior, regulando a frequencia com que este e realizado, duas vezes ao ano e a validade 

do exame que e de dois anos. 

No entanto conforme decisao judicial proferida pela 14 a Vara Federal do Distrito Federal e 

da Justiga Federal de Florianopolis e pelo comunicado do CFC de 31 de agosto de 2006 

torna-se extinto o Exame de Suficiencia. Diante disso, nao se fez mais necessario a 

aprovagao no Exame de Suficiencias para a obtengao do registro e consequente exercicio 

da profissao, bastando apenas que os egressos interessados obtivessem o diploma de 

graduagao junto a uma IES credenciada ao MEC e que solicitassem o seu registro ao CRC. 

Porem, com a extingao do referido exame, compreende-se que a classe acabou por perder 

a oportunidade de cobrar das IES urn posicionamento mais eficiente e eficaz sobre a 

formagao auferida aos seus discentes. 
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3 ANALISE DOS RESULTADOS 

Esta segao destina-se a apresentagao e analise dos dados coletados durante a realizagao 

da pesquisa empirica, obtidos atraves de questionarios aplicados aos alunos do curso de 

Ciencias Contabeis da UFCG campus de Sousa-PB conforme demonstrados nos 

procedimentos metodologicos mencionados anteriormente. 

A seguir trataremos da analise descritiva dos resultados obtidos atraves da aplicagao dos 

questionarios. 

GRAFICO 1 - As disciplinas da area de Contabilidade Ambiental tern grande importancia para mim. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Kraemer (2006), diz que no cenario atual a participagao da Contabilidade e de extrema 

importancia, pois vai despertar o interesse para as questoes ambientais, ajudando a classe 

empresarial a implementar, em sua gestao empresarial, a variavel ambiental, nao apenas 

para constar na legislagao, mas por uma verdadeira conscientizagao ecologica. 

Nesse sentido analisando o grafico 1 percebe-se que a concentragao de respostas esteve 

entre concorda parcialmente e concorda totalmente (cerca de 70%) demonstrando que as 

disciplinas dessa area sao vistas pelos discentes como componentes curriculares 

relevantes. Entretanto 22% opinaram entre discorda parcialmente e discorda totalmente e 

tivemos ainda 13% que se declararam neutros. 

• Discorda Totalmente 

a Discorda Parcialmente 

• Neutro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B Concorda Parcialmente 

B Concorda Totalmente 
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• Discorda Totalmente 

a Discorda Parcialmente 

a Neutro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H Concorda Parcialmente 

H Concorda Totalmente 

GRAFICO 2 - As disciplinas da area sao muito interessantes. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Nos ultimos anos a questao ambiental tern se configurado com uma das mais importantes 

atividades relacionadas com qualquer empreendimento e, portanto, passou a ser foco da 

contabilidade. 

Nesse contexto a Contabilidade Ambiental surge como ramificagao da ciencia contabil 

determinada a atingir uma finalidade social pre-disposta pelas empresas, afinal de contas, a 

sociedade e considerada usuaria externa da Contabilidade e o meio ambiente e patrimonio 

comum a todos. A "Contabilidade Ambiental vem trazer, portanto, urn detalhamento maior da 

Contabilidade Financeira e visa a correta mensuragao e evidenciacao das informacoes 

ambientais em relatorios especificos ou nas proprias demonstragoes contabeis". (MARION, 

COSTA, 2007, p. 22). 

Talvez por isso 7 1 % dos alunos considerem as disciplinas da area de Contabilidade 

Ambiental muito interessante para sua formagao, enquanto que apenas 1 1 % opinaram entre 

discordar totalmente e parcialmente e urn percentual de 18% prefere manter-se neutro em 

relagao a assertiva conforme de no grafico 2. 
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GRAFICO 3 - Nao me incomoda gastar tempo extra para me dedicar as atividades das disciplinas 
desta area. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Penteado (2005), ao falar sobre educacao, atualizacao e mercado de trabalho comenta que 

quanto mais conhecimento urn profissional acumula, maiores sao as chances de uma boa 

colocacao/recolocacao no mercado. Para ele "nos proximos tres anos a procura por 

Contabilistas inteirados em gestao ambiental sera grande e o profissional que comecar a 

preparar-se tera destaque. Quern comecar a estudar hoje, sem pressao, tera tempo para 

especializar-se". 

Nesse sentido o grafico 3 nos mostra que 52% dos alunos nao se incomodam em gastar 

tempo extra para se dedicar as atividades das disciplinas da area de Contabilidade 

Ambiental. Dessa forma verifica-se que a opiniao dos alunos esta em consonancia com o 

mencionado por Penteado, contudo a que se ressaltar que urn percentual de 30% preferem 

manter-se neutros e 18% opinaram entre discordar totalmente e parcialmente a esse 

respeito. 



5 7 

• Discorda Tota lmente 
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18% / 
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GRAFICO 4 -  EU cursaria as disciplinas desta area, mesmo que n§o fossem obrigatdrias. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Nos ultimos anos a questao ambiental tern crescido em importancia para sociedade que 

passou a exigir cada vez mais das organizagoes providencias no sentido de minimizar os 

impactos causados por elas ao meio ambiente. Nesse novo cenario, conforme comenta Sa 

(2000, apud Kraemer 2006), o Contador precisa comparecer com a disposigao e 

competencias necessarias para cooperar com a preservagao do planeta, prosperidade das 

sociedades e valorizagao do homem. 

As universidades, atraves de disciplinas voltadas a esta area, tern buscado contribuir 

positivamente com essa questao. Nesse contexto o grafico 4 demonstra que 50% dos 

alunos concordam que cursariam as disciplinas da area de Contabilidade Ambiental mesmo 

que nao fossem obrigatorias, enquanto que 32% opinaram entre discordar parcialmente ou 

totalmente da assertiva. Se somarmos a esses 32% os 18% que preferem a neutralidade 

temos urn numero significativo de 50% mesmo percentual dos que concordam. 
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GRAFICO 5 - A disciplina desta area desenvolve uma estrategia de gestae- ambiental. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Segundo Kraemer (2006), as organizagoes precisam incorporar no seu planejamento 

estrategico e operacional um adequado programa de gestao ambiental, compatibilizando os 

objetivos ambientais com os demais objetivos da organizacao para que possam equacionar 

seu envolvimento com a questao ambiental. 

De acordo com Donaire (1999), esses programas de gestao ambiental estabelecem 

atividades a serem desenvolvidas, a seqiiencia entre elas, bem como quern sao os 

responsaveis pela sua execugao. Nesse sentido devem possuir dinamismo e flexibilidade 

suficientes para se adaptar a mudancas que podem ocorrer tanto no seu ambiente imediato 

quanto no seu ambiente. Para ele, esses programas normalmente devem abranger os 

aspectos ambientais mais importantes e buscar uma melhoria contlnua, ampliando seu 

escopo de atuagao com o passar do tempo. 

Nesse sentido, analisando o grafico 5 percebe-se que 68% dos alunos consideram que as 

disciplinas da area de Contabilidade Ambiental desenvolvem uma estrategia de gestao 

ambiental o que demonstra que ha consonancia entre a teoria demonstrada pelos autores 

supra mencionados e pratica vivenciada pelos discentes no decorrer da disciplina. Contudo 

a que se mencionar que 22% mantiveram-se neutros e 10% discordaram da assertiva. 
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GRAFICO 6 - As disciplinas da area destacam aspectos importantes relacionados ao meio ambiente. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Segundo Teixeira (2000), a Contabilidade do Meio Ambiente tern crescido de importancia 

para as empresas em geral, porque a disponibilidade ou escassez de recursos naturais e a 

poluigao do meio ambiente tornaram-se objeto do debate economico, politico e social em 

todo o mundo. 

Conforme Queiroz (2000, apud Kraemer 2006), a Contabilidade se configura como o melhor 

mecanismo de gestao disponivel ao empresariado, cujos resultados apurados podem ser 

tornados vislveis a sociedade, com relativa facilidade, mediante a apresentacao de balancos 

mais complexos, que incluam, em seu corpo, as respostas aos questionamentos sociais 

Analisando o grafico 6 percebe-se que 83% dos alunos consideram que as disciplinas da 

area de Contabilidade Ambiental destacam aspectos importantes relacionados ao meio 

ambiente. Diante do exposto percebe-se uma relacao entre a percepcao dos alunos e o 

entendimento dos autores a cerca do destaque da disciplina no tocante aos aspectos do 

meio ambiente. 
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GRAFICO 7 - A disciplina trabalha aspectos relacionados a medic3o de desempenho das instituic&es 
no tocante a area ambiental. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

De acordo com Sa (2000, apud Kraemer 2006), a Contabilidade deve estar aberta a 

evolugao tecnologica e as mudancas rapidas do mundo moderno, estar presente na luta 

pela preservagao ambiental natural, criando modelos contabeis eficazes e orientando o 

empresario na aplicacao destes modelos para satisfazer as necessidades da riqueza da 

empresa com eficacia e tambem satisfazer com eficacia as necessidades do meio ambiente 

natural. 

Segundo Kraemer (2006), atraves do enfoque dado a questao ambiental a sociedade tern 

cobrado das empresas uma maior atencao com o meio ambiente bem como esclarecer o 

nivel dos esforgos que vem desenvolvendo com vistas ao atingir tais objetivos. Logo, a 

empresa precisa se adaptar aos parametros exigidos para nao agredir ao meio ambiente e, 

por meio do reconhecimento e divulgagao do seu passivo ambiental e da evidenciagao dos 

ativos ambientais e dos custos e despesas com a preservagao, protegao e controle 

ambiental, 

Nesse sentido, analisando o grafico 7 percebe-se que 66% dos alunos concordam que as 

disciplinas da area de Contabilidade Ambiental trabalham aspectos relacionados a medigao 

de desempenho das instituigoes no tocante a area ambiental. Urn percentual de 26% prefere 

manter-se neutro e apenas 8% opinaram entre discordar totalmente e parcialmente da 

assertiva. 
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GRAFICO 8 - A disciplina ajuda a planejar e implantar ac6es de gestao e controle ambiental. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Segundo Kraemer (2006), atraves da gestao ambiental a empresa tera oportunidades de 

adicionar valor e, possivelmente, obter vantagem competitiva por meio da percepgao 

publica, economia de custos ou rendimentos adicionais, a medida que minimiza os efeitos 

de seus produtos e processos produtivos no ambiente. 

Dessa forma, a gestao ambiental comega a ser encarada como urn assunto estrategico 

dentro das organizagoes e isso tern se tornado urn fator importante de competitividade. 

Nesse sentido e papel da contabilidade ajudar a planejar e implantar agoes de gestao e 

controle ambiental que auxiliem as organizagoes. 

Analisando o grafico 8 percebe-se que 70% dos alunos consideram que as disciplinas da 

area de Contabilidade Ambiental ajudam a planejar e implantar agoes de gestao e controle 

ambiental, 15% consideram que elas nao atingem essa finalidade e outros 15% mantiveram-

se neutros. 
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GRAFICO 9 - A disciplina estimula o planejamento e implementacao de melhorias relacionadas ao 
desempenho e transparencia para as instituicOes 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Estabelecendo um paralelo com o grafico 8 verifica-se que a concepcao de gestao 

ambiental provocou, segundo Kraemer (2006), uma mudanca no comportamento das 

empresas em relacao ao meio ambiente, fazendo aumentar os investimentos em gestao 

ambiental nos ultimos anos. Consequentemente, a contabilidade deve estar presente nesse 

cenario de modo a contribuir com o planejamento e implementacao de melhorias 

relacionadas ao desempenho e transparencia para as instituicSes no que concerne a 

questao ambiental. . 

Analisando o grafico 9 percebe-se que 65% dos alunos concordam que as disciplinas da 

area de Contabilidade Ambiental estimulam as instituicoes a atingirem esse objetivo, 18% 

discordam total ou parcialmente e 17% declararam-se neutros a esse respeito. Contudo se 

faz necessario ressaltar que as afirmacoes dos discentes sao restritas ao fato de que a 

disciplina contempla agoes nesse sentido, de modo que nao ha como afirmar se existe 

aplicabilidade pratica e como ela ocorre. 



6 3 

• Discorda Tota lmente 
6% 

a Discorda Parcialmente 

• Neutro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H Conco rda Parcialmente 

H Conco rda Tota lmente 

GRAFICO 10 - A disciplina articula as atividades de gest§o ambiental com outras atividades 
funcionais (Sociedade, Administragao, Recursos Humanos etc) 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Kraemer (2006) menciona que diante da atual situacao em que se encontra o planeta, a 

sociedade como urn todo acaba por sofrer as consequencias de urn problema nascido de 

sua relacao com o meio ambiente. Os grandes problemas que emergem da relagao da 

sociedade com o meio ambiente sao densos, complexos e altamente inter-relacionados e, 

portanto, para serem entendidos e compreendidos nas proximidades de sua totalidade, 

precisam ser observados numa otica mais ampla. Ainda segundo a autora o 

comprometimento hoje exigido as empresas com a preservagao ambiental obriga mudangas 

profundas na sua filosofia, com implicagoes diretas nos valores empresariais, estrategias, 

objetivos, produtos e programas. 

Analisando o grafico 10 percebe-se que mais 70% dos alunos consideram que as disciplinas 

da area de Contabilidade Ambiental articulam as atividades de gestao ambiental com outras 

atividades funcionais (Sociedade, Administragao, Recursos Humanos etc). Cerca de 30% 

das respostas esteve entre neutro, discorda parcialmente e totalmente. 

Nesse sentido, Kraemer (2006), corrobora com o que foi vislumbrado no grafico 10 ao dizer 

que a complexidade da atividade de certas empresas muitas vezes e fator que dificulta o 

tratamento a ser dados no registro e na divulgagao de, principalmente, os chamados 

passivos ambientais. Este assunto envolve julgamento e conhecimento especifico, dai a 

necessidade de envolver nao somente a classe contabil e a diretoria da empresa, mas 

tambem engenheiros, advogados, administradores, etc. 
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GRAFICO 11 - A carreira nesta area e uma boa opcSo para mim. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Analisando o grafico 11 percebe-se que 57% dos alunos nao consideram a carreira na area 

de Contabilidade Ambiental como uma boa opcao de trabalho. Veja que alem dos 57% tem-

se que 26% dos entrevistados ainda opinaram que estao neutro em relagao a importancia 

dessa area de atuagao e apenas 17% opinaram entre concordar totalmente e parcialmente. 

Correlacionando o grafico 11 com o grafico 1 analisado anteriormente e que demonstrou que 

70% consideraram as disciplinas da area de contabilidade ambiental importante para eles, 

entende-se que para a maioria apenas as disciplinas sao importantes e nao a carreira. 

No entanto a que se mencionar que os dados demonstrados nos graficos supra 

mencionados referem-se apenas a duas turmas em urn unico periodo letivo e sendo assim, 

fatores como o conteudo da disciplina, o professor ministrante, bem como o pouco 

conhecimento a cerca do mercado de trabalho nesta area e, ate mesmo a sensagao comum 

aos seres humanos de terem receio ao novo, que e o caso da carreira nesta area, podem ter 

influenciado esses resultados. 
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GRAFICO 12 - A carreira na area Ambiental para mim e desejavel. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Segundo Kraemer (2006), as empresas querem economizar e, a partir do momento que tiver 

urn responsavel para contabilizar custos e beneficios de materia-prima, ela estara 

economizando. "Varias empresas, como industrias de cimento, usinas de asfalto, e muitas 

outras, ja tern urn profissional trabalhando com Contabilidade Ambiental. £ uma tendencia 

com grandes previsoes de crescimento" menciona a autora. 

No entanto analisando o grafico 12 percebe-se que 52% dos alunos nao desejam seguir 

carreira na area de Contabilidade Ambiental. Tal constatagao demonstra que "agora, o 

desafio para a contabilidade esta na mudanca de paradigma, para urn modelo contabil 

ambiental, uma contabilidade integrada e competitiva que compreenda movimentos 

economicos, movimentos operativos e movimentos ambientais" conforme menciona 

Kraemer (2006). Correlacionando os graficos 12 e 11 observa-se que ha uma sintonia nas 

respostas acerca de nao terem interesse pela carreira nesta area apesar de acharem as 

disciplinas desta area interessante e as considerarem importantes conforme demonstrado 

nos graficos 1 e 2 analisados anteriormente. 
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GRAFICO 13 - Uma carreira nesta area desperta bastante o meu interesse. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Analisando o grafico 13 percebe-se que apenas 24% dos alunos consideram que a carreira 

na area de Contabilidade Ambiental desperta bastante o seu interesse. Entretanto, conforme 

demonstrado no grafico 2 analisado anteriormente, 7 1 % dos alunos consideram as 

disciplinas da area de Contabilidade Ambiental muito interessantes para o seu 

desenvolvimento. Correlacionando os dois graficos, observa-se que 47% dos alunos tern 

interesse apenas nas disciplinas da area e nao pela carreira. 

Algumas ponderagoes podem justificar a contradigao existente entre os dois graficos 

mencionados anteriormente. O fato da carreira nesta area ser algo recente, a incerteza 

quanto a empregabilidade, embora comente-se ser promissora, a propria falta de 

capacitagao sao alguns dos exemplos que podem estar atrelados ao resultados dos 

respectivos graficos. Entretanto, se faz necessario a realizagao de outros estudos que 

possam dar mais clareza a essas ponderagoes de modo a torna-las afirmagoes ou nao. 
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GRAFICO 14 - A aprendizagem gerada na area desenvolve nos estudantes o pensamento critico e 
cientifico 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Analisando o grafico 14 percebe-se que 63% dos alunos concordam que a aprendizagem 

gerada na area de Contabilidade Ambiental desenvolve nos estudantes o pensamento 

critico e cientifico. Dessa forma observa-se, segundo a opiniao da maioria dos alunos, a 

consonancia entre os dados demonstrados no grafico 14 e o Projeto politico Pedagogico 

(PPP) que define o perfil do egresso do curso de Graduagao em Ciencias Contabeis como 

sendo urn profissional critico, e, acima de tudo, etico, dotado de conhecimentos inter e 

multidisciplinares, capacitado a compreender o cenario social, politico, economico e cultural 

em ambito nacional e internacional. Entretanto, 19% discordam totalmente ou parcialmente 

da assertiva e outros 18% preferem a neutralidade. 
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GRAFICO 15 - Entendo que todos devem cursar as disciplinas desta area. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 
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Analisando o grafico 15 percebe-se que 59% dos alunos consideram que todos devem 

cursar as disciplinas area de Contabilidade Ambiental. 2 1 % demonstraram-se neutros e 20% 

opinaram entre discordar totalmente ou parcialmente da assertiva. 

Nesse sentido, correlacionando o grafico 15 com os graficos 1 e 2 analisados anteriormente 

nota-se que ha uma consonancia no que se refere ao grau de concordancia observada. 

Contudo, observa-se que nao ha sintonia entre as respostas quando a correlacao e feita 

entre as disciplinas e a carreira conforme demonstrado atraves do paralelo entre o grafico 

15 e os graficos 11 e 12 expostos nessa pesquisa. 
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GRAFICO 16 - A sociedade espera que minha instituicao de ensino incentive a formacao de seus 
alunos para esta area 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

De acordo com Kraemer (2006), os assuntos ambientais estao crescendo em importancia 

para a comunidade de negocios em termos de responsabilidade social, do consumidor, 

desenvolvimento de produtos, passivos legais e consideracoes contabeis. O mercado nao 

mais aceita o descaso no tratamento dos recursos naturais. Os consumidores estao 

interessados em produtos limpos. 

Segundo Almeida (2002) a ideia e de integracao e interagao, propondo uma nova maneira 

de olhar e transformar o mundo, baseada no dialogo entre saberes e conhecimentos 

diversos. 
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O profissional contabil tambem contribui, despertando a classe empresarial a criar modelos 

de gestao ambiental adequados, para n§o somente enquadrarem-se a legislacao vigente, 

mas por uma conscientizagao ambiental e responsabilidade social, tomando suas empresas 

mais competitivas. Analisando o grafico 16 percebe-se que 67% dos alunos concordam que 

a sociedade espera que a instituigSo de ensino incentive a formacao de seus alunos para 

esta area de modo a formar profissionais que possam suprir as necessidades das 

empresas. 18% discordam totalmente ou parcialmente da assertiva e outros 15% preferem a 

neutralidade. 

GRAFICO 17 - O que aprendo nas disciplinas desta area sera importante para minha formag3o como 
cidadao com responsabilidade socio-ambiental 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Para Santos et al. (2006), as organizagoes, atraves de suas atividades de exploracao dos 

recursos naturais, principalmente com o desenvolvimento da tecnologia, estao 

comprometendo o padrao de vida da sociedade, causando diversos maleflcios a populacao 

devido aos impactos no meio ambiente. Manter o grau de necessidades e desejos da 

populacao permitindo que os recursos naturais estejam disponlveis para geracoes futuras e 

urn dilema que as organizagoes estao enfrentando nos ultimos anos. 

Analisando o grafico 17 percebe-se que 80% dos alunos concordam que o aprendizado nas 

disciplinas da area de Contabilidade Ambiental sera importante para sua formagao como 

cidadao com responsabilidade socio-ambiental. Nesse sentido Santos et al. (2006), destaca 

que "atualmente os profissionais da classe contabil estao preocupados com a preservagao 

do meio ambiente, estando atentos a questao da responsabilidade social e no 

desenvolvimento sustentavel". 
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GRAFICO 1 8 - 0 aprendizado das disciplinas desta area pode ser considerado de grande relevancia 
para minha formacao profissional e pessoal. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Conforme menciona Santos et al (2006), devido a relevancia das questoes ambientais, cujo 

objetivo principal e apresentar as c o n t r i b u t e s que a contabilidade ambiental juntamente 

com o processo de gestao ambiental proporcionara para a empresa, dando enfase na 

demonstracao de seus custos ambientais, analisando o processo de gestao da empresa e, 

porf im, mostrar os beneficios da contabilidade ambiental a ela e a sociedade. 

Nesse sentido Kraemer (2006), destaca: 

Os contadores tern urn papel fundamental nesta perspectiva, uma vez que 
depende desses profissionais elaborar um modelo adequado para esta 
entidade, incentivar as empresas a implementarem gest6es ambientais que 
possam gerar dados apresentaveis contabilmente, nos balancos sociais, alem 
de criar sistemas e metodos de mensuracao dos elementos e de mostrar ao 
empresario as vantagens dessas acdes. 

Analisando o grafico 18 percebe-se que 60% dos alunos concordam que o aprendizado nas 

disciplinas da area de Contabilidade Ambiental pode ser considerado de grande relevancia 

para sua formacao profissional e pessoal. Contudo, somando-se 3 1 % que se consideram 

neutros e 9% que discordam parcialmente ou totalmente observa-se que 40% dos discentes 

nao enxergam nessas disciplinas relevancia para sua formagao profissional e pessoal. 



7 1 

6% • Discorda Totalmente 

• Discorda Parcialmente 

/ 1 3 % \ • Neutro 

[ 3 1 % \ • Concorda Parcialmente 

• Concorda Totalmente 

4 1 %zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J 

GRAFICO 1 9 - AS disciplinas da area conduzem os estudantes a aliar teoria e pratica. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2 0 0 9 

Embora 37% dos discentes tenham opinado entre concordar parcialmente e totalmente com 

a assertiva, analisando o grafico 19 observa-se que 4 1 % dos alunos sao indiferentes ao fato 

das disciplinas da area de Contabilidade Ambiental conduzir os estudantes a aliar teoria e 

pratica. Se formos considerar que 22% discordam da afirmacao percebemos que para a 

maioria dos discentes a disciplina nao tern atendido ao inciso III do artigo 5° da Resolugao 

CNE/CES n°. 10/2004 que diz respeito a organizagao curricular e aos conteudos a serem 

ministrados junto aos discentes, e que devem abranger: 

[...] 
[...] 
Ill - conteudos de Formacao Te6rico-Pratica: Estagio Curricular 
Supervisionado, Atividades Complementares, Estudos Independentes, 
Conteudos Optativos, Pratica em Laboratbrio de Informatica utilizando zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
softwares atualizados para Contabilidade. 

Estabelecendo urn paralelo com os graficos 5 e 7 analisados anteriormente e que tratam 

respectivamente do desenvolvimento de estrategia ambiental e medigao de desempenho 

das instituigoes nesta area e onde a maioria dos discentes opinaram entre concordar 

parcialmente e totalmente entende-se que isso e demonstrado apenas na teoria ja que 

quando se trata de unir teoria e pratica nao observa-se esta concordancia. 
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GRAFICO 20 - O conteudo aprendido nas disciplinas da area sera util no meu dia-a-dia. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

Analisando o grafico 20 percebe-se que 66% dos alunos consideram que o conteudo 

aprendido nas disciplinas da area de Contabilidade Ambiental sera util no seu dia-a-dia. Tal 

constatacao pode se dever ao fato de que devido a disponibilidade ou escassez de recursos 

naturais e a poluicao do meio ambiente tornaram-se objeto do debate economico, politico e 

social em todo o mundo. A Contabilidade Ambiental tern crescido de importancia para as 

empresas bem como para sociedade de maneira geral, nesse contexto justificam-se os 

dados demonstrados no grafico supra mencionado. Contudo 1 1 % demonstraram-se neutros 

e 23% opinaram entre discordar parcialmente e totalmente da assertiva. 
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GRAFICO 21 - Os conteudos das disciplinas, quando do termino de cada periodo, atingem ao 
proposto pelo curso. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 
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Analisando o grafico 21 percebe-se que 42% dos alunos concordam que os conteudos das 

disciplinas da area de Contabilidade Ambiental, quando do termino de cada periodo, 

atingem ao proposto pelo curso que, segundo o Projeto politico Pedagogico (PPP), e "formar 

profissionais na area de Ciencias Contabeis, em condicoes de intervir de maneira critica e 

sustentavel em acdes que possibilitem modificar e/ou informar a sociedade, Estado e 

empresas acerca das condicoes patrimoniais de entidades publicas e privadas [...]" 

Entretanto se faz necessario ressaltar que 38% discordam parcialmente ou totalmente da 

assertive. Se considerarmos que alem desses 38% existem 20% que preferem a 

neutralidade percebe-se que para a maioria dos discentes esse objetivo nao tern sido 

atendido pela disciplina. 
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4 CONSIDERAQOES FINAIS 

O ambiente empresarial contemporaneo exige das organizagoes urn comprometimento 

efetivo com a responsabilidade socio-ambiental, que apresente respeito e consideragao ao 

meio ambiente e as pessoas que nele estao inseridas. . Nesse sentido as universidades 

enquanto instituigoes voltadas a construgao, ampliagao e disseminagao do saber tern cada 

vez mais se dedicado as questoes ambientais e nao tern envidado esforgos na busca de 

solugoes que venham a minimizar os impactos causados ao meio ambiente bem como que 

atendam as necessidades das organizagoes uma vez que essas precisam demonstrar e 

apresentar aos seus clientes, acionistas, fornecedores e a sociedade em geral, esse 

comprometimento que delas e exigido. 

Dessa forma buscou-se analisar qual o interesse dos estudantes de ciencias contabeis pela 

area de contabilidade ambiental. Nesse contexto estudos nessa area podem ser 

considerados relevantes na busca pela conscientizagao ambiental no intuito de definir 

estrategias que possam melhorar o atual cenario academico e do futuro profissional de 

contabilidade. 

Com base nos questionarios aplicados verificou-se que houve concordancia com cerca de 

8 1 % das assertivas, discordancia em cerca 14% e cerca de 5% apresentaram-se neutras. 

Atraves da analise dos resultados observou-se que para a maioria dos discentes o conteudo 

aprendido nas disciplinas da area de contabilidade ambiental sera util em seu dia-a-dia. 

Entretanto a que se ressaltar que essa maioria nao se refletiu quando se trata do que e 

apresentado em sala de aula em relagao ao que e proposto pelo curso. Ressalta-se ainda 

que parte significativa desses discentes consideram que as disciplinas desta area nao 

conduzem a uma integragao entre teoria e pratica. 

Diante do novo cenario que se apresenta onde a questao ambiental e bastante discutida 

devido ao grande enfoque com que tern sido tratada, a sociedade tern cobrado das 

empresas uma maior atengao com o meio ambiente bem como esclarecer o nivel dos 

esforgos que vem desenvolvendo com vistas a atingir tais objetivos. Dessa forma, a 

empresa precisa se adaptar aos parametros exigidos para nao agredir ao meio ambiente e, 

por meio do reconhecimento e divulgagao de suas praticas empresariais demonstrar seu 

comprometimento e zelo com a questao ambiental de modo que a sociedade a reconhega 

como empresa com responsabilidade socio-ambiental. Nesse sentido detectou-se atraves 
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da pesquisa que a maioria dos discentes consideram que as disciplinas da area de 

Contabilidade Ambiental destacam aspectos importantes relacionados ao meio ambiente, 

desenvolvem uma estrategia de gestao ambiental e trabalham aspectos relacionados a 

medicao de desempenho das instituicoes no tocante a esta area. Verificou-se ainda que elas 

ajudam a planejar e implantar agoes de gestao e controle ambiental bem como estimulam a 

implementagao de melhorias relacionadas ao desempenho e transparencia para as 

instituicoes no tocante a area ambiental. 

Nesse contexto o profissional contabil tambem contribui, despertando a classe empresarial a 

char modelos de gestao ambiental adequados, para nao somente enquadrarem-se a 

legislacao vigente, mas por uma conscientizagao ambiental e responsabilidade social, 

tornando suas empresas mais competitivas. No entanto, devido a complexidade da atividade 

de certas empresas se faz necessario envolver nao somente a classe contabil e a diretoria 

da empresa, mas tambem engenheiros, advogados, administradores, etc. Nesse sentido a 

analise dos resultados demonstrou que para a maioria dos discentes as disciplinas desta 

area articulam as atividades de gestao ambiental com outras atividades funcionais 

(Sociedade, Administragao, Recursos Humanos, etc.) e que o aprendizado adquirido sera 

importante para sua formagao como cidadao com responsabilidade socio-ambiental. 

Detectou-se ainda atraves da analise dos resultados que cerca de 70% dos alunos 

concordam que as disciplinas da area de Contabilidade Ambiental tern grande importancia 

para sua formagao e que sao muito interessantes para o seu desenvolvimento bem como 

que o conhecimento aprendido pode ser considerado de grande relevancia para sua 

formagao profissional e pessoal para cerca de 60%. Contudo e importante destacar que 

apenas 24% dos alunos consideram que a carreira na area de Contabilidade Ambiental 

desperta bastante o seu interesse e que 57% nao consideram a carreira nesta area como 

uma boa opgao de trabalho e 52% nao desejam seguir esta carreira. 

Do exposto, entende-se que a maioria dos discentes compreendem e julgam importante as 

disciplinas da area de Contabilidade Ambiental, muito embora ainda nao tenham despertado 

para esta area ja que nao almejam atuar no campo da Contabilidade Ambiental. 

Como sugestao a futuras pesquisas, recomenda-se a realizagao de estudos que possam 

inserir outras variaveis e outras tecnicas relacionadas a tematica, comparando ainda se 

possivel os resultados aqui expostos com outras instituigoes publicas que adotam disciplinas 

com enfase em contabilidade ambiental. 
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QUESTIONARIO DE PESQUISA - TCC 

UMA ANALISE DO INTERESSE DE ESTUDANTES DE CIENCIAS CONTABEIS PELA AREA DE 
CONTABILIDADE AMBIENTAL 

Orientador: MSc. Jose Ribamar Marques de Carvalho 
Orientando-Pesquisador: Francisco Allison Moreira Alexandre 

Abaixo seguem algumas assertivas/afirmacoes que tentam analisar o seu interesse pela area de 
Contabilidade Ambiental. Voce devera marcar o grau de discordancia/concordancia (numa escala 
de 1 a 5) de cada assertiva/afirmagao, onde;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 discorda totalmente; 2 discorda parcialmente; 3 
neutro;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 concorda parcialmente; e 5 concorda totalmente. 

Assertivas 1 2 3 4 5 

As disciplinas da area de Contabilidade Ambiental tern grande 
importancia para mim. 
As disciplinas da area s§o muito interessantes. 

N§o me incomoda gastar tempo extra para me dedicar as 
atividades relacionadas a essa disciplina. 
Eu cursaria as disciplinas desta area, mesmo que nao fossem 
obrigatorias. 
A disciplina desta area desenvolve uma estrategia de gestao 
ambiental. 
As disciplinas da area destacam aspectos importantes 
relacionados ao meio ambiente. 
A disciplina trabalha aspectos relacionados a medicSo de 
desempenho das instituicdes no tocante a area ambiental. 
A disciplina ajuda a planejar e implantar ac6es de gestao e 
controle ambiental. 
A disciplina estimula o planejamento e implementa?ao de 
melhorias relacionadas ao desempenho e transparencia para as 
inst i tutes. 
A disciplina articula as atividades de gestao ambiental com 
outras atividades funcionais (Sociedade, Administracao, 
Recursos Humanos etc) 
A carreira nesta area e uma boa opcSo para mim. 

A carreira na area Ambiental para mim e desejavel. 

Uma carreira nesta area desperta bastante o meu interesse. 

A aprendizagem gerada na area desenvolve nos estudantes o 
pensamento critico e cientifico. 
Entendo que todos devem cursar as disciplinas desta area. 

A sociedade espera que minha instituicao de ensino incentive a 
formacao de seus alunos para esta area. 
0 que aprendo nas disciplinas desta area sera importante para 
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minha formagao como cidadao com responsabilidade socio-

ambiental. 

O aprendizado das disciplinas desta area pode ser considerado 

de grande relevancia para minha formagao profissional e 

pessoal. 

As disciplinas da area conduzem os estudantes a aliar teoria e 

pratica. 

0 conteudo aprendido nas disciplinas da area sera util no meu 

dia-a-dia. 

Os conteudos das disciplinas, quando do termino de cada 

periodo, atingem ao proposto pelo curso. 

Desde ja agradego sua disponibilidade em contribuir para a consecugao de nosso estudo. 


