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A evolugao da Contabilidade depende de um ensino de qualidade, e o docente nesse 

processo tern fundamental importancia, pois ele e elemento chave do processo educative 

com capacidade de promover ou postergar mudangas no seu campo de atuagao, e fonte de 

expiragao e motivagao dos estudantes e do profissional do future Assim, este estudo teve 

por objetivo analisar os principals atributos e pratica pedagogica dos professores de 

contabilidade que possuem exito em sala de aula, na percepgao dos alunos das 

Universidades publicas do Estado da Paraiba. A pesquisa foi embasada nas principals 

caracteristicas do ensino efetivo, metodos de avaliagao de docentes e atributos do professor 

competente a partir do modelo de Lowman (2007). A metodologia utilizada foi pesquisa 

descritiva e de campo tendo como instrumento de coleta de dados um questionario. Foi 

realizada em tres universidades publicas (UFPB, UFCG e UEPB) do estado da Paraiba que 

possuem alunos matriculados no ultimo periodo letivo. Nas Instituigoes selecionadas, 

estavam matriculados no ultimo periodo letivo de 2008.2 o total de 200 alunos, dos quais 

161 estavam presentes na sala de aula no dia da aplicagao dos questionarios e 

responderam ao instrumento de pesquisa. A amostra (alunos que responderam ao 

questionario) representa 80,5% do universo (alunos matriculados no ultimo periodo/ano 

letivo). Constatou-se pelos resultados, que se destacam na dimensao estimulo intelectual do 

modelo bidimensional, professores com atributos preparado e claro; e na dimensao 

relacionamento interpessoal profersores com o adjetivo atencioso, motivador, interessado 

disponivel e prestativo. Identificou-se que os estudantes pesquisados apresentam uma 

discreta tendencia ao equilibrio entre as duas dimensoes, enquanto que no modelo de 

Lowman os atributos da dimensao estimulo intelectual, apresente maior importancia. 

Verificou-se quanto a pratica pedagogica, que os professores referenciados na pesquisa 

adotam uma pratica pedagogica condizente com as necessidades e aspiragoes dos 

estudantes, apesar de precisar melhorar em seus metodos de avaliagao e capacidade de 

propor desafios. 

Palavras-chave: Modelo bidimensional. Atributos. Pratica Pedagogica. 
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Developments in Accounting depends of quality education, and teacher in this process is 

crucial because he is a key element of the educational process, with ability to promote or 

postpone changes in your field of expertise, is a source of expiration and motivation of 

students and the professional of the future. Thus, this study aimed to examine the key 

attributes of teachers and teaching practices of accounts that have success in the classroom, 

the perception of students from public universities of the State of New Hampshire. The 

research was based on key characteristics of effective teaching, methods of evaluating 

teachers and teacher's authority attributes from the model of Lowman (2007). The 

methodology was descriptive research and field and with data collection instrument a 

questionnaire. It was held at three public universities (UFPB, UFCG and UEPB) of the state 

of New Hampshire who have enrolled in school last period. In selected institutions, are 

enrolled in school last period of 2008.2 total of 200 students, of whom 161 were present in 

the classroom on the application of questionnaires and responded to a search tool. The 

sample (students who answered the questionnaire) represents 80.5% of the universe 

(students registered in the last period / school year). It was found by the results, which stand 

out in size two-dimensional model of intellectual stimulation, teachers with attributes 

prepared and clear, and the size interpersonal relationships with teachers adjectives 

attentive, motivated, interested available and helpful. Identified that the students surveyed 

showed a slight tendency to balance between these two dimensions, whereas in the model 

of the attributes of size Lowman intellectual stimulation, to make utmost importance. It was 

found on the pedagogical practice, that teachers referenced in the search take a pedagogical 

practices consistent with the needs and aspirations of students, despite their need to improve 

methods of assessment and capacity to offer challenges. 

Keywords: two - dimensional model. Attribute. Educational Practice. 
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1 INTRODUgAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De acordo com pesquisa realizada por Andere (2007), houve um aumento significativo de 

publicacoes relacionadas ao ensino e pesquisa em Controladoria e Contabilidade entre o 

periodo de 2002 e 2006. 

No decorrer da historia da educagao varios educadores tern salientado que o conhecimento 

do aluno e o marco inicial para quilquer agao pedagogica (GODOY, 1998). Assim, a visao 

que o aluno possui de seu processo de formagao, juntamente com o comprometimento dos 

professores e da interagao entre professores e alunos, pode influenciar sua futura 

performance educacional e profissional. 

A atuagao docente tern sido alvo de interesse de muitos pesquisadores e educadores. De 

acordo com Alves, Corrar e Slomski (2004), para que agoes possam ser incrementadas 

objetivando a melhoria do processo ensino - aprendizagem e fundamental conhecer os 

elementos que influenciam no desempenho dos estudantes, pois somente a partir deste 

conhecimento, politicas poderao ser desenhadas, praticadas e, consequentemente, uma 

situagao de fraco desempenho educacional possa ser revertida. 

Este estudo tern como enfoque principal analisar os principais atributos e praticas 

pedagogicas inerentes ao professor de contabilidade. A proposta desta pesquisa esta 

embasada nos atributos do ensino efetivo, metodos de avaliagao de docentes e principais 

caracteristicas deste profissional conforme Modelo Bidimensional de Lowman (2007). 

Vale ressaltar tambem, para que agoes possam ser implementadas visando a melhoria do 

ensino da Contabilidade e consequentemente, assegurar uma melhor performance do 

profissional contabil "[...] o papel do professor e de dominar certas competencias para agir 

individual ou coletivamente no exercicio de sua profissao, a fim de ser reconhecido como 

aquele que conhece as especificidades de seu trabalho" (SLOMSKI 2008, p. 2). Os desafios 

e as demandas contemporaneas sao imensos, por isso torna-se indispensavel para os 

elementos de maior relevancia do processo educacional (professor e aluno de contabilidade) 

conhecer os fatores que influenciam de forma positiva, na formagao dos futuros contadores. 

Pois conforme Leite (2005, p. 250), "hoje, mensura-se o grau de importancia de determinada 

ciencia por sua aplicabilidade e efetividade na resolugao dos problemas reais da sociedade". 

Assim sendo, os resultados desta pesquisa pretendem contribuir com informagoes 

oportunas no tocante a pratica pedagogica dos professores que lecionam na referida area 

de ensino, bem como colaborando com os personagens envolvidos em tal processo, no 
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sentido de atingirem resultados significativos, na formagao do estudante e 

consequentemente no desenvolvimento da Ciencia Contabil. Nesse contexto Andere (2007, 

p. 19), corrobora que "preocupar-se com a formagao do docente de Contabilidade significa 

zelar pela aceitagao do profissional contabil no mercado e pela evolugao contabil". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Tema e problema 

"Quando se questiona o desempenho do profissional formado pela Universidade, e a 

qualidade do ensino que, concretamente, e objeto de avaliagao". (SLOMSKI, 2007 p.1) 

Ensinar e algo, que requer nao so uma formagao academica ou conhecimentos tecnicos do 

curso, mas tambem conhecimentos e dominio de tecnicas de ensino, bem como utilizagao 

de metodos pedagogicos capazes de proporcionar eficiencia ao processo ensino -

aprendizagem. Nesse sentido Alves Corrar e Slomski (2004), comentam que "muitas vezes 

um profissional de sucesso em determinado ramo de atuagao nao o sera em sala de aula 

devido ao seu despreparo para o magisterio". Nesse contexto Lopes (2007, p. 164), apud 

Girotto (2007), tambem afirma que "saber ensinar e uma arte; nao e simplesmente se formar 

na graduagao, ou pos, e ir para a sala de aula, pois estar nessa posigao e algo muito serio". 

Assim sendo, o exercicio da docencia sao permeados de saberes, habilidades, 

competencias que se exteriorizam ou estao implicitas em todos os papeis e fungoes que 

este profissional desempenha. Portanto, estao presentes nos relacionamentos 

interpessoais, nas atitudes, posturas do professor, enfim, na sua pratica diaria. Esta 

compreensao ou esse modo de proceder e capaz de despertar no aluno entusiasmo, 

motivagao e deslumbramento pelo ato de aprender. Diante do exposto, surge o seguinte 

problema de pesquisa: 

Quais os principais atributos e pratica pedagogica dos professores de Contabilidade 

que possuem exito em sala de aula, na percepcao dos discentes das Universidades 

Publicas do estado da Paraiba? 
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1.2 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1 Objetivo geral 

• Analisar os principais atributos e pratica pedagogica dos professores de contabilidade que 

possuem exito em sala de aula, na percepgao dos alunos das Universidades publicas do 

Estado da Paraiba. 

1.2.2 Objetivos especificos 

• Caracterizar os discentes que estudam nas (IES) publicas em estudo. 

• Identificar os principais atributos que os professores que possuem exito apresentam em 

sala de aula na pesquisa; 

• Comparar os atributos pedagogicos dos docentes de contabilidade das Universidades 

publicas do Estado da Paraiba que possuem curso de Ciencias Contabeis com os propostos 

no Modelo Bidimensional do ensino efetivo de Lowman (2007). 

1.3 Justif icativa do estudo 

Dentre as diversas variaveis que interferem na pratica pedagogica contabil, destacam-se a 

figura do professor. Assim, investigar e conhecer a respeito dos atributos e pratica 

pedagogica do professor dessa area de ensino torna-se bastante relevante. 
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A evolugao da Contabilidade depende de um ensino de qualidade, e o professor como 

elemento ativo nesse processo tern fundamental importancia, pois ele e peca chave do 

processo educacional, com capacidade de promover ou postergar mudancas no seu campo 

de atuacao, e fonte de expiracao e motivagao dos estudantes e do profissional do future 

Kraemer (2005, p.70), afirma que "e preciso buscar diferentes didaticas para que todos os 

academicos consigam assimilar o que esta sendo ensinado, por meio de diferentes tecnicas, 

pois entendemos o professor como sendo o mais importante fator critico de sucesso do 

ensino". Assim, "o corpo docente de uma instituicao e um dos principais agentes de 

mudancas no ensino". (NOSSA 2007 p.16zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud GIROTTO 2007). 

As inovagoes tecnologicas e as tendencias das ultimas decadas apontam que o ensino da 

contabilidade deve priorizar nao apenas os conhecimentos tecnicos e praticos da ciencia 

contabil, mas, desenvolver aptidoes humanas e profissionais que permita formar pessoas 

pensantes com preparagao para lidar com a realidade dos mercados internacionais, 

mudangas tecnologicas, competitividade organizacionais, internacionalizagao contabil, etc. 

Conforme Nossa (1999, p. 3), "o professor deve estimular seus alunos a aprender a 

aprender. Deve char um espirito de busca permanente de novas descobertas. Nao ha 

duvidas de que o conhecimento e um processo que devera estar em constante 

desenvolvimento". 

Nessa perspectiva, Kraemer (2005, p. 70) acrescenta: "a pratica pedagogica, ou seja, a 

pratica do trabalho do professor de Contabilidade deve revestir-se da apropriagao de 

conhecimento que promovam diferentes aprendizagens e o desenvolvimento dos alunos 

[...]". 

Deste modo, percebe-se que os cursos de Ciencias Contabeis atraves de um Projeto 

Pedagogico participativo devem estimular e propiciar condigoes que conduzam a uma 

melhoria na formagao do contador, ou melhor, que desenvolva capacidades multiplas capaz 

de atender de modo efetivo as demandas dos diversos ramos da Contabilidade e de seus 

usuarios. 

Conforme Celerino e Pereira (2008, p. 65), "a preocupagao com a elevagao da qualidade do 

ensino de contabilidade e uma constante hoje e deve continuar sendo alvo de muitas 

discussoes e estudos nesta decada". Por isto, pretende-se com este estudo buscar 

informagoes em livros e publicagoes cientificas (artigos e dissertagoes de mestrado), nos 

quais foram estudados aspectos referentes a formagao e pratica pedagogica do corpo 

docente dos cursos de graduagao em contabilidade do Brasil (NOSSA, 1999; GIL, 2006; 

SLOMSKI, 2007, 2008; ANDERE, 2007), tornando assim relevante o enfoque deste estudo. 
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1.4 Metodologia da p e s q u i s a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo e caracterizado como sendo uma pesquisa descritiva e de campo. E 

interessante salientar que a pesquisa descritiva, conforme Gil (2007) tern como objetivo 

principal a exposicao das caracteristicas de determinada populacao ou fenomeno ou, entao, 

o estabelecimento de uma relacao entre variaveis. 

Vale ressaltar tambem que a pesquisa de campo de acordo com Silva (2006) e aquela em 

que a coleta de informacoes ocorre diretamente no local em que acontecem os fenomenos. 

Ou seja, e realizada fora do laboratorio, no proprio ambiente das ocorrencias dos fatos. 

Deste modo pode-se dizer ainda que seja um tipo de pesquisa que assume caracteristica 

empirica, para confirmar ou negar determinadas hipoteses de pesquisa. 

1.4.1 Universo da P e s q u i s a 

O universo de pesquisa desse estudo sao os discentes das Universidades Publicas do 

Estado da Paraiba que estao no ultimo periodo do Curso de Ciencias Contabeis, ou seja, 

alunos concluintes. O Estado da Paraiba dispoe de tres Universidades Publicas, as quais 

possuem o Curso de Ciencias Contabeis em seu campus. Sao elas: 

• Universidade Federal de Campina Grande - UFCG - Campus de Sousa; 

• Universidade Federal da Paraiba - UFPB - Campus de Joao Pessoa e Mamanguape; 

• Universidade Estadual da Paraiba - UEPB - Campus de Campina Grande e Monteiro. 

Contudo, somente os Campus de Joao Pessoa da UFPB, Campus Campina Grande da 

UEPB e Sousa da UFCG possuem discentes no ultimo periodo do Curso. Portanto, como o 

foco da pesquisa e a percepcao dos discentes acerca dos atributos e praticas pedagogicas 

dos professores que possuem exito em sala de aula optou-se pelos alunos do ultimo periodo 

por entender que por ja terem cursado com aproveitamento a maioria das disciplinas da 
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estrutura curricular do curso, estariam mais aptos a responderem o questionario de 

pesquisa. 

Nas I n s t i t u t e s selecionadas, estavam matriculados no ultimo periodo letivo de 2008.2 o 

total de 200 alunos, dos quais 161 estavam presentes na sala de aula no dia da aplicagao 

dos questionarios e responderam ao instrumento de pesquisa. A amostra (alunos que 

responderam ao questionario) representa 80,5% do universo (alunos matriculados no ultimo 

periodo/ano letivo). Assim sendo trata-se de uma amostra nao probabilistica (classificada 

como acidental ou acessibilidade). Contudo, significante por representar mais de 80% da 

populacao em estudo. Conforme mostra a tabela 1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 1 

Distribuigao de aluno por universidade 

Universidades 
Alunos 

Matriculados 

Que 
responderam 
a pesquisa 

% 

UFPB 94 88 93,60 
UFCG 52 44 84,62 

UEPB 54 29 53,70 

Total 200 161 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

1.4.2 Procedimento da coleta de dados 

Baseado no Modelo Bidimensional aprimorado do ensino universitario efetivo e na revisao 

bibliografica foi elaborado um questionario de pesquisa, apresentado no apendice, no intuito 

de responder o problema de pesquisa. 

A pesquisa de campo teve como instrumento de coleta de dados o referido questionario, o 

qual esta dividido em tres grupos de questoes: 

1) Caracterizacao do Discente: objetivando identificar o perfil dos respondentes; 

2) Caracterizacao dos atributos do Professor que possui exito na percepcao dos discentes: 
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Verificar as razoes que o aluno considera essencial para que o professor tenha bom 

desempenho em sala de aula, os atributos que melhor qualificam o professor que possui 

bom exito em sala, os atributos em termos de interesse interpessoal e as qualidades que o 

professor deve apresentar em termos motivacionais. 

3) Pratica Pedagogica do docente: neste grupo de questoes buscou-se identificar na visao 

do aluno quais praticas pedagogicas sao utilizadas pelo professor que possui exito em sala 

de aula. 

Foi realizado o pre-teste com oito discentes, com a finalidade de fazer os ajustes 

necessarios a adequagao do questionario de pesquisa. 

1.4.3 A p r e s e n t a c a o e In te rp re tacao de Dados 

Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa foi utilizada a estatistica descritiva como 

metodo para analisar os dados coletados junto aos discentes respondentes ao instrumento 

de coleta de dados. A analise foi feita com o auxilio do aplicativo estatistico SPSS 

(Statistical Package for Social Science) versao 8.0 parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Windows. 
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2 FUNDAMENTAQAO T E O R I C A 

2.1 E n s i n o de C i e n c i a s Contabeis no Brasi l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A evolugao do ensino da Contabilidade no Brasil teve inlcio no seculo XIX, com a criacao 

das aulas de comercio, posteriormente passa pelo ensino comercial, logo depois surgem os 

cursos profissionalizantes, implantacao de instituicao do ensino superior, culminando com a 

criagao da pos-graduacao stricto sensu (mestrado e doutorado) em Sao Paulo. 

Segundo PeleiaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2007, p. 22), "as sementes para o ensino comercial e de 

Contabilidade no Brasil foram lancadas no seculo XIX, com a chegada no pais da Familia 

Real Portuguesa, em 1808". Uma vez que ate a vinda da corte portuguesa para ca, a 

atividade comercial brasileira se restringia a exportacao de produtos do setor primario 

(Tropicais e metais preciosos) para o mercado internacional. Com a chegada da Familia 

Real, D. Joao VI promoveu a abertura dos portos e liberagao do comercio com outros 

paises. Este fato resultou em modificagoes na vida economica, politica e social da entao 

Colonia e, dentre essas alteragoes, destacam-se a preocupagao do governo com os 

negocios publicos e privados. Em 1809, foram instaladas as aulas de Comercio, atraves de 

Alvara de 15 de julho desse mesmo ano, iniciando-se o ensino comercial no Brasil. 

O Decreto n° 121, de 31 de Janeiro de 1842, determinou os criterios a serem utilizados para 

selecionar os lentes, denominagao atribuidas aos professores da aula de comercio. De 

acordo com Rosella et al (2006), o periodo estabelecido para esse curso foi de dois anos, e 

seus exames finais abordavam as disciplinas de matematica, geografia, economia politica, 

direito comercial e praticas das principais operagoes e atos comerciais. 

A decada de 50 do seculo XIX foi marcada por outros acontecimentos para o ensino contabil 

e comercial brasileiro. Ocorreu a reforma da Aula de Comercio da Corte, formando um curso 

de estudos denominados Instituto Comercial do Rio de Janeiro. Importantes modificagoes 

aconteceram na estrutura curricular, embora se mantendo a duragao de dois anos. O 

conteudo foi dividido em quatro cadeiras, sendo a primeira cadeira de Contabilidade e 

Escrituragao Mercantil. 

De acordo com (SAES E CYTRYNOWICZ , 2001 ,apud ROSELLA et al, 2006) comentam: 
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Mencionam que o governo imperial identificou a necessidade de maior 
atengao a gestae- dos neg6cios, e isso se traduziu na promulgagao do 
Decreto n° 3.058 de 11 de marco de 1863, que reorganizou o ensino 
comercial e definiu novos estatutos para o Instituto Comercial do Rio de 
Janeiro. A duracao do curso foi alterada de dois para quatro anos, sendo 
permitida a admissao de maiores de 13 anos de idade, aprovados em 
exame de gramatica nacional e caligrafia (p. 25). 

Atraves desta medida percebe-se, ja naquela epoca uma preocupacao do governo imperial 

com a formagao de profissionais com conhecimentos direcionados para o gerenciamento 

dos negocios. 

O ensino superior de Ciencias Contabeis foi um reflexo da necessidade de da continuidade 

ao processo evolutivo do ensino comercial tendo como primeira escola a Fundacao Escola 

de Comercio Alvares Penteado em 1902. A criagao do curso superior de Ciencias Contabeis 

e Atuaria no Brasil surgiu por meio do Decreto - Lei n° 7.988, de 1945. Em 1951 atraves da 

Lei n° 1401 houve um desdobramento do curso de Ciencias Contabeis e Atuariais em dois, 

favorecendo aos formandos receberem o titulo de Bacharel em Ciencias Contabeis. 

Em 1978 foi criado a Pos-graduagao Stricto sensu (mestrado e doutorado) em Sao Paulo. 

De acordo com INEP (2008), estao funcionando 18 (dezoito) programas neste nivel de 

ensino sendo que 11 (onze) destes oferecem exclusivamente o curso de mestrado 

academico - destinado a carreira do magisterio, 4 (quatro) de mestrado profissional e 3 (tres) 

deles oferecendo mestrado e doutorado academico. 

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacional Anisio 

Teixeira (INEP), existia no Brasil, em 2000, um total de 510 cursos de graduagao em 

Ciencias Contabeis, em 2002 o numero passou para 641, em 2004 aumentando para 753. 

Em 2006, este numero subiu para 772 cursos. Segundo dados da Secretaria de Ensino 

Superior (BRASIL, 2007a), em 2007, 953 Instituigoes de Ensino Superior (IES) estao 

habilitadas a oferecer o curso de Ciencias Contabeis no Brasil. 

Ainda segundo o INEP (2008), existem 1.002 cursos de Ciencias Contabeis distribuidos 

entre as cinco regioes do Brasil, sendo que as regioes sudeste e nordeste apresentam 

maiores concentragoes (41, 32%) e (18, 96%) respectivamente. 

Diante destes dados fica evidente a expansao do curso de Ciencias Contabeis no pais 

verificado pelo surgimento de novos cursos de graduagao no pais. Aconteceu tambem, uma 

evolugao na percepgao da profissao Contabil. Nesse sentido Passos e Martins (2006, p. 78), 

afirmam que "a busca por uma nova visao do profissional contabil ja apresenta promissores 
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resultados. Mudou-se a concepcao do "Guarda-livros" e do contador "Tributarista" para um 

Profissional com preparo amplo, um "Controller", um Tomador de Decisoes". 

A Ciencia Contabil vem ganhando relevancia nas ultimas decadas e despontando como 

ramo do saber indispensavel nas diversas organizacoes. Entretanto, Rollo e Pereira (2002), 

relatam que apesar deste cenario ser favoravel ao referido campo dessa ciencia, o 

aproveitamento das oportunidades esta condicionada a qualificacao tecnica adequada dos 

contadores. Assim sendo, visualizar-se a importancia que a educacao de qualidade assume 

no contexto da formagao do contador, tornando-se condicao necessaria para atender os 

requisitos competitivos. Ou seja, entrada e permanencia deste profissional no mercado de 

trabalho. 

Desse modo, constata-se que novos paradigmas ganham significancia, e esse fato torna-se 

explicito na Resolugao CNE/CES 10/2004 onde institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduagao em Ciencias Contabeis especificando no seu artigo 4° e incisos 

seguintes as competencias e habilidades requeridas do profissional contabil ao termino de 

seu curso. E nesse sentido e interessante ressaltar algumas delas: a) ter amplo dominio da 

linguagem e interdisciplinaridade do trabalho contabil; b) elaborar pareceres e relatorios 

transparentes com objetivo de contribuir para eficacia e eficiencia das informagoes 

contabeis; c) zelar pela aplicagao da legislagao contabil, bem como desenvolver, com 

motivagao, articulagao, lideranga entre equipes multidisciplinares os controles tecnicos 

necessarios, a fim de gerar informagoes de alto nivel e confianga para a sociedade; d) 

desempenhar com responsabilidades suas fungoes contabeis, demonstrando assim, 

conhecimento de atividades atuariais, elevado dominio de dados financeiros, patrimoniais e 

governamentais, proporcionando deste modo subsidios para gestao, controles, prestagao de 

contas de atividade administrativa, tomada de decisao e criagao de valores para a 

cidadania; d) fazer uso de sistemas de informagao contabil gerencial evidenciando 

capacidade critico-analitico, etica e competencia conforme estabelecido em legislagao 

especifica, alem de manifestar profundo conhecimento dos diversos modelos 

organizacionais. 

Diante do exposto, identifica-se o perfil profissional esperado do egresso do curso de 

Ciencias Contabeis, composto de um conjunto de competencias e habilidades, que inclui 

nao so habilidades especificas, mas competencia que os conduzam a obtengao de altos 

desempenhos quer seja no ambito profissional, das organizagoes publicas, privadas e sem 

fins lucrativos. 
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2.2 Docencia no ens ino super ior zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante muito tempo acreditou-se que para lecionar em uma academia de ensino superior 

nao era necessariamente importante, para o postulante a docente neste nivel de ensino, 

possuir conhecimento e habilidades pedagogicas, bastaria apenas, apresentar uma boa 

desenvoltura em termos de comunicacao e formagao academica relativa a determinada 

disciplina em que o profissional se dispusesse a lecionar. 

Com relacao a este assunto Gil (2006 p. 1-2), afirma: 

0 professor universitario como o de qualquer outro nivel, necessita nao 
apenas de s6lidos conhecimentos na area em que pretende lecionar, mas 
tambem habilidades pedag6gicas suficientes para tornar a aprendizagem, 
mais eficaz. Alem disso, o professor universitario precisa ter uma visao de 
mundo de ser humano de ciencias, de educagao compativel com as 
caracteristicas, de sua fungao. 

Deste modo constata-se que para ensinar nao e suficiente o dominio dos conteudos 

tecnicos do curso que ministra, mas tambem de outros aspectos no tocante ao 

conhecimento sobre praticas de ensino, estilos de aprendizagem de alunos, psicologia da 

aprendizagem, tecnicas e metodos pedagogicos, avaliagao da aprendizagem, enfim, 

saberes necessarios a profissao docente, os quais sao adquiridos historicamente, atraves 

de experiencias anteriores de sua vida, seja em instituigao educacional, social, familiar e 

academica. Nesse contexto Slomski (2008, p. 2) observa: 

Analisando a situagao dos professores que atuam hoje nas salas de aula da 
universidade, verifica-se facilmente que, com excegao dos docentes 
provenientes das licenciaturas, a grande maioria dos professores 
universitarios nao contou com formagao sistematica, necessaria a 
construgao de uma identidade profissional para a docencia. Embora se 
encontrem dando aulas, nem sempre dominam as condigoes necessaria 
para atuar como profissionais professores. 

Um dos objetivos de toda instituigao de ensino superior e conseguir que os seus alunos 

aprendam os conhecimentos lecionados em sala de aula pelos os docentes, face ao exposto 

Alves, Corrar e Slomski (2004) afirmam: 
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[...] deve haver consciencia de que o objetivo central dos cursos de 
graduagao e a aprendizagem dos alunos, e o professor, portanto, deve fazer 
parte desse processo de ensino aprendizagem, e nao apenas do processo 
de ensino, pois a enfase deve estar na aprendizagem dos alunos e nao na 
transmissao de conhecimento por parte do professor, (p. 3) 

Desta forma percebe-se que a aprendizado eficaz e um fenomeno que nao requer somente 

a agao efetiva da figura do professor, mas, que envolve uma multiplicidade de fatores. Para 

Nossa (1999b, p. 1), "o professor nao deve estar preocupado apenas em passar para o 

aluno os conhecimentos que sabe, mas fazer o aluno aprender a aprender e para isso e 

preciso estar preparado". Isto significa dizer, que o professor deve ter as competencias e 

habilidades necessarias para que os assuntos lecionados sejam assimilados por seus 

alunos. 

Entretanto, Gil (2006, p. 13), comenta que na aprendizagem eficaz "outro fatores 

naturalmente concorrem para que os alunos sejam capazes de compreender fatos e teorias, 

desenvolver habilidades para a solucao de problemas". Nessa visao a eficacia e a eficiencia 

do processo ensino-aprendizagem e um fim a ser perseguido nao apenas no ensino 

fundamental e ensino medio, mas tambem no ensino superior. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Pro fessor universitario 

No processo de ensino o professor e personagem principal "e considerado como gestor da 

educagao e a sua qualificagao e capacitagao tern sido cada vez mais cobradas, juntamente 

com a revisao e o desenvolvimento de competencias e saberes para acompanhar a 

demanda de informagoes e de novas tecnologias" (ANDERE, 2008 p.37). Em se tratando 

do ensino universitario nao houve um preparo adequado deste profissional com relagao aos 

aspectos pedagogicos requeridos pela docencia neste nivel de ensino. 

Durante muito tempo, nao se manifestou em nosso pais preocupagao com a 
formagao do professor para atuar no Ensino Superior. As crengas 
amplamente difundidas de que "quern sabe sabe ensinar" e "o bom 
professor nasce feito" contribuiram para que a selegao de professores para 
cursos superiores fosse determinada principalmente pela competencia no 
exercicio da profissao correspondente. Assim ocorreu com os cursos de 
Direito, medicina e Engenharia instalada ao longo do seculo XIX e inicio do 
seculo XX. Mas com a criagao das primeiras universidades, na decada de 
1930, verificou-se a disposigao de orgaos governamentais para conferir 
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maior competencia tecnica aos professores universitarios. Assim, foram 
dados os primeiros passos da p6s-graduagao no Brasil, com proposta do 
Estatuto das Universidades Brasileiras, em que o Ministro Francisco 
Campos propunha a implantacao de uma p6s-graduagao nos moldes 
europeus (SANTOS, 2003zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud GIL 2006 p. 19). 

A atividade docente na universidade e composta de tres funcoes: o ensino (docencia); a 

pesquisa; e a administragao em diversos setores da instituigao. (ZABALA, 2004 apud 

ANDERE, 2008). 

Outras fungoes sao determinadas pela LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educagao, Lei 

9.394/96 em seu art. 13, que acrescenta as seguintes atribuigoes aos docentes: a) participar 

da elaboragao do projeto pedagogico; b) elaborar e cumprir o piano de trabalho; c) zelar pela 

aprendizagem dos alunos; d) estabelecer estrategias de recuperagao para alunos de menor 

rendimento; e) ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; f) participar 

integralmente dos periodos dedicados ao planejamento, a avaliagao e ao desenvolvimento 

profissional. Assim sendo percebe-se que o exercicio docente em sua plenitude e sem 

duvida, um campo repleto de responsabilidades e especificidades. 

No contexto educativo e valido enfatizar que no processo da aprendizagem de acordo com 

Gil (2006), podem ser consideradas tres fontes independentes de influencia sobre o 

fenomeno da aprendizagem: o estudante, o professor e o curso. Sendo que em cada fonte 

mencionada, existem algumas variaveis que merecem serem levadas em consideragao no 

processo educativo. As variaveis relativas aos alunos dizem respeito as suas aptidoes, sua 

rotina de estudos diarios, habilidades adquiridas e desenvolvidas anteriormente e 

principalmente motivagao e disposigao para o aprendizado. As variaveis relacionadas aos 

professores ainda de acordo com o autor, estao estabelecidas no tripe que envolve os 

conhecimentos especificos relacionados ao conhecimento da materia que leciona, as suas 

habilidades pedagogicas e a sua motivagao para o ato de ensinar. As variaveis no tocante 

ao curso, diz respeito a objetivos definidos e metodos adotados para alcanga-los. 

O Conselho Nacional de Educagao - Camara de Educagao Superior atraves da Resolugao 

CNE/CES n° 10/2004 mais precisamente em seu artigo 3° institui as condigoes para que o 

futuro contador seja capacitado a: 

I - compreender as questSes cientificas, tecnicas, sociais, econ6micas e 
financeiras, em ambito nacional e internacional e nos modelos de 
organizagao; 
II - apresentar pleno dominio das responsabilidades funcionais envolvendo 
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apuragoes, auditorias, pericias, arbitragens, nocoes de atividades atuariais 
e de quantificagoes de informagoes financeiras e patrimoniais e 
governamentais, com a plena utilizagao de inovagoes tecnologicas; 
III - revelar capacidade critico-analitico de avaliagao, quanto as implicagoes 
organizacionais com o advento da tecnologia da informagao. 

O artigo 4° da referida Resolugao estabelece as possibilidades minimas em que o contador 

deve demonstrar as competencias e habilidades desenvolvidas ao termino da graduagao do 

curso em Ciencias Contabeis. 

I - utilizar adequadamente a terminologia e linguagem das Ciencias 
Contabeis e Atuariais; 
II - demonstrar visao sistemica e interdisciplinar da atividade contabil; 
III - elaborar pareceres e relatdrios que contribuam para o desempenho 
eficiente e eficaz de seus usuarios, quaisquer que sejam os modelos 
organizacionais; 
IV - aplicar adequadamente a legislagao inerente as fungoes contabeis; 
V - desenvolver, com motivagao e atraves de permanente articulagao, a 
lideranga entre equipes multidisciplinares para a captagao de insumos 
necessarios aos controles tecnicos, a geragao e disseminagao de 
informagoes contabeis, com reconhecido nivel de precisao; 
VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo dominio das fungoes 
contabeis, incluindo nog6es de atividades atuariais e de quantificagoes 
financeiras patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes 
economicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo ou 
institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 
gerenciamento, aos controles e a prestagao de contas de sua gestao 
perante a sociedade, gerando tambem informagoes para a tomada de 
decisao, organizagao de atitudes e construgao de valores orientados para a 
cidadania; 
VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informagao contabil e de 
controle gerencial, revelando capacidade critico analitica para avaliar as 
implicagoes organizacionais; 
VIII - exercer com etica e proficiencia as atribuigoes e prerrogativas que Ihe 
sao prescritas atraves da legislagao especifica, revelando dominios 
adequados aos diferentes modelos organizacionais. 

Atraves do exposto, espera-se que o egresso do curso de Ciencias Contabeis consiga pelo 

menos atender os preceitos legais, de forma a atender satisfatoriamente as expectativas 

requeridas pelos diversos usuarios da contabilidade. 

Ressalte-se tambem, que as Diretrizes Curriculares asseguram ampla flexibilidade as 

Instituigoes de Ensino Superior na criagao de seus curriculos, desse modo, as referidas IES 

tern a sua disposigao a oportunidade de atender as diferentes necessidades de suas 

clientelas, em sintese, a responsabilidades de suprir as peculiaridades locais e regionais nas 

quais estao inseridas. 
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2.2.2 S a b e r e s e competenc ias dos professores universitarios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conforme Tardif (2000), os saberes profissionais dos professores sao conhecimentos, 

competencias, habilidades etc. que os professores utilizam na rotina diaria para desenvolver 

suas atividades e conseguir atingir seus objetivos. 

A respeito de competencia PerrenoudzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2001, p. 87), apud Vieira (2008) argumenta: 

Entendemos por "competencias profissionais" o conjunto formado por 
conhecimentos, savoir - faire e posturas, mas tambem agoes e as atitudes 
necessarias ao exercicio da profissao de professor. [...] Essas competencias 
sao de ordem cognitiva, afetiva, conativa e pratica. Sao tambem duplas: de 
ordem tecnica e didatica, na preparacao dos conteudos, e de ordem 
relacional, pedag6gica e social, na adaptacao as interacdes em sala de aula 
(P- 34). 

E atraves das competencias que o professor consegue interagir e interferir na realidade na 

qual estar inserido, promover mudancas, atender diferencas individuals e despertar 

interesses nos seus alunos e consequentemente produzir uma pratica educativa efetiva em 

que a aprendizagem e a construcao do conhecimento sejam um dos objetivos a ser 

alcancado. 

O exercicio do magisterio e composto de conhecimentos necessarios e que dao sentido a 

pratica pedagogica. Pode-se dizer que sao esses saberes mobilizados pelos os professores, 

o suporte do ato educativo no contexto escolar e universitario. Assim, muitos autores tern 

buscado desvendar e compreender melhor a atividade docente. Nesse aspecto Tardif, 

Lessard e Lahye (1991) apud Andere (2008), pela primeira vez no Brasil discutem sobre os 

fundamentos epistemologicos da pratica profissional docente, "chamam a atencao para a 

importancia de considerar que os professores sao produtores de saberes e que estes sao 

plurais na sua constituigao e natureza". 

Nessa linha de pensamento Slomski (2007), comenta: 

Os saberes que servem de base para o ensino, tais como sao revelados 
pelos estudos sao adquiridos por meio de processos que abrangem a 
histdria de vida pessoal dos docentes, a formagao profissional para o 
magisterio, o conhecimento cientifico da disciplina que ensina, os curriculos 
e materials instrucionais com que trata o professor, e, finalmente, a pratica 
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de ensino. Nesse sentido, os saberes profissionais sao plurais, abrangem 
diferentes categorias e sao adquiridos atraves de processos de 
aprendizagem e socializagao que atravessam tanto a histdria de vida quanto 
a carreira docente. (p. 89). 

Diante do exposto pode-se depreender que a docencia e permeada de conhecimentos que 

sao adquiridos nao somente no ambito universitario, mas que sao apropriados de diversas 

formas e diferentes momentos da existencia humana e atuacao profissional. 

De acordo com Vasconcelos (in MASSETO, 1998, p. 92)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Alves, Corrar e Slomski 

(2004) destacam os diferentes aspectos necessarios a um profissional de sucesso: 

a) Formagao tecnico-cientifica: O docente deve ter dominio tecnico do 
conteudo que sera ministrado; 

b) Formagao pratica: Deve-se haver tambem o conhecimento da pratica 
profissional para o qual os seus alunos estao sendo formados; 

c) Formagao politica: A educagao deve ser vista como um ato politico, 
intencional, para o qual se exige etica e competencia; 

d) Formagao pedagogica: As aulas devem ser metodologicamente 
desenhadas e nao de modo ocasional (p. 4). 

Alem das abordagens citadas acrescenta-se tambem que e necessario o desenvolvimento 

de novas competencias que possam melhor atender as demandas de seus alunos dentro de 

um contexto mercadologico exigente, dinamico e mutavel. E para isso Vieira (2008), 

comenta que se deseja que o professor utilize uma pratica reflexiva; optando pelo o trabalho 

em equipe, em projetos nos quais tenha conhecimentos de pedagogias diferenciadas; 

apresente autonomia e responsabilidade; saiba planejar e conduzir situagoes de 

aprendizagens, e tenha habilidade tambem de promover o envolvimento dos seus discentes 

em atividades de pesquisa; use novas tecnologias; dar uma atengao aos alunos que 

apresentam dificuldade de aprendizagem; participe da administragao da instituigao na qual 

trabalha, e, principalmente, de uma atengao especial a sua formagao continuada. 
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2.3 O Modelo Bidimensional 

O processo de ensino e um fenomeno que se evidencia sob diversos aspectos, e e por isso 

que tern sido influenciado por varios fatores no decorrer da efetivagao do ato educativo. 

Diversas sao as investigagoes empiricas realizadas com a intencao de avaliar o grau de 

satisfacao de alunos com o ensino proporcionado por seus professores. 

Conforme Moreira (1997)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Celerino e Pereira, (2008), existem tres maneiras em que a 

qualidade do ensino pode ser mensurada: a primeira e a qualidade da adequagao ambiental 

do ensino, que esta relacionado a adequagao e interagao do curriculo com as teorias e 

conhecimentos produzidos no pais e no mundo. A Segunda diz respeito a qualidade da 

adequagao instrumental ao ensino; nesse aspecto defende-se que existem metodos e 

estrategias de ensino que melhor ou pior se adaptam a determinados areas do saber ou 

conteudos especificos. Por fim a terceira que trata da qualidade do ensino no ponto de 

entrega, ou seja, a qualidade do ensino em sala de aula; envolve a utilizagao eficiente dos 

recursos didatico-metodologicos disponiveis aos professores e alunos. 

Celerino e Pereira (2008 p. 68) acrescentam tambem: "todavia, a qualidade deveria ser 

medida a partir de prismas diferentes e complementares, de acordo com adequagao do 

ensino ao ambiente, aos instrumentos e em sala de aula; nesta ultima, inegavelmente, o 

professor e o agente Principal". Desse modo percebe-se que a qualidade do ensino nao 

estar vinculada somente a atuagao do professor em sala de aula, mas de fatores ligados aos 

niveis de planejamento educacional, institucional curricular e de ensino. Neste ultimo, o 

docente tern participagao primordial. 

Nesse campo de conhecimento, vale ressaltar um importante trabalho empirico 

desenvolvido por Lowman (2007), que atraves de observagoes de um grupo de 25 

professores renomados nas instituigoes nas quais atuam e reconhecidos por discentes 

como exemplares, de varias disciplinas, em diferentes universidades e faculdades da 

Carolina do Norte e da Nova Inglaterra na decada de 1980. 

Estas investigagoes resultaram na construgao do Modelo Bidimensional do Ensino Efetivo. 

Segundo o qual a qualidade do ensino e o resultado de duas dimensoes: da qualidade de 

um professor universitario em char estimulo intelectual (dimensao I) e da empatia 

interpessoal (dimensao II) com os estudantes. Ainda de acordo com o autor as habilidades 

tanto em gerar estimulo como a de estabelecer relacionamentos sao relativamente 
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independentes. Excelencia em uma dessas duas habilidades (dimensoes intelectual e 

interpessoal) pode assegurar o ensino efetivo com determinados estudantes e com certos 

tipos de classes. Os professores que dominam as duas habilidades tern grandes 

possibilidades de atingir a excepcionalidade, poderao alcancar uma diversidade de metas 

para todos os discentes em qualquer ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Dimensao I: Estimulo Intelectual 

Segundo Lowman (2007), a capacidade para originar estimulo intelectual esta dividida em 

dois elementos: a clareza da apresentacao do professor e sua recepcao emocional pelos 

alunos. A empatia interpessoal caracteriza-se pela capacidade para comunicar-se com os 

discentes de maneira a despertar ou aumentar a motivagao, o prazer e consequentemente a 

aprendizagem autonoma. Para o referido autor clareza nao e nada sem a devida exatidao 

da materia em estudo. Por isso o conhecimento requer muito mais do que acumulagao de 

fatos ou acontecimentos isolados. Exigindo, portanto uma compreensao profunda, uma 

habilidade de "passear" pelos assuntos abordados, de modo a favorecer o entendimento por 

diversos angulos do conhecimento. Para Lowman (2007, p. 40) "a clareza e necessaria, mas 

nao suficiente. Ela deve ser acompanhada pela virtuosidade em falar perante os grupos". 

Adotando-se essa metodologia cria-se para o discente uma perspectiva globalizada dos 

assuntos em estudo, repercutindo positivamente na construgao do conhecimento, condugao, 

comparagao, confrontagao e aquisigao de novos conteudos. 

Para serem capazes de apresentar a materia com clareza, os professores 
devem abordar e organizar sua materia como se eles tambem 
conhecessem pouco do assunto. Devem enfocar observagdes antigas, 
acontecimentos essenciais, pressupostos-chave e percepgoes criticas de 
uma materia e nao se deixar distrair por qualificagoes e limitagoes que Ihes 
interessam mais como academicos. Isso Ihes da a capacidade de explicar 
um tdpico complexo de forma simples (LOWMAN, 2007 p. 39- 40). 

Diante do exposto, o elemento clareza, evidencia-se como uma das caracteristicas 

essenciais que deve ser buscada pelo professor que almeja e estar disposto a atingir os 

objetivos do ensino efetivo focalizada no Modelo Bidimensional. 
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O Quadro 1 descreve os professores em relacao a dimensao de estimulo intelectual, que 

por sua vez, podem ser classificados em tres niveis: alta, media e baixa, como pode ser 

visto pelo um observador de fora e vivenciado pelos estudantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 1 

Dimensao I: estimulo intelectual 

Resposta dos 
estudantes 

Descricao do ensino 
Pelo observador 

Impactos sobre os 
estudantes 

Alto: 

Extremamente claro 
e estimulante 

• Todo conteudo e extremamente 
bem organizado e apresentado 
em uma linguagem clara. 
• Relacionamento entre conceitos 
especificos e aplicagoes a novas 
situagoes sao enfatizados. 
• 0 conteudo e apresentado de 
forma envolvente, com grande 
energia e forte sentido de tensao 
dramatica. 
• Os professores parecem adorar 
apresentar a materia. 

• A aula parece passar muito depressa, 
e os estudantes podem ficar tao presos 
as ideias que se esquecem de tomar 
notas. 

• Os estudantes experimentam um 
senso de excitagao em relagao aos 
estudos e geralmente odeiam perder as 
aulas. 

• Os cursos e os professores sao 
provavelmente descritos como "dtimos" 
ou "fantasticos". 

Moderado: 

Razoavelmente claro 
e interessante 

• Os fatos e as teorias sao 
apresentados claramente dentro 
de um quadro conceitual 
organizado. 
• 0 material e apresentado de 
maneira interessante, com um 
nivel moderado de energia. 

• As aulas sao apresentadas de forma 
interessante e prazerosa o professor 
parece moderadamente entusiastico e 
envolvido com o ensino. 

O curso e o professor sao 
provavelmente descritos como "bons" ou 
"sdlidos". 

Baixo: 

Vago e mondtono 

•Parte das aulas e apresentada 
com clareza, mas outras sao 
vagas e confusas. 
•A maior parte da materia e 
apresentada com energia e 
entusiasmo. 
•0 professor parece odiar dar 
aulas e estar tao entediado 
quanto os alunos 

• Estudantes veem poucas relagSes 
entre conceitos e pouca relevancia do 
conteudo para sua prdpria experiencia. 
• 0 curso e professor sao provavelmente 
chamados de "enfadonhos" ou 
"horriveis". 

Fonte: Adaptado de Lowman (2007, p. 41-43). 

2.3.2 D imensao li: Relacionamento Interpessoal 

Segundo Lowman (2007), o ambiente de sala de aula universitario e permeado de 

fenomenos psicologicos, onde, por exemplo, a motivagao dos discentes sera diminuida se 
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os estudantes perceberem que nao possuem boa aceitagao por parte dos seus professores 

ou mesmo que sao controlados de forma impositiva e despotica. Todos os alunos sao 

afetados em maior ou menor intensidade por estas emogoes, potencializando-se, portanto 

quando expostos a desafios e avaliagoes em grupos. Assim, mesmo alunos exemplares 

ficarao insatisfeitos diante de praticas de avaliagoes aparentemente injustas. 

Os professores por sua vez, tambem reagem ao que acontece no ambiente de aula, pois 

alguns eventos, como por exemplo, rendimento de alunos muito baixo no final de semestre, 

pode repercutir negativamente na sua motivagao e busca de efetividade no ensino. 

Portanto, conforme Lowman (2007, p. 44) comenta: 

A Dimensao II trata da consciencia que o professor tern desses fenomenos 
interpessoais e de sua habilidade em comunicar-se com os estudantes de 
modo a aumentar a motivagao, o prazer, e o aprendizado autonomo. Isso e 
feito, essencialmente, de dois modos. O primeiro e evitar estimular emogoes 
negativas - principalmente a ansiedade e a raiva excessiva contra o 
professor. O segundo e promover emogoes positivas, tais como o 
sentimento de que o professor respeita os estudantes como individuos e os 
ve como capazes de um bom desempenho. Esses conjuntos de emogoes 
afetam fortemente a motivagao dos estudantes para completar suas tarefas 
e aprender a materia, que seja sua motivagao um desejo de aprovagao pelo 
o professor ou uma tentativa de alcangar seus padroes pessoais. 

Constata-se pelo exposto que a Dimensao II enfoca especialmente criagao de situagoes que 

estabelega um clima favoravel ao dialogo, respeito, ao bom relacionamento professor-aluno 

e, sobretudo a aprendizagem como resultado do processo ensino - aprendizagem. 

Ainda de acordo com Lowman (2007), o relacionamento interpessoal e significativamente 

importante em circunstancias que envolvem situagoes de ensino individual. Entretanto em 

outros cenarios a Dimensao intelectual tern maior preponderancia dentro da perspectiva do 

ensino excepcional muito embora aquela seja fundamental no estabelecimento de condigoes 

necessarias pelas quais os estudantes sao impulsionados a aprender. A partir disso 

enfatiza-se que a Dimensao I estar direcionada quase que exclusivamente a docencia em 

sala de aula enquanto que a Dimensao II e especialmente influenciada pelo relacionamento 

professor - aluno fora e no interior da sala de aula. O Quadro 2 apresenta as descrigoes do 

ensino em tres niveis, dentro da segunda dimensao do ensino exemplar. 
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QUADRO 2 

Dimensao II: relacionamento interpessoal 

Nivel de 

relacionamento 

interpessoal 

Descricao do ensino 

Pelo observador 
Impactos sobre os 

estudantes 

Alto: 
Extremamente caloroso 
e aberto; altamente 
centrado no estudante; 
previsivel. 

• Professor parece ter grande interesse 
nos estudantes como pessoas e 
grande sensibilidade para captar suas 
mensagens sutis sobre seus 
sentimentos em relacao a materia ou a 
sua apresentagao. 

• Professor encoraja os estudantes a 
fazer questionamentos e parece 
desejoso de que eles expressem 
pontos de vista pessoais. 

• Professor comunica tanto aberta 
quanto sutilmente que a compreensao 
da materia por cada estudante e 
importante para ele. 

• Professor encoraja os estudantes a 
serem criativos e independentes no 
tratamento da materia para formular 
seus proprios pontos de vista. 

• Estudantes sentem que o professor 
conhece quern eles sao e se interessa 
bastante por eles e por seu aprendizado 

• Estudantes tern sentimentos positivos e 
talvez afetuosos para com o professor; 
alguns podem-se identificar fortemente 
para com ele. 

• Estudantes acreditam que o professor tern 
confianca em sua capacidade de aprender 
e pensar independentemente sobre a 
materia. 

• Estudantes sao altamente motivados a 
dar o melhor de si, em parte para nao 
despontar a grande expectativa que o 
professor tern sobre eles. 

• Estudantes provavelmente descreverao o 
professor como uma "pessoa fantastica". 

Moderado: 
Relativamente caloroso, 
acessivel, democratico 
e previsivel. 

• Professor e amigavel, mas nao faz 
grande esforco para conhecer a 
maioria deles. 

• Professor anuncia regras e discute as 
reacoes dos estudantes com eles, se 
eles reclamarem. 
• Professor responde as perguntas e 
comentarios pessoais dos alunos 
educadamente e sem aparentar 
irritacao. 

• Professor e amplamente consistente 
e previsivel no comportamento em 
relacao aos estudantes; da amplas 
informagoes antes de anunciar 
exigencias ou mudangas no programa. 

• Estudantes tern pouco receio ou 
ansiedade com relagao ao professor, ou a 
sua capacidade de sair-se bem no curso. 

• Estudantes sabem o que o professor 
espera deles, mas sentem pouca 
responsabilidade em ir alem daquele nivel 
de desempenho. 

• Estudantes provavelmente descrevem o 
professor como uma "pessoa simpatica" ou 
um "cara legal" ou uma "mulher simpatica". 

Baixo: 
Frio, distante, altamente 
controlador, pode 
tambem ser 
imprevisivel. 

• Professor mostra pouco interesse nos 
estudantes como pessoas; conhece 
poucos por seus nomes e pode nao 
reconhecer muitos deles fora da aula. 

Professor e ocasionalmente 
sarcastico ou abertamente desdenhoso 
sobre os estudantes, seu desempenho 
no curso, ou seus interesses nao 
academicos. 

• Estudantes sentem que o professor nao 
tern interesse pessoal por eles ou por sua 
aprendizagem; alguns estudantes podem 
acreditar que o professor nao gosta mesmo 
deles ou que esta querendo prejudica-los. 
• Estudantes acreditam que o professor tern 
ma opiniao sobre sua capacidade ou 
motivagao para aprender o conteudo do 
curso. 

Fonte: Adaptado de Lowman (2007, p. 41-43). 

Conforme Lowman (2007), o modelo bidimensional e consistente com as pesquisas 

publicadas sobre as avaliagoes de alunos, bem como pesquisas usando indicagoes de 

professores para premios de ensino na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, 
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fortaleceram e aprimoraram o modelo. 

Os premios para ensino oferecidos pela reitoria da Universidade da Carolina do Norte sao 

baseados na avaliagao dos estudantes. Assim, qualquer aluno, professor ou funcionario 

pode escolher docentes para os seis premios oferecidos a cada ano. Sendo que um comite 

constituido por professore e alunos, revisa informagoes adicionais a respeito dos indicados 

junto aos chefes de departamentos, utiliza entrevista por telefone com alunos aleatoriamente 

escolhidos de cursos anteriores, e apresenta recomendagoes para o reitor, que quase 

sempre segue as indicagoes do comite. Ainda conforme o autor, na maioria das vezes, as 

indicagoes vem dos alunos (80%). De acordo com Lowman (2007), mais de 500 indicagoes 

foram submetidas para os premios de 1989, 1990 e 1991. Desse modo, os assistentes 

leram independentemente cada formulario e codificaram os adjetivos ou frases utilizadas 

pelo menos uma vez em cada indicagao. De forma que as variagoes individuals foram 

agrupadas ou simplificadas em uma unica palavra. Por fim todas as palavras foram 

contadas e as 39 que apareceram pelo menos dez vezes foram determinadas para analise. 

Esses adjetivos estao dispostos no Quadro 3. 

Para Lowman alguns termos descritivos mais comuns identificados em seu estudo das 

indicagoes dos professores para os premios, distribuidos sob as dimensoes I - Estimulo 

Intelectual, dimensao II Relacionamento Interpessoal - dividida em categoria A. Interesse 

interpessoal e categoria B motivagao efetiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 3 

Atributos associados ao modelo bidimensional aprimorado 

Dimensao I Dimensao II - categoria A Dimensao II - Categoria B 

Atributo Frequencia Atributo Frequencia Atributo Frequencia 
Entusiastico 68 Interessado 57 Prestativo 41 
Culto 45 Atencioso 33 Encorajador 29 
Inspirador 43 Disponivel 27 Desafiador 28 
Engragado 34 Amigavel 18 Justo 19 
Interessante 31 Acessivel 29 Exigente 14 

Claro 25 Respeitoso 11 Paciente 13 

Organizado 22 Compreensivo 11 Motivador 11 

Envolvente 18 Simpatico 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Estimulante 35 - - - -

Preparado 16 - -

Energetico 15 - - - -

Divertido 13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - -
Criativo 12 - - - -
Faz boas 
apresentag6es 

11 - - - -

Comunicativo 10 - - - -

Fonte: Adaptado de Lowman (2007, p. 50). 
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3 D E S C R I Q A O E A N A L I S E D O S D A D O S 

Primeiramente foi realizada uma analise descritiva dos valores absolutos e percentuais 

referentes a caracterizacao da amostra. Posteriormente foi organizada em tabelas e graficos 

para proporcionar uma melhor compreensao e estudo e deste modo atingir os objetivos da 

pesquisa. 

3.1 Caracter izacao da amostra 

O objetivo deste bloco e delinear as principais caracteristicas dos estudantes concluintes do 

curso de Ciencias Contabeis, como: periodo de ingresso na Universidade, turno, idade e 

sexo. Neste grupo de perguntas, procurou-se tambem identificar nos discentes pesquisados, 

se os mesmos trabalham na area contabil e em quais areas da contabilidade trabalham. Ou 

se possuem outro curso superior, pois no decorrer da historia da educagao varios 

educadores tern salientado que o conhecimento do aluno e o marco inicial para qualquer 

agao pedagogica (GODOY, 1998). 

De acordo com a Tabela 2 observa-se que 54,7% da amostra sao constituidas por discentes 

da Universidade Federal da Paraiba (UFPB), entretanto salienta-se que este percentual 

corresponde a dois turnos (matutino e noturno). Em segundo aparece a Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), apresentando um percentual de respondentes de 

27,3%. No entanto e interessante mencionar que alguns destes alunos sao oriundos de um 

Processo de Transferencia Voluntaria, no qual a UFCG absorveu 358 estudantes da 

Faculdade de Ciencias Contabeis de Pombal - FCCP em 2006.2. Melhor dizendo, houve o 

encampamento da Faculdade de Ciencias Contabeis de Pombal (FCCP). Por ultimo a 

Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) com um percentual de 18% referente a dois 

turnos (matutino e noturno). 
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T A B E L A 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Universidades Publicas do Estado da Paraiba 

Opc6es Frequencia | % I %Acumulado 
UEPB 29 18,0 18,0 

UFCG 44 27,3 45,3 

UFPB 88 54,7 100 

Total 161 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

Com relacao ao periodo de ingresso na universidade a Tabela 3 evidencia que 27,3% dos 

ingressantes sao do periodo letivo de 2004.2, 19,9% do periodo 2005.1 e 9,3% do periodo 

2005.2. Com relagao ao periodo de 2004.2 nota-se o reflexo mais uma vez, da questao das 

transferencias voluntarias ocorridas na UFCG no periodo de 2006.2, conforme comentario 

da Tabela 2. Ocorrendo tambem o fato, de alguns dos referidos alunos no momento de 

responder o questionario de pesquisa, especificamente, com relacao ao periodo de ingresso 

na universidade considerar o periodo de ingresso na FCCP e nao o periodo de ingresso na 

UFCG. No periodo de 2006.2 nota-se que 6,2% dos ingressantes ja estao em fase de 

conclusao do curso, isto acontece porque alguns alunos do processo de transferencia 

voluntaria da FCCP quando da aplicagao do questionario colocaram o periodo de ingresso 

na UFCG. Outro ponto a ser observado, sao os alunos que ingressaram nas universidades 

em estudo que ja possuiam cursos em outras areas (Administragao, Matematica, 

Engenharia eletrica, Economia, e etc.), em virtude disso os mesmos conseguem dispensar 

disciplinas, desse modo avancando no curso e consequentemente concluindo em periodo 

menor. 

T A B E L A 3 

Periodo de Ingresso do discente na Universidade 

Opc6es Frequencia % % Acumulado 

1999.1 1 0.6 0,6 

2001.1 3 1,9 2,5 

2001.2 3 1,9 4,3 

2002.1 3 1,9 6,2 

2002.2 6 3,8 9,9 

2003.1 7 4,3 14,3 

2003.2 10 6.2 20,5 

2004.1 26 16,1 36,6 

2004.2 44 27,3 64,0 

2005.1 32 19,9 83,9 

2005.2 15 9.3 93.2 

2006.1 1 0,6 93,8 

2006.2 10 6,2 100,0 

Total 161 100.0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 
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Conforme Tabela 4 dos 161 respondentes 57 (35,4%) fazem parte do 8° perfodo, alunos que 

estudam na UEPB do turno matutino sob regime seriado (o aluno matricula-se em 

disciplinas oferecidas no ano letivo) e aluno da UFPB turno manna e curso com duracao de 

4 (quatro) anos. Com um percentual de 34,8% estao os discentes do 10° periodo, tambem 

da UFPB turno noturno. Salienta-se que neste turno o curso tern duracao de 5 (cinco ) anos. 

Por ultimo, o 9° periodo com 29,8% discentes da UFCG campus Sousa, o curso de Ciencias 

Contabeis funciona somente a noite e tern duracao de 4,5 (quatro anos e meio). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 4 

Periodo de conclusao de curso dos alunos 

Opgoes Frequencia % % Acumulado 

8° periodo 57 35,4 35,4 

9° periodo 48 29,8 65,2 

10° periodo 56 34,8 100 

Total 161 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

Com relacao a distribuicao dos discentes por turno, a pesquisa confirma o predominio dos 

alunos que estudam no horario noturno (61,15%) em detrimento do turno matutino (38,5%). 

T A B E L A 5 

Distribuicao dos discentes por turno 

OpcSes Frequencia % % Acumulado 

Matutino 62 38,5 38,5 

Noturno 99 61,5 100,0 

Total 161 100 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

Esta pesquisa reforca a tradicao do curso de Ciencias Contabeis funcionar na sua maioria 

no turno da noite. Nossa (2007) aponta que o curso de Ciencias Contabeis ainda possui 

uma tradicao de ser noturno, com a maioria dos alunos ja trabalhando. Outra constatacao 

que pode ser observada na Tabela 9. 

A Tabela 6 destaca que a faixa etaria dos participantes do estudo e jovem 60,2% esta entre 

20 a 25 anos de idade e 23,6% tern de 26 a 30 anos. Havendo tambem 7,5% da populacao 

alvo da pesquisa com idade na faixa de 31 a 35 anos, sendo que os demais estao na faixa 

de 36 a 45 anos e apenas um participante possui mais de 45 anos de idade. Ressalta-se 
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que o fato da maioria dos alunos pesquisados serem jovens, e um dos indicativos que os 

incluem no perfil dos alunos que obtiveram conceito A no Exame Nacional de Curso 

realizado em 1999 (LEITE 2005). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 6 

Idade dos participant.es do estudo 

Faixa etaria Frequencia % % Acumulado 
20 a 25 97 60,2 60,2 

26 a 30 38 23,6 83,8 

31 a 35 12 7,5 91,3 

36 a 40 7 4,3 95,6 
41 a 45 6 3,8 99,4 

Acima de 46 anos 1 0,6 100,0 
Total 161 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008 

A pesquisa revela ainda que mais da metade dos discentes que estao concluindo o curso de 

Ciencias Contabeis e do genero masculino 52,8%, seguida por 46,6% que e composta pela 

populacao feminina. (Tabela 7). 

T A B E L A 7 

Genero 

Opgoes Frequencia % % Acumulado 

Masculino 85 52,8 52,8 

Feminino 75 46,6 99,4 

Nao respondeu 1 0,6 100,0 

Total 161 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008 

O presente estudo evidencia que dos 161 respondentes 56,5% disseram que nao trabalham 

na area contabil o que nao significa dizer que os referidos discentes nao executem outras 

atividades em outras areas de trabalho e 43,5% ja trabalham na area demonstrando assim 

que estes alunos tern a oportunidade de vivenciar no mercado de trabalho ainda na 

graduagao os conhecimentos contabeis adquiridos na universidade. Porem, este dado 

tambem pode evidenciar um agravante na formagao do discente, visto que o mesmo nao 

dispoe de tempo suficiente para se dedicar e aprofundar-se nas disciplinas oferecidas 

durante o curso. Conforme Nossa (2007) comparando o desempenho dos estudantes de 

Ciencias Contabeis no Enade 2006 com outros cursos, enfatiza que em geral, a qualidade 
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dos alunos de Ciencias Contabeis e um pouco abaixo da media geral de outros cursos, 

ressalta ainda que uma das causas seja o fato do curso ser noturno, com a maioria dos 

alunos ja trabalhando. Portanto, compreende-se este fato mais claramente quando se 

compara um aluno que trabalha oito horas diarias e estuda a noite, com outro que estuda no 

turno diurno e nao trabalha. A probabilidade do aluno que so estuda e nao trabalha, adquirir 

uma base melhor de conhecimento e maior. (Tabela 8) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 8 

Trabalha na Area Contabil 

Opgoes Frequencia % % Acumulado 

Nao 91 56,5 56.5 

Sim 70 43,5 100,0 

Total 161 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008 

Foi questionado aos discentes que area de trabalho esta inserido, 24,2% exercem alguma 

funcao na area de Contabilidade Financeira, 11,8% realiza alguma atividade na area de 

Contabilidade Publica, 5,0% na area de Contabilidade Fiscal, 1,2% em Controladoria, 0,6% 

em Auditoria Publica, 0,7% nao respondeu a area contabil em que trabalhava que 56,5% 

nao se aplica, isto e nao trabalham na area contabil (Tabela 9). 

T A B E L A 9 

Area de trabalho 

Opgoes Frequencia | % % Acumulado 

Contabilidade fiscal 8 5,0 5,0 

Contabilidade financeira 39 24,2 29,2 

Contabilidade publica 19 11,8 41 

Controladoria 2 1,2 42,2 

Auditoria Publica 1 0,6 42,8 

Nao se aplica 91 56,5 99,3 

Nao respondeu 1 0,7 100,0 

Total 161 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008 

O estudo identificou que dentre os pesquisados 146 (90,7%) nao possuem curso superior, 

14 (8,7%), possuem curso superior concluido e apenas uma pessoa 0,6% nao respondeu. 
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T A B E L A 1 0 

Possui outro Curso Superior Concluido 

Opgoes Frequencia % % Acumulado 

Nao 146 90,7 90,7 

Sim 14 8,7 99,4 

Nao respondeu 1 0,6 100,0 

Total 161 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008 

A Tabela 11 especifica quais cursos superiores os discentes possuem. Assim os cursos 

declarados pelos os respondentes foram: tres cursos tiveram percentuais de (1,90%) e 

frequencia 3 (tres), Administracao, Matematica e Pedagogia. Os demais tiveram 1(um) 

apontamento cada, como e o caso de Ciencias, Letras, Bacharel em Seguranga Publica, 

Engenharia Eletrica e Musica. 90,7% nao tern outra formagao superior e apenas 1 (uma) 

pessoa nao respondeu qual curso possuia. 

T A B E L A 1 1 

Curso Superior que possui 

Cursos Frequencia % % Acumulado 

Administragao 3 1,9 1,9 

Matematica 3 1,9 3,8 

Pedagogia 3 1,9 5,7 

Ciencias 1 0,6 6,3 

Letras 1 0,6 6,9 
Bacharel em Seguranga 
Publica 1 0,6 7,5 

Engenharia Eletrica 1 0,6 8,1 

Musica 1 0,6 8,7 

Nao se aplica 146 90,7 99,4 

Nao respondeu 1 0,6 100,0 

Total 161 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

3.2. R a z o e s para o d iscente e s c o l h e r o professor 

Foi solicitado a cada respondente que eles escolhessem uma razao dentre as opgoes 

apresentadas no instrumento de pesquisa (questionario), a que melhor qualificasse o 

docente que possuia bom desempenho no ambiente de aula. Destacou-se a opgao motivar 
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e despertar interesse com um percentual de 32,3% do total dos pesquisados. Em seguida 

aparecem as opgoes clareza ao transmits as informagoes, com 24,8% de apontamentos, 

otima pratica pedagogica com 16,1% indicagoes, dominio de conteudo com 15%, 

comprometimento e gosto pela contabilidade com 12% e uso de material atualizado com 2% 

nas indicagoes dos pesquisados. Portanto, verifica-se que na percepgao dos discentes 

motivar e despertar interesse e a maior razao para caracterizar o professor que possui bom 

desempenho em sala de aula. Nesse contexto Gil (2006, p. 14) afirma que: 

A motivagao e que nos impulsiona para a agao, e tern sua origem numa 
necessidade. Assim, a medida que o aluno sente necessidade de aprender 
tende a buscar fontes capazes de satisfaze-las, tais como leituras, aulas e 
discussSes. [...] Alunos motivados aprendem muito mais facilmente do que 
os nao motivados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 12 

Razoes para escolher o professor 

Opg6es Frequencia % % Acumulado 

Motivar e despertar interesse 52 32,3 32,3 
Clareza ao transmitir as 

40 
24,8 

informagoes 
40 

88,2 

Otima pratica pedagogica 26 16,1 73,3 

Dominio de conteudo 24 15 88,3 
Comprometimento e gosto pela 
contabilidade 

12 7,5 95,8 

Uso de material atualizado 2 1,2 97 

Comunicativo 1 0,6 97,6 

Acessivel 1 0,6 98,2 

Disposto para tirar duvidas 
Compreensao do estagio de 
conhecimento dos alunos 

! 
0,6 

0,6 

98,8 

99 

Dominio de turma de alunos 1 0,6 100,0 

Total 161 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2008. 

Conforme Tabela 13 nesse aspecto o presente estudo nao apresenta consistencia com 

estudo realizado por Pereira e Celerino (2008), onde os autores tambem buscaram 

conhecer as razoes que os estudantes de universidades publicas e privadas consideram 

que um professor deve possuir para conseguir ter bom desempenho em sala de aula, 

destacou-se a qualidade da pratica pedagogica do professor, seguida por dominio de 

conteudo, motivar e despertar interesse, clareza ao transmitir informagoes, 
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comprometimento e gosto pela contabilidade entre outras. Entretanto e valido salientar que 

ambas as tabelas (12 e 13) revelam que os alunos expressam ser relevante os aspectos 

didatico-pedagogicos bem como o interesse interpessoal como fatores importantes na 

pratica educativa do docente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 13 

Razoes para escolher o professor 

Opgoes % 

Otima pratica pedagogica 29 

Dominio de conteudo 26 

Motivar e despertar interesse 9 

Clareza ao transmitir as informagoes 8 

Comprometimento e gosto pela contabilidade 5 

Comunicativo 5 

Acessivel 4 

Disposto para tirar duvidas 4 

Compreensao do estagio de conhecimento dos alunos 4 

Dominio de turma de alunos 3 

Uso de material atualizado 3 

Total 100,0 

Fonte: Pereira e Celerino 2008 p. 72. 

Porem em estudo realizado por Vasconcelos (2000)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Pereira e Celerino (2008), no qual 

a autora investigou junto a docente do ensino superior com relagao as caracteristicas ideais 

de um bom professor. Constatou-se que os professores do estudo consideram como atributo 

prioritario, o dominio do conteudo especifico como condigao essencial para atuar no 

magisterio, muito embora demonstre preocupagao com aspectos de ordem didatico-

pedagogicos, clareza, objetividade ao expor o conteudo e facilitador da aprendizagem. 

Nessas pesquisas pode-se verificar uma divergencia de valores entre a percepgao do 

discente acerca dos atributos que qualifica um professor com bom desempenho em sala de 

aula e os atributos que o docente considera como prioritarios. Assim, enquanto, o discente 

valoriza motivar e despertar interesse e otima pratica pedagogica, o professor enfatiza o 

dominio de conteudo. Entretanto, conforme Lowman (2007), presume-se que o professor 

tenha dominio de conteudo e acrescenta que conhecer adequadamente a materia e bem 

diferente de ser capaz de apresenta-la com clareza. Portanto, este item nao deveria ser 

prioritario para o docente como atributo primordial para o exercicio no magisterio. 
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3.3 Atributos d o s pro fessores 

Baseado no Modelo bidimensional de efetividade do ensino universitario de Lowman (2007), 

discutido na fundamentagao teorica foi sugeridos aos discentes que destacassem os 

atributos (propostos para Dimensao I - estimulo intelectual e Dimensao II - relacionamento 

interpessoal), que melhor qualificam o professor que eles consideram possuir bom exito em 

sala de aula. 

Para melhor compreensao a Dimensao II foi dividida em interesse interpessoal e motivagao 

efetiva. 

O Grafico 1 relativo a dimensao I (estimulo intelectual), apresenta pela ordem de indicagoes 

estes atributos, ficando distribuidos da seguinte forma: preparado (73,3%), claro (65%), 

organizado (56%), estimulante (57,%), criativo (47%), faz boas apresentagoes (32%) e com 

menor frequencia envolvente, entusiastico, divertido, inspirador, engragado, culto, 

interessado e energetico. Segundo Lowman (2007), na Dimensao I, algumas palavras 

descrevem ou refletem o que o professor exemplar apresenta: "conhecedor", "claro", 

"organizado" e" Preparado". Outras mostram como a aula e conduzida: "entusiastico", 

"divertido", "interessante", "excitante", "envolvente", "energetico", "engragado" e "Inspirador". 

E acrescenta que conhecimento e muito mais do que acumulagao de fatos isolados. Exige 

um entendimento mais aprofundado, uma capacidade de "passear" pelos fatos e teorias e 

ve-los sob varios angulos. 

GRAFICO 1 - Atributos que melhor caracterizam o professor (Dimensao I) 
Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
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Observa-se no Grafico 1, que para os alunos em estudo destacam-se os professores que 

demonstram ser preparado, claro, organizado e estimulante no ambito da sala de aula. Isto 

significa dizer que alem do professor ter dominio dos conteudos do curso em que leciona ele 

deve ter a competencia e a habilidade de tornar assuntos de dificil entendimento em algo de 

facil compreensao para o aluno e isto e possivel desde que o professor tenha a consciencia 

que existem tecnicas, metodos de ensino adequados para todos os conteudos ou objetivos 

propostos em um piano de curso. A capacidade para criar estimulo intelectual conforme 

Lowman (2007) e composta de dois elementos: a clareza da apresentacao do professor e 

seu impacto emocional estimulante sobre os alunos. 

Neste sentido Highet (1950) apud Lowman (2007), corrobora dizendo que Ernest Rutherford, 

o fisico ingles do seculo XIX, afirmava que ele nao tinha terminado sua descoberta cientifica 

ate que fosse capaz de traduzi-la em uma linguagem prontamente compreensivel. 

Fazendo-se um comparativo com o modelo bidimensional de Lowman (2007), percebe-se 

que se destacam os docentes entusiastico, culto e inspirador. Diferentemente, dos alunos 

estudados, os pesquisados do modelo dao maior importancia ao "como" seus professores 

exemplares conduzem suas aulas e nao ao "o que" e trabalhado em sala de aula. Em suas 

observacoes, Cunha (1996) apud Pereira e Celerino (2007), comenta que os valores 

institucionais influenciam no conceito do que seja bom professor. O nivel em que se 

encontra a instituigao determina a situacao e as necessidades dos estudantes; assim o 

professor que atende melhor a essas necessidades termina sendo o melhor para seus 

alunos. Ver Grafico 2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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GRAFICO 2 - Atributos que melhor caracterizam 0  professor (Dimensao I) 
Fonte: Adaptado de Lowman, (2007). 
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O presente estudo apresenta consistencia com a pesquisa realizada por Pereira e Celerino 

(2008), na qual participou alunos de 5 (cinco) faculdades estaduais e privadas do estado do 

Parana. Destacam-se os professores didaticos, organizado e estimulante, evidenciando-se, 

portanto a necessidade do dominio, por parte dos professores de contabilidade, de aspectos 

didaticos e pedagogicos para atingirem a efetividade no ensino universitario. Porem 

ressalta-se que na pesquisa (Parana) que foi baseada no modelo bidimensional de Lowman 

(2004), utiliza-se o atributo didatico no lugar de claro, constante no modelo aprimorado de 

Lowman (2007) que foi o modelo utilizado como base nesta pesquisa de campo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Atributos 

GRAFICO 3 - Atributos que melhor caracterizam o professor (Dimensao I) 
Fonte: Pereira e Celerino (2008) 

Para melhor compreensao a Dimensao II foi subdividida em qualidades que indicam mais 

interesse interpessoal (relacionamento professor - aluno) e adjetivos inerentes a motivagao 

efetiva. O Grafico 4, demonstra que o atributo atencioso teve maior destaque ficando com 

60% do total dos respondentes, seguido por o adjetivo interessado (50%), disponivel 

(44,1%), acessivel (42,9%), compreensivo (40,4%), amigavel (34,8%), respeitoso (26%), e 

simpatico com 11,2% indicagoes. Conforme Lowman (2007), na Dimensao II, as qualidades 

mais comuns referente a interesse interpessoal ("interessado", "atencioso", "disponivel", 

"amigavel", "acessivel") evidenciam que os professores se interessam intensamente, pelos 

estudantes e estabelece um clima favoravel a interagao seja no interior ou fora de sala de 

aula. Com relagao a este ponto os tambem identificaram este fato atraves dos atributos 

apontados no questionario de pesquisa. 
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GRAFICO 4 - Dimensao II -Interesse interpessoal 
Fonte: Pesquisa de Campo, (2008). 

O Grafico 5, sinaliza para aplicabilidade do modelo, uma vez que os atributos interessado e 

atencioso tambem lideram sobre os demais atributos indicados pelos participantes do 

estudo, mesmo percebendo-se que a variavel interessado assume maior relevancia em 

relacao as outras variaveis. 

Para que isso aconteca Lowman (2007), salienta que se deve evitar estimular sentimentos 

negativos, como por exemplo, a ansiedade e a raiva excessiva contra o professor, bem 

como promover emogoes positivas, nas quais o professor deixe transparecer que ele 

respeita os alunos como pessoas e os ve com potencial de atingirem altos desempenhos. 
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GRAFICO 5 - Dimensao II - Interesse interpessoal 
Fonte: Adaptado de Lowman (2007). 
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No Grafico 6 identifica-se uma acentuada semelhanca nos resultados obtidos tanto no 

modelo como os conseguidos por Pereira e Celerino (2008), pois em ambos os adjetivos 

atencioso e interessado recebem quase o mesmo nivel de significancia em termos 

percentuais, alem de revelar que os docentes que possuem exito no ambiente superior de 

ensino se interessam verdadeiramente pelos estudantes, demonstrando mais uma vez que 

a qualidade do relacionamento dos elementos do processo ensino-aprendizagem (professor-

aluno) pode influenciar negativamente ou positivamente na efetividade do ensino 

universitario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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GRAFICO 6: Dimensao II - Interesse interpessoal 
Fonte: Pereira e Celerino (2008). 

Na categoria motivagao efetiva conforme o Grafico 7 verifica-se que a qualidade motivador 

com (80,1%) foi o atributo mais assinalado, seguido por justo (47,8%), prestativo (41%), 

encorajador (37,8%), desafiador (30,4%), exigente (21,1%), e paciente com 20,5% 

indicagoes. 

Os termos que tern relagao com a motivagao efetiva de acordo com Lowman (2007) captam 

a capacidade do professor tanto para estabelecer metas altas para os estudantes 

("desafiador", "exigente") quanto para disponibilizar aos estudantes apoio para atingi-los 

("encorajador", "prestativo", "justo", e "paciente"). Desse modo os aspectos da dimensao II 

dizem respeito a capacidade do professor propor desafios e ao mesmo tempo encorajar e 

oferecer o apoio necessario ao alcance destes. Assim, situagao que desperte ou contribua 

de alguma maneira para o surgimento de condigoes favoraveis ao alcance de objetivos 

esperados ou determinados pelo professor aos estudantes certamente sao fundamentals na 

no processo de ensino - aprendizagem no ambito universitario. Assim diante de situagoes 

de desafios, juntamente com apoio, atengao e disposigao de vontade exteriorizada pelo o 

professor, o aluno sente-se motivado e impulsionado a realizagao de metas altas e 
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consequentemente o alcance de altos desempenhos nao somente, em suas tarefas 

academicas, mas tambem na sua atuagao como futuro profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 0 % 

4 8 % 

4 1 % 3 8 % 

3 0 % zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

z i % 41% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^  J* ,^  J? 
r  JT 

Atributos 

GRAFICO 7: Dimensao II - motivagao efetiva. 
Fonte: Pesquisa de Campo, (2008) 

No Grafico 8, constata-se que os alunos pesquisados por Lowman (2007) preferem os 

professores com os atributos prestativo, encorajador e desafiador, evidenciando-se portanto, 

que os referidos estudantes preferem os professores que sao mais apoiadores do que 

desafiadores como retrata o Grafico 7 anteriormente comentado. 
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GRAFICO 8: Dimensao II - motivagao efetiva 
Fonte: Adaptado de Lowman (2007). 

A pesquisa apresenta convergencia em relagao aos estudos de Pereira e Celerino (2008), 
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sendo que o destaque e para o atributo prestativo seguido por motivador e justo. Os termos 

prestativo e justo enfatizam que os professores selecionados propoem metas altas, mas 

simultaneamente a isso adotam estrategias atraves das quais os professores tern a 

oportunidade de oferecer o apoio necessario aos alunos para realizagao dos exercicios 

propostos. E interessante focalizar o adjetivo Justo, como um demonstrative que os 

docentes que possuem exito na percepcao dos alunos procuram avaliar os estudantes de 

uma forma ampla levando em consideracao aspectos qualitativos e quantitativos da 

aprendizagem. Ou seja, utilizam a avaliagao com o objetivo de detectar pontos positivos e 

negativos do processo ensino-aprendizagem, bem como diferengas ou dificuldades 

individuals dos alunos e nao somente os conhecimentos que o aluno aprendeu. Tambem 

para obter informagoes no tocante a conhecimentos essenciais da disciplina e/ou curso 

ainda nao adquirido ou assimilado pelos discentes. 
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GRAFICO 9: Dimensao II - motivagao efetiva 
Fonte: Pereira e Celerino (2008). 

3.4 Pratica pedagogica d o s docentes 

Observando os discentes que responderam sim, nao ou ocasionalmente, no estudo 

constata-se a predominancia de respostas positivas, direcionando a analise para 

consideragoes relativamente favoraveis com relagao a pratica pedagogica que os 

respondentes consideram nos professores que possuem exito em sala de aula. E possivel 

identificar tambem, dentre os quesitos pesquisados que os adjetivos que enfocam a 

dimensao intelectual evidenciam-se novamente. Assim, com relagao a este aspecto as 

questoes significativas destacam-se as alternativas "a", "b", "c" e " f conforme se verifica na 

tabela 14. Vale salientar que as alternativas citadas evidenciam que os professores que 

adotam uma pratica pedagogica em que determinados aspectos sao devidamente 
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percebidos pelos alunos, como e o caso de lecionar aulas de forma organizada e clara, 

demonstrar que e conhecedor ou estar preparado para as aulas e demonstrar entusiasmo 

na sala de aula obtem sucesso no ambiente universitario. 

No item "e" (O professor e dedicado ao ensino?), 82,6% dos investigados apontaram que os 

professores sao dedicados ao ensino, ou seja, sao comprometidos com o ensino e a 

aprendizagem dos alunos. No item "d" (As propostas e formas de avaliagao do professor 

parecem adequadas?) 57,8% dos estudantes responderam que sim, porem 30,4% dos 

alunos, responderam ocasionalmente, e isso demonstra certa insatisfagao no tocante as 

formas de avaliagao utilizadas pelos docentes. 

Outro fator que se pode observar e com relagao ao item "h"( O professor desafia os alunos a 

dar o melhor de si?) 58,4% dos estudantes responderam positivamente, no entanto 31,7% 

deixa transparecer que e um ponto a ser repensado e incrementado pelos docentes alvo do 

presente estudo. Nesse contexto e fundamental reporta-se ao Grafico 9 anteriormente 

analisado, em que se observa que o adjetivo "desafiador" recebeu poucos apontamentos 

dos estudantes pesquisados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 14 

Pratica pedagogica dos docentes 

Opgdes 

Sim Nao Ocasionalmente 

Opgdes Frequencia % Frequencia % Frequencia % 

a) A organizagao das aulas do 
professor e clara? 132 82,0 4 2,5 25 15,5 

b) 0 professor demonstra 
estar preparado e organizado 129 80,1 4 2,5 28 17,4 
para a aula? 
c) 0 professor explica 
claramente, o programa, 118 73,3 9 5,6 34 21,1 
objetivos, conteudos etc.? 
d) As propostas e formas de 
avaliagao do professor 93 57,8 19 11,8 49 30,4 
parecem adequadas? 
e) 0 professor e dedicado ao 

133 82,6 ensino? 133 82,6 3 1,9 25 15,5 

f) 0 professor mostrou-se 
entusiasmado quando 117 72,7 8 5,0 36 22,4 
ensinava? 

g) 0 professor demonstra 
interesse pelos alunos? 111 68,9 15 9,3 35 21,7 

h) 0 professor desafia os 
alunos a dar o melhor de si? 94 58,4 16 9,9 51 31,7 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 
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Os resultados constatados na Tabela 14 mostraram consistencia com os estudos de Pereira 

e Celerino (2008) em que os autores tambem identificaram na pratica pedagogica dos 

docentes pontos fortes com relagao a organizagao e clareza das aulas dos professores, 

como tambem o fato de demonstrar que estao preparados para aulas, explicar claramente o 

programa, o objetivo e os conteudos bem como demonstrar entusiasmo durante as aulas. 

No entanto, deixa a desejar a respeito das formas de avaliar e desafiar os discentes. 

Fazendo-se um comparativo do atributo desafio com relagao ao modelo bidimensional de 

Lowman (2007) percebe-se que os estudantes pesquisados conseguem identificar nos 

professores de ensino efetivo, o desafio como um elemento motivador para o alcance de 

metas ate entao consideradas dificeis de ser atingidas pelos alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 15 

Pratica pedagdgica dos docentes 

Sim Nao Ocasionalmente 

Opg6es Frequencia % Frequencia % Frequencia | % 

a) A organizagao das aulas do 
professor e clara? 

160 95 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 9 5 

b) O professor demonstra 
estar preparado e organizado 
para a aula? 

165 97 1 1 3 2 

c) O professor explica 
claramente, o programa, 
objetivos, conteudos etc.? 

161 95 - - 8 5 

d) As propostas e formas de 
avaliagao do professor 
parecem adequadas? 

146 87 - - 22 13 

e) 0 professor e dedicado ao 
ensino? 

165 97 1 1 3 2 

f) 0 professor mostrou-se 
entusiasmado quando 
ensinava? 

158 93 1 1 10 6 

g) O professor demonstra 
interesse pelos alunos? 155 92 - - 14 8 

h) O professor desafia os 
alunos a dar o melhor de si? 

127 75 1 1 41 24 

Fonte: Pereira e Celerino, (2008) 
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4 C O N S I D E R A Q A O E S FINAIS E R E C O M E N D A g O E S 

O objetivo principal deste estudo e analisar os principais atributos e praticas pedagogicas 

dos professores de contabilidade que possuem exito em sala de aula, na percepcao dos 

alunos das Universidades publicas do Estado da Paraiba. 

Atraves do estudo realizado constata-se que o curso de Ciencias Contabeis ainda mantem 

a tradicao de funcionar a noite em boa parte das Instituigoes, mesmo o estudo sendo 

realizado apenas em Universidades publicas. Na caracterizacao dos discentes verificou-se 

que em sua maioria sao jovens na faixa etaria de 20 a 25 anos, muitos ja trabalham na area 

contabil e a maior parte destes trabalha no setor de Contabilidade Financeira, tendo tambem 

predominancia do genero masculino no curso. 

Verifica-se que na percepcao dos discentes que motivar e despertar interesse sao as 

maiores razoes para caracterizar o professor que possui bom desempenho em sala de aula 

com 32,3 %. 

A pesquisa demonstra que na dimensao estimulo intelectual destaca-se os professores que 

demonstram ser preparado, claro, organizado e estimulante no ambito da sala de aula. 

Fazendo um comparativo com o modelo bidimensional de Lowman (2007), percebe-se que 

no modelo se destacam os docentes entusiastico, culto e inspirador. Diferentemente, dos 

alunos estudados na pesquisa, os pesquisados do modelo de Lowman dao maior 

importancia ao "como" seus professores exemplares conduzem suas aulas e nao ao "o que" 

e apresentado em sala de aula. O presente estudo apresentou consistencia com a pesquisa 

realizada por Pereira e Celerino (2008), em que se destacam os professores didaticos, 

organizado e estimulante, evidenciando-se, portanto a necessidade do dominio, por parte 

dos professores de contabilidade, de aspectos didaticos e pedagogicos para atingirem a 

efetividade no ensino na area contabil. 

Na dimensao relacionamento interpessoal, dividida nas categorias interesse interpessoal e 

motivagao efetiva. Na primeira categoria destaca-se, o atributo atencioso seguido pelo 

atributo interessado, esses termos segundo Lowman (2007) evidenciam que os professores 

em estudo se interessam intensamente pelos estudantes e estabelece, portanto um clima 

favoravel a interagao seja no interior ou fora de sala de aula. 

Na categoria interesse interpessoal identifica-se uma acentuada semelhanga nos resultados 

obtidos tanto no modelo de Lowman como nos conseguidos por Pereira e Celerino (2008), 
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pois em ambas as pesquisas os adjetivos atencioso e interessado receberam quase o 

mesmo nivel de significancia em termos percentuais, alem de revelar que os docentes que 

possuem exito no ambiente do ensino superior se interessam verdadeiramente pelos 

estudantes, demonstrando mais uma vez que a qualidade do relacionamento dos elementos 

do processo ensino-aprendizagem (professor-aluno) pode influenciar negativamente ou 

positivamente na efetividade do ensino universitario. 

Na segunda (motivagao efetiva) a qualidade motivador foi o atributo mais assinalado, 

seguido por justo e prestativo. Em contraste com os alunos pesquisados por Lowman (2007) 

que indicaram os atributos prestativo, encorajador e desafiador, evidenciando-se, portanto 

que os estudantes do presente estudo preferem os professores que sao mais apoiadores do 

que desafiadores. 

No tocante a pratica pedagogica constata-se a predominancia de respostas positivas, 

direcionando a analise para consideragoes relativamente favoraveis com relagao a pratica 

pedagogica que os respondentes consideram nos professores que possuem exito em sala 

de aula. E possivel identificar tambem, dentre os quesitos pesquisados que os adjetivos que 

enfocam a dimensao intelectual evidenciam-se, porem de forma timida. Demonstram que os 

professores que adotam uma pratica pedagogica como e o caso de lecionar aulas de forma 

organizada e clara, demonstrar que e conhecedor ou estar preparado para as aulas e 

demonstrar entusiasmo na sala de aula obtem sucesso no meio universitario. 

Outro fator a ser ressaltado e que os alunos percebem que os professores exemplares sao 

comprometidos com o ensino e a aprendizagem dos alunos. Entretanto causam insatisfagao 

no tocante as formas de avaliagao utilizadas pelos os referidos docentes. 

Assim, os resultados mostram consistencia com os estudos de Pereira e Celerino (2008) em 

que os autores tambem identificaram na pratica pedagogica dos docentes pontos fortes com 

relagao a organizagao e clareza das aulas dos professores, como tambem o fato de 

demonstrar que estao preparados para aulas, explicar claramente o programa da disciplina, 

o objetivo e os conteudos e demonstrar entusiasmo durante as aulas. No entanto, deixa a 

desejar a respeito das formas de avaliar e desafiar os discentes. Isto e compreensivel, pois 

a avaliagao e um processo dinamico que envolve uma grande carga emocional bem como 

aspectos interpessoais tanto do aluno como do professor. Portanto permeado de 

subjetividade e imparcialidade. 

Estabelecendo um comparativo do atributo desafio com relagao ao modelo bidimensional de 

Lowman (2007) percebe-se que os estudantes pesquisados conseguem identificar nos 

professores de ensino efetivo, o desafio como um elemento motivador para o alcance de 
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metas ate entao consideradas dificeis de serem atingidas pelos alunos. 

A pesquisa trouxe as seguintes contribuigoes: 

• Identificou que os estudantes pesquisados apresentam uma discreta tendencia ao 

equilibrio entre as duas dimensoes, enquanto que no modelo de Lowman os atributos da 

dimensao estimulo intelectual, apresente maior importancia. 

• Constatou-se que os resultados obtidos no estudo convergem com os resultados 

encontrados em pesquisa realizada por Pereira e Celerino (2008). Isto pode ser justificado 

pelo o fato de estar inserido em realidades relativamente proximas. 

• Identificou-se quanto a pratica pedagogica, que os professores referenciados na pesquisa 

adotam uma pratica pedagogica condizente com as necessidades e aspiragoes dos 

estudantes, apesar de precisar melhorar em seus metodos de avaliagao e capacidade de 

propor desafios. 

As informagoes reunidas permitem fazer algumas observagoes: 

Que muitos fatores influenciam na performance dos alunos, e nesse aspecto a pesquisa 

fornece subsidio para chamar atengao com relagao a aspectos interpessoais envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem. A qualidade da relagao professor-aluno pode determinar um 

clima favoravel a um ambiente pedagogico que de lugar a ternura, prazer e reinvengao do 

ato de ensinar. 

Ressalta-se que o docente tambem e influenciado pelos os fenomenos que ocorrem em sala 

de aula, pois como ser humano ele pode reagir de formas positivas ou nao, a situagoes 

desestimuladoras ocorrida em ambiente de aula. Como afirma Lowman (2007), que o 

professor nao estar imune ao que ocorre sala de aula, ele tambem necessita de elementos 

que o estimule, motive e o impulsione a realizagao de um trabalho digno em que a 

dedicagao, compromisso e entusiasmo sejam devidamente percebidos por todos que o 

cercam. 

Os resultados do estudo poderiam ser ampliados em outros estados do Brasil para assim 

testar a verdadeira efetividade do modelo e desta vez com a avaliagao da aprendizagem dos 

alunos que dizem ter estudado com professores exemplares. 

Seria interessante tambem conhecer a visao do docente com relagao ao ensino efetivo de 

Lowman e se o professor de contabilidade concorda que pode melhorar sua pratica 

pedagogica mesmo nao possuindo uma formagao aprofundada na area. 
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Uma limitagao do trabalho seria o fato (ou selegao) da amostra da pesquisa: estudar alunos 

do ultimo periodo. Isso pode ter limitado os resultados, uma vez que os alunos tendem a 

avaliar (ou comparar) os professores alvo do estudo com seus professores atuais e nao 

relacionar a todos os docentes dos periodos anteriores. 

Como sugestao para futuras pesquisas, estender a aplicagao dos questionarios para os 

demais periodos do curso de Ciencias Contabeis. 
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SERVIQO PUBLICO FEDERAL 

Universidade Federal de Campina Grande w Centro de Ciencias Juridicas e Sociais w 
Campus de Sousa 

Coordenacao Administrativa da UACC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUESTIONARIO DE PESQUISA 

ATRIBUTOS E PRATICA PEDAGOGICA DO P R O F E S S O R DE CONTABILIDADE DAS 

UNIVERSIDADES PUBLICAS DO ESTADO DA PARAIBA QUE POSSUEM EXITO NO 

AMBITO UNIVERSITARIO: ESTUDO DA PERCEPQAO DOS DISCENTES 

O presente questionario faz parte do Trabalho de Conclusao de Curso que esta sendo 

desenvolvido pela discente Maria Eugenia Mendes do curso de Ciencias Contabeis da 

UFCG - Campus Sousa. Este estudo tern como objetivo identificar os principais atributos e 

praticas pedagogicas dos professores de contabilidade que possuem exito em sala de aula, 

na percepcao dos alunos das Universidades publicas do estado da Paraiba. 

Agradecemos sua participacao nesse estudo e colaboracao para o desenvolvimento da 

pesquisa na area contabil. 

Aluna: Maria Eugenia Mendes. E-mail - eugenia.mendes@gmail.com 

Orientadora: Lucia Silva Albuquerque. E-mail - luciasalbuquerque@ccjs.ufcg.edu.br 

1- CARACTERIZAQAO DO DISCENTE: 

1.1 Sigla da Instituigao de Ensino Campus 

1.2 Periodo que engressou na universidade e que se encontra 

atualmente 

1.3 Turno: matutino ( ) vespertino ( ) noturno ( ) 

1.4 Idade: 

( ) 20 a 25 ( ) 26 a 30 ( ) 31 a 35 ( ) 36 a 40 ( ) 41 a 45 ( ) acima de 46 

anos 

1.5Sexo: feminino ( ) masculino ( ) 

1.6 Trabalha na area contabil? Sim ( ) Nao ( ) 

1.7 Caso a alternativa anterior seja SIM especifique a area em que trabalha. 

1.8 Voce possui outro Curso Superior concluido? Sim ( ) Nao ( ) 

1.9 Caso a alternativa anterior seja SIM especifique que ou quais curso (s)? 

2 - CARACTERIZAQAO DOS ATRIBUTOS DO P R O F E S S O R QUE POSSUI EXITO NA 

PERCEPQAO DOS DISCENTES 

mailto:eugenia.mendes@gmail.com
mailto:luciasalbuquerque@ccjs.ufcg.edu.br
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2.1 Qual a razao que voce considera essencial para que um professor tenha bom 
desempenho em sala de aula? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assinale APENAS uma alternativa 

( ) 6tima pratica pedagogica 

( ) Dominio de conteudo 

( ) Motivar e despertar interesse 

( ) Clareza ao transmitir as informagoes 

( ) Comprometimento e gosto pela contabilidade 

( ) Comunicativo 

( ) Acessivel 

( ) Disposto para tirar duvidas 

( ) Compreensao do estagio de conhecimento dos alunos 

( ) Dominio de turma de alunos 

( ) Uso de material atualizado 

2.2 Marque os atributos que melhor qualificam o professor que voce considera possuir bom 

exito em sala de aula. 

Assinale uma ou mais alternativa (s) 

( ) Claro 

( ) Organizado 

( ) Estimulante 

( )Culto 

( ) Entusiastico 

( ) Inspirador 

( ) Engragado 

) Interessante 

) Envolvente 

) Preparado 

) Energetico 

) Divertido 

) Criativo 

) Faz boas apresentagoes 

2.3 Marque os atributos que melhor caracterizam o professor universitario em termos de 

interesse interpessoal (relacionamento professor - aluno), que voce considera possuir exito 

em sala de aula. 

Assinale uma ou mais alternativa(s). 

( ) Interessado 

( ) Atencioso 

( ) Disponivel 

( ) Amigavel 

( ) Acessivel 

( ) Respeitoso 

( ) Compreensivo 

( ) Simpatico 

2.4 Assinale as qualidades que o professor deve apresentar em termos motivacionais para 

que ele tenha um bom desempenho em sala de aula. 

Assinale uma ou mais alternativa(s). 

( ) Prestativo 
( ) Encorajador 
( ) Desafiador 

( ) Justo 

( ) Exigente 

( ) Paciente 
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( ) Motivador zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 PRATICA PEDAGOGICA DOS DOCENTES 

3.1 Quanto a pratica pedagogica do professor que voce 

considera possuir exito em sala de aula. Assinale a 

alternativa que melhor expressa sua opiniao. 
Sim Nao Ocasionalmente 

a) A organizagao das aulas do professor e clara? 

b) 0 professor demonstra estar preparado e organizado 

para a aula? 

c) 0 professor explica claramente, o programa, objetivos, 

conteudos etc.? 

d) As propostas e formas de avaliagao do professor parecem 

adequadas? 

e) 0 professor e dedicado ao ensino? 

f) 0 professor mostrou-se entusiasmado quando ensinava? 

g) 0 professor demonstra interesse pelos alunos? 

h) 0 professor desafia os alunos a dar o melhor de si? 


