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RESUM O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pesquisa consistiu no embasamento que a contabilidade e uma ciencia social aplicada a 

entender as expectativas da sociedade onde esta inserida, alem de informar o verdadeiro papel 

da contabilidade ambiental para o meio ambiente. O objetivo desta pesquisa foi veriftcar a visao 

que os concluintes do curso de Ciencias Contabeis tern em relacao ao papel das Instituigdes 

Federais de Ensino Superior (IFES) do Estado da Paraiba e do docente, quanto a disseminacao 

dos conhecimentos relacionados a questao da contabilidade ambiental. A metodologia utilizada 

foi a exploratoria, descritiva,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bibliograflca, campo e levantamento. Assim, como resultado a 

pesquisa apresentou que o perfil dos concluintes dos cursos de Ciencias Contabeis das IFES 

da Paraiba e formado mulheres, numa faixa etaria entre 23 a 30 anos, e estao cursando a sua 

primeira graduacao e possuem uma jomada dupla: trabalham e estudam, com relacao a 

percepclo sobre contabilidade ambiental verificou-se que existe urn verdadeiro interesse no 

conteudo. Concluindo-se com a pesquisa que a visao dos concluintes relacionados tanto com a 

disciplina, as IFES e aos docentes tern urn nivel de contribuicao satisfatorio para a 

disseminacao do conhecimento sobre a area contabilidade ambiental. 

Palavras-chave: Contabilidade Ambiental. Discente. Ensino. Instituigdes. 



A B S T R A C T 

This research consisted in the basementzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA that the accountancy is social science applied to 

understand the expectations of society where it is located, besides inform the real role of 

environmental accounting for the environment. The objective of this research was to verify the 

view of the Accounting Course graduates about the role of Federal Institutions of Higher 

EducationzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (IFES) in the State of Paraiba and the teachers about the knowledge spread relation 

related to the issue of environmental accounting. The methodology used 

was exploratory, descriptive, bibliographic, field survey and data collection. Thus, as a result, 

the study showed that the profile of graduates in accounting fromzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IFES of Paraiba consists in 

women, in an age among 23 and 30 years, and they are studying their first degree and they 

have a couple of journey; working and studying, about the respect of perception of 

environmental accounting was found that there is a real interest in the content. It concludes 

with the research that the point of view of the graduates related to the discipline, with 

the IFES and teachers have a satisfactory position of the contribution to the knowledge 

dissemination about environmental accounting area. 

Keywords: Environmental Accounting. Student. Teaching. Institutions. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As recentes mudangas vivenciadas no mundo com relacao a questao ambiental motivaram o 

surgimento de mobilizagdes que proporcionaram uma maior conscientizacao da populacao com 

relagao ao seu comportamento com o meio ambiente. Diante desta abordagem o presente 

trabalho teve como premissa basica realizar urn estudo sobre a Contabilidade Ambiental em 

Instituicoes Publicas Federals de Ensino Superior localizadas no Estado da Paraiba, tendo em 

vista avaliar a percepcio dos discentes concluintes do Curso de Ciencia Contabeis com relacao 

ao papel da IES e dos docentes na disseminacao dos conhecimentos sobre Contabilidade 

Ambiental, necessarios para sua qualrficacao profissional na area ambiental e 

conseqiientemente a sua importancia para a insercao no mercado de trabalho nesta area. 

A fundamentacao da pesquisa apresenta um estudo que aborda desde o surgimento das 

questoes ambientais ate a criacao da Contabilidade Ambiental, alem do papel da IES no ensino 

e do docente na disseminacao dos conhecimentos desta area e as exigencies do mercado para 

o futuro profissional contabil, para que obtenha competencias necessarias no desenvolvimento 

das atribuicoes que Ihe serao designadas. 

A medida que as pessoas se conscientizam sobre a questao ambiental, comecam a exigir das 

empresas, produtos e servigos voKados para preservacao ambiental. Sendo assim, cada vez 

mais as empresas estao buscando profissionais mais qualificados e que trabalhem dentro da 

concepcao de sustentabilidade e com isso estejam mais preocupados com as questoes ligadas 

ao meio ambiente, pois os clientes estao buscando cada vez mais produtos de empresas que 

se preocupem com o meio ambiente e com isso investem mais nesta area. 

Com enfase na realidade das Instituicoes Publicas Federals de Ensino Superior do Estado da 

Paraiba, para observar suas atitudes no desenvolvimento do futuro profissional contabil. Assim, 

a Contabilidade Ambiental esclarece as transagoes financeiras relacionadas a preservagao 

ambiental, visando a posiglo patrimonial das entidades. 

Diante deste contexto o estudo fundamenta-se em res ponder a seguinte indagagao: Qual o 

papel das IES e dos docentes do curso de Ciencias Contabeis na disseminacao do 

conhecimento sobre o tema contabilidade ambiental na v is io dos alunos concluintes? 
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1.2 Ob je t i vos 

12 .7 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Objetivo geral 

• Identificar a visao dos discentes sobre o papel das IES e do Docente na disseminacao 

do conhecimento sobre o tema contabilidade ambiental em IFES do Estado da Paraiba. 

1 2 . 2 Objetivos especlficos 

• Expor urn historico da Contabilidade Ambiental e sua evolucao no curso de Ciencias 

Contabeis; 

• Verificar a percepcao que os discentes do curso de Ciencias Contabeis tern em relacao 

a tematica ambiental. 

• Identificar a contribuicao das IES e dos Docentes na disseminacdo dos conhecimentos 

sobre a Contabilidade Ambiental. 

• Apresentar o perfil das instituicoes pesquisadas desde a origem da disciplina 

Contabilidade Ambiental. 

1.3 Justif icativa do estudo 

Com a evolucio da Contabilidade e o surgimento desta nova especialidade denominada de 

Contabilidade Ambiental, observa-se que a natureza esta sendo degradada de tal forma, onde 

se percebe hoje os impactos no meio ambiente, conforme descreve Paiva (2006, p. 09) "a partir 

da fixacao do homem a terra e do surgimento do concerto de propriedade, os individuos 

passaram a utilizar os recursos naturais de acordo com suas necessidades de subsistencia". 

Assim, as conseqiiencias ambientais ocorrem deste os primordios e a cada decada a questao 

ambiental e evidenciada de forma negativa em varias tragedias ambiental. 

A escolha para trabaihar a Contabilidade Ambiental surgiu da necessidade de entender a sua 

importancia para o meio ambiente e para o profissional contabil. Assim, este trabalho de 
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pesquisa, teve como meta fundamental identificar nos discentes de contabilidade o seu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

reconhecimento em relacao a sua adequada capacidade de atuar na Contabilidade Ambiental. 

Nesse sentido, o tema configura-se de fundamental importancia para os profissionais da area 

contabil que lidam com meio ambiente, como tambem, servir como instrumental de pesquisa e 

analise dos estudantes do curso de Ciencias Contabeis. 

Desta forma, buscam-se saber a verdadeira utilidade das Instituicoes Publicas Federais de 

Ensino Superior do Estado da Paraiba e dos seus docentes no tocante a sua participacao como 

forma do res de profissionais capacitados para exercerem a sua profissao com a finalidade de 

apresentar a visao dos discentes concluintes do curso de Ciencias Contabeis acerca dos 

conhecimentos adquirirem na academia durante a sua formacao com relacao a Contabilidade 

Ambiental 

Diante disto este estudo e relevante pelo fato de no mundo hoje existir uma grande 

preocupacao com o meio ambiente e com isso as empresas estao cada vez mais preocupadas 

em trabalharem sob esta perspectiva de sustentabihdade, com isso a contabilidade tern urn 

papel fundamental no desenvolvimento do profissional contabil para orientar as empresas 

oferecendo servigos que auxiliem na conscientizacao das empresas sobre a preservagao 

ambiental. 

O estudo tambem traz uma contribuicao acerca do aprendizado, e apresenta a realidade dos 

futures profissionais da area de contabilidade com relacao aos conhecimentos adquiridos sobre 

contabilidade ambiental nas IFES do Estado da Paraiba, mostrando a importancia que elas 

desempenham na formacao desses profissionais e com isso verificar o real papel delas e dos 

docentes no ensino desse conteudo. As IFES como construtora de conhecimentos forma 

profissional que i r io contribuir no desenvolvimento da sociedade que esta cada vez mais 

direcionada para sustentabilidade. 

1.4 Procedimentos Metodologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Tipologia da pesquisa quanto aos objetivos 

Com relacao aos objetivos, esta pesquisa e classificada como Exploratoria e Descritiva. 

Exploratoria, pois o trabalho busca realizar urn levantamento de informacoes sobre a 
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Contabilidade Ambiental, ou seja, sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA urn determinado objeto, desta forma delimitando o seu 

o campo de trabalho, e mapeando as condicoes de manifestacoes desse objeto (SEVERINO, 

2007). Com isso aprofundar os conhecimentos, proporcionando assim uma visao geral acerca 

do fato pesquisado. 

E descritiva, pois vai descrever as caracteristicas dos concluintes dos cursos de Ciencias 

Contabeis, que segundo o concerto de Lopes (2006, p.217) refere a urn estudo de uma 

determinada populacao, descrevendo suas caracteristicas, estabelecendo variaveis entre si, a 

partir de seus objetivos, servem tambem para proporcionar uma nova visao do problema, 

descrevendo assim fatos ou caracteristicas da populacao alvo. Silva (2006, p.251) acrescenta 

que "os dados coletados neste tipo de pesquisa possuem tecnicas padronizadas, como 

questionario e observacao sistemica". 

Neste sentido para a realizagao desta pesquisa foi utilizado urn questionario padronizado com a 

populacao selecionada para a pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 Tipologia da pesquisa quanto aos procedimentos 

No que se refere aos procedimentos utilizados a pesquisa e caracterizada como bibliografica, 

Campo e Levantamento. 

Bibliografica, pois sera realizado um levantamento sobre o que ja se publicou sobre o tema 

confonme apresenta Silva (2006, p. 54) "a pesquisa bMografica expiica e discutem um tema ou 

problema com base em referencias teoricas ja publicadas em livros, revistas, periodicos, artigos 

cientificos etc.". 

A pesquisa sera realizada com os alunos nas proprias IES, ou seja, o objeto fonte e abordado 

em seu meio ambiente propria, e Severino (2007, p. 123) acrescenta que "a coleta dos dados e 

feita nas condicoes naturals em que os fenomenos ocorrem, sendo assim diretamente 

observados, sem intervencao e manuseio por parte do pesquisador", sendo desta forma e 

tambem ciassificada como Pesquisa de Campo. 

Os dados da pesquisa foram solicitados diretamente aos concluintes do curso de Ciencias 

Contabeis, que de acordo com Gil (2009) representa um grupo signiffcativo de pessoas para 

responder sobre o problema estudado, para em seguida realizar uma analise quantitativa, e 

com isso obterem-se as conclusoes referentes aos dados coletados, desta forma ele classifica 
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esta pesquisa como tambem de Levantamento, ja que se caracteriza peia interrogacao direta 

das pessoas cujo comportamento se deseja conhecerem. 

Desta forma o estudo foi realizado com aplicacio de um questionario, com questoes fechadas, 

do tipo dicotomfcas, que tambem sao conhecidas como limitadas ou de altemativas fixas 

conforme o conceito apresentado por Marconi e Lakatos (2003) que acrescentam que este tipo 

de questao caracteriza-se por apresentarem duas opcoes de resposta: sim e nao, onde o 

respondente escolhe a sua dentre as duas opcdes apresentadas. Questao de multipla escolha, 

que se caracteriza por apresentar uma serie de possiveis respostas para um mesmo assunto, 

segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 207) estao tecnica da escolha multipla e facilmente 

tabulavel e proporciona uma exptoragao em profundidade quase tao boa quanto a de perguntas 

abertas". E questoes em escala de Likert onde o sujeito da pesquisa externa sua opiniao, 

escolhendo um dos pontos de uma escala de cinco a sete opoes, a resposta para a afirmacao 

apresentada (MARTINS, 2006). 

O presente estudo trata-se de um replique do artigo de Freitag et al.(2009)1, onde o seu objetivo 

foi verificar a atuacao das IES e dos docentes de ciencias contabeis, na cidade de Curitiba e 

regiao metropolitana, no estado do Parana, quanto a disseminacao do tema contabilidade 

ambiental, na visao do discente. 

1 4 . 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tipologia da pesquisa quanto a abordagem do problema 

A metodologia aplicada quanto a abordagem do problema e caractehzada como qualitativa e 

quantitativa. 

A pesquisa qualitativa concebe-se atraves de analises mats profundas em relacao aos 

fenomenos que esta sendo estudado, pois segundo Beuren (2006, p. 92) ela "visa destacar 

caracteristicas nao observadas por meio de um estudo quantitative, haja vista a superficialidade 

deste ultimo". 

Enquanto que na pesquisa quantitativa ela e caracterizada pelo emprego de instrumentos 

estatisticos, tanfo na cofeta quanto no tratamento dos dados. Para OanizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2007, p.39)"[...] 

significa traduzir em numeros opinioes e informacoes para classiffca-las e ana l i sa - l asEsse 

1 FREITAG, Viviane da Costa; FRANCA, Marilise Muller; OLIVE IRA, Wagener Mates de; GARCIA, Leila 

Maria. A Visao do Academico sobre a Atuacao das IES e do Docente na Disseminacao do Conhecimento 

Aplicado a Contabilidade Ambiental. 2009. 
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procedimento nao e tao profundo na busca do conhecimento da realidade dos fenomenos, uma 

vez que se preocupa com o comportamento geral dos acontecimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.4 Universo da pesquisa 

A pesquisa teve como universo os discentes concluintes dos cursos de Ciencias Contabeis no 

periodo de 2011,2 nas IFES do Estado da Paraiba, ou seja, os que se encontra em situacao de 

regularmente matriculado e cursando o ultimo periodo do curso, que de acordo com o universo 

perfaz um total de 121 alunos, sendo 55 alunos em Sousa, 59 alunos em Joao Pessoa e 7 

alunos em Mamanguape, Para Beuren (2006, p. 118) o universo "e a totalidade de elementos 

distintos que possui certa paridade nas caracteristicas definidas para determinado estudo", 

desta forma atingiu-se o universo da pesquisa com todos os discentes. 

1.5 Organizagao do trabalho 

O presente estudo esta organizado em quatro capitulos. O primeiro capitulo destaca os 

aspectos introdutorios, o problema da pesquisa, os objetivos a serem alcancados, a justificativa 

para sua realizacao e os procedimentos metodologicos utilizados para o desenvolvimento deste 

estudo. 

O segundo capitulo aborda o referencial teorico, apresentando uma abordagem conceitual da 

contabilidade; a contabilidade e o meio ambiente; a contabilidade ambiental; o ensino da 

contabilidade ambiental; a influencia do docente no ensino da contabilidade ambiental e os 

pontos chaves da evolucao e o mercado de trabalho para o profissional contabil. 

O terceiro capitulo trata sobre o perfil dos alunos pesquisa dos e aborda os dados coletados e a 

analise dos resultados obtidos na pesquisa. 

E finalizando, o ultimo capitulo reiata as consideracdes finais e recomendacoes propostas para 

as futuras pesquisas nesta area. 
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2,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FUNDAM ENTAL AO TE6RICA 

2.1 Con tab i l i dade : a b o r d a g e m conceitual 

De maneira geral, a Contabilidade destacar por ser uma ciencia social que oferece as 

informacoes financeiras, econdmicas e patrimoniais das entidades, sendo voltadas ou nao pra 

fins lucratjvos. 

Para ludicibus (2002, p. 35) "A contabilidade nao e uma ciencia exata. Ela e uma ciencia social, 

pois e a ac io humana que gera e modiica o fenomeno patrimonial. A Contabilidade utiiiza os 

metodos quantitativos (matematjca e estatfstica) como sua principal fenramenta". 

Neste sentido, a contabilidade, como uma ciencia social propoe-se a todo o momento atender 

as necessidades sociais, fomecendo informacoes economicas, financeiras, sociais e 

patrimoniais da entidade, para isso pode-se utilzar dos metodos matematicos e estatisticos que 

sao eficientes e eficazes para melhor apresentar os resultados das acoes da empresa na 

sociedade. 

Franco (2002, p.77) considera: 

A Contabilidade e a ciencia que estuda e pratica, controla e interpreta os fatos 

ocorridos no patrim6nk> das entidades, medtante o registro, a demonstraeio 

expositiva e a revelacdo desses fatos, com o fim de oferecer informacOes sobre 

a compos icao do patrimonto, suas variacdes e o resultado economicos 

decorrente da gestSo da riqueza econ6mica. 

Neste contexto, o conceito da contabilidade destaca-se por apresentar estudos dos resultados 

financeiras, sociais e patrimoniais registrados nas entidades, contribuindo desta forma para um 

melhor gerenciamento de informacoes para a tomada de decisdes dessas empresas, Marion 

(2005, p. 26) complementa afirmando que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a Contabilidade e o instrumento que fomece o 

maximo de informafdes uteis para a tomada de decisoes dentro e fora da empresa", 

subsidiando assim os gestores nas propostas de solucdes para os problemas identificados nas 

empresas. 
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Sendo assim, o objetivo primordial da contabilidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dentro de uma empresa consiste em prover 

os administradores de informacoes uteis e adequadas para permitir a correta tomada de 

decisoes que de acordo com ludicibus e Marion (2002, p.53) "pode ser estabelecido como 

sendo o de fomecer informacao estruturada de natureza economica, financeira e, 

subsidiariamente, fisica, de produtividade e social, aos usuarios intemos e extemos a entidade 

objeto da contabilidade', atendendo a todos que necessitam das informacoes sobre os seus 

relatorios financeiros. 

2.2 A contabilidade e o meio ambiente 

Diante do processo produtivo das entidades e a consequente deterioracao ambiental como 

componente delas, a contabilidade passa a ter a obrigacao de apoiar com maior clareza a 

sociedade, diante dos conflitos ambientais que envolvem empresa e meio ambiente, forcando-a 

abracar a causa, com a precaucao de recuperacao ambiental. 

Segundo Ferreira (2009, p. 11), relata: 

A contabilidade, ou melhor, o contador, deve antes conhecer o contexto em que 

os problemas ambientais ocorrem. Como um sistema de infarma<?io, para ser 

adequado e prectso que ele descreva com clareza os fatos referentes a gestao 

da empresa e que faca isso noma lingua gem correta. No caso do Meio 

ambiente, e fundamental que conheca, minimamente, o vocabulario tecnico 

adequado, as questfies maiores que envolvem o problema e as possibilidades 

para medir os impactos ambientais. 

Neste sentido, nao satisfaz somente empregar a contabilidade como uma ferramenta de 

conhecimento e mensuracao dos fatos relacionados ao meio ambiente, e imprescindivel acima 

de qualquer coisa, que o Contador reconheca o ambiente no qual a empresa esta inserida e 

consequentemente os problemas gerado por ela, empregando a limpidez e o entrosamento 

necessario para a divulgacao das da informacao de natureza ambiental da empresa. 

De acordo com Tinoco (2004zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud BEZERRA, 2006), a excessiva degradacao do meio 

ambiente e a redugao dos recursos naturais tern chamado a atencao em todo o mundo, e com 
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isso o meio ambientezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vem atraindo cada vez mais atengao e interesse, por parte dos usuirios 

da contabilidade, que buscam nela informacoes da relacao da empresa com o meio ambiente, 

no qual ela esta inserida. 

Teixeira (2000, p. 3), afirma que: 

A Contabilidade do Meio Ambiente tern crescido de importancia para as 

empresas em geral, porque a disponbldade ou escassez de recursos naturais 

e a poluicao do meio ambiente tomaram-se objeto do debate economico, 

politico e social em todo o mundo. 

Assim, a contabilidade vivencia constantes transformacoes, que fizeram surgir uma nova 

especializacao denominada de Contabilidade Ambiental, que proporcionou o estudo de grandes 

mudangas e tendo como fmalidade registrar as transacoes da companhia que impactam no 

meio ambiente, fazendo com as mesmas ten ha cautela e zelo com os recursos disponiveis na 

natureza, que fazem parte do seu processo produtivo, conscientizando-se de sua importancia 

para a empresa e a sociedade. 

2.3 A Contabilidade Ambiental 

Com o rapido desenvolvimento economico ocomdo nos ultimos anos, as empresas precisaram 

se adaptar as mudangas e com isso mudar o seu per i l empresarial, passando agora a ter mais 

uma fungao que esta ligada a responsabilidade social que a empresa tern que ter com o meio 

ambiente e a sociedade, desta forma, sendo evidenciada esta preocupacao no seu resultado 

economico e social. 

Para SA (2002, P.48): 

A Contabilidade, nos ultimos anos do seculo que terminou, foi diretamente 

atingida por modificacdes de base. O consagrado objeto desta ciencia, ou seja, 

a riqueza das celulas sociais passou, instintivamente, por uma ampliacao 

indagaiva. Rompeu-se a barreira do ambiente intemo das empresas e 

instrtuicSes e passou-se a buscar eonexoes com fatos de major amplitude. Tal 

rompimento, todavia, exigiu mudancas de metodos cientfficos e de oticas de 

observaeio para que pudesse, inclusive, uiiizar racjonalmente os progressos e 

atender com maior adequacSo as novas necessidades das empresas e 

instituicoes. 
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Neste sentido a Contabilidade atraves da sua nova area que e a Contabilidade Ambiental, 

possui um papel fundamental neste aspecto, adequando as empresas a sua realidade, 

incentivando-as a ter programas de gestoes ambientais e criando sistemas eficazes para 

auxiliar na mensuracao das acoes ligadas ao meio ambiente. 

Segundo Paiva (2009, p. 15) a "Contabilidade Ambiental pode ser entendida como a atividade 

de identificacao de dados e registro de eventos ambientais, processamento e geracao de 

informacoes que subsidiem o usuario servindo como parametro em suas costumadas de 

decisoes". Assim, a contabilidade ambiental tern como meta atender os gestores e seus 

usuarios, fomecendo informacoes de eventos ambientais para auxilia-los na tomada de 

decisoes. 

Conforme Ribeiro (2006) a contabilidade apresenta varios usuarios que podem se conscientizar 

sobre a conduta administrativa e operacional da entidade. A sociedade busca conhecer o 

empenho da empresa em garantir condicoes ambientais as futunas geracoes em paralelo ao 

seu desenvolvimento economico. 

Assim sendo, a Contabilidade tern a responsabilidade de gerar informacoes identificando e 

apurando os resultados econdmico-financeiros. As informacoes contabeis, combinadas com 

dados quantitativos e qualitativos sobre a sua relacao com o meio ambiente de acordo com a 

legislacao ambiental, ajudam na avaliacao da responsabilidade social da empresa. 

Nesse contexto a Resolucao 750/93 do C F C dispoe que: 

A contabilidade Ambiental tern por objetivo registrar e controlar, toda e qualquer 

atividade, desenvolvida ou em desenvolvimento, ©corrida ou a incorrer, nao 

importando se em maior ou menor relevancia, desde que, mensuravel em 

moeda, que cause ou possa vr a causar qualquer tipo de da no ao meio 

ambiente bem como, toda e qualquer acfio destinada a amenizar e/ou extinguir 

tais danos, devendo ser registrada contaMmente em contas contabeis 

especificadas, na data de sua ocorrencia, em consonSncia com o disposto nos 

Princfpios Fundamentals da Contabilidade. 

Assim sendo a Contabilidade Ambiental controla toda e qualquer atividade que caracterize a 

relacao da empresa com o meio ambiente, contabUizando-as em contas especificas que 

representem itens de ativos, passives, receitas e despesas de natureza ambiental e 

consequentemente evidenciando esses dados que sao uteis e importantes para os usuarios das 

informacoes geradas peia contabilidade. 
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Reforgando a afirmagio, Ribeiro (2006) complementa dizendo que o objetivo da Contabilidade 

Ambiental consists na identificacio, mensuracao e esclarecimento dos eventos e transagoes 

economicos financeiras que se encontram relacionado com a preservagao e recuperagao 

ambiental, quern tenham ocomdo em certo periodo, com a finalidade de evidenciar, a situagao 

patrimonial da empresa. 

Sendo assim, a Contabilidade Ambiental nao ira resolver os problemas ambientais do mundo, 

mas tern a capacidade de gerar e fomecer informacoes, e alertar os setores sociais e a 

sociedade dos problemas detectado, auxiliando na procura de solugdes. 

2.4 A influencia do Docente no ens ino 

As Instituicoes de Ensino Superior - IES sao uma dos principais agentes de mudangas no 

ensino, pois atraves dos seus docentes qualificados, com cum'cutos adequados e um programa 

bem definido faz uma grande diferenca em sala de aula, na transmissao dos seus 

conhecimentos. 

De acordo com Ferenc e Mizukami (2005 p. 4)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a pud Veiga etal (2000, p. 190), afirmam que: 

Se a especificidade e identidade da proiss§o docente e o ensino, e 
inadmissivel que professores universitarios que detenham o domfnio do 
conhecimento em um campo cientffico nio recebam uma formacao mais 
condtzente com as reals necessidades dos alunos e do ser professor. 

Entende-se que a disponibilidade de cursos de pos-graduagao para que os professores estejam 

sempre se aperfeicoando, e primordial, pois assim estarao aptos para desenvolver suas 

atividades com eficiencia e eftcacia. 

A formagao para o exercicio do ensino superior pode ser vista como um campo 
em que ha muito por se fazer em termos de pesquisas e praticas. Quando 
existe alguma formacao para a docencia neste grau de ensino esta se encontra 
circunscrita "a uma disciplina de Metodologia do Ensino Superior, nos 
momentos da pos-graduacao, com carga horaria media de 60 horas". Situa-se 
nesta disciplina, muitas vezes, as referencias e orientagoes para o professor 
universitario atuarem sala de aula. Nio ha uma exigencta de conhecimentos de 
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base para o magisterio e nem uma formacao sistematica propiciadora da 

construgao de uma tdentidade profissional para a docencia. Ferenc e Mizukami 

(2005 p. 4)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud(Anastasiou, 2002,2003, p.1). 
Nesse contexto o professor nao deve estar preocupado apenas em passar para o atuno os 

conhecimentos que sabe, mas fazer o aluno aprender, e para isso e preciso estar preparado, ja 

que geralmente os professores sao recrutados entre profissionais de sucesso em seu campo de 

atuacao. 

2.5 O E n s i n o da Contabilidade e da Contabilidade Ambiental 

O decreto Lei n° 7.938 de 1945 estabeleceu, no Brasil, o ensino da contabilidade em dois 

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

Ciencias Contabeis e Atuariais. 

Com a Lei das Diretrizes e Bases da Educacao Nacionaf (Lei 9.394 de 1996), foi extinta a 

exigencia de um curriculo minimo padronizado de formacao academica. Essa lei deu maior 

autonomia as instituicoes de ensino superior na escolha das disciplinas que serao ofertadas em 

seus cursos. Dentre outras consequencias, essa aumentou a liberdade e a responsabilidade 

dos departamentos academicos na escolha da matriz curricuiar. 

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

Paulo, no ano de 1906, foi a prime ira escola a ministrar curso de Contabilidade no Brasil, a in da 

em nivel secundario e sob forte influencia da escola italiana. 

Observa-se que desde a criacao da primeira escola de contabilidade, ha uma crescente 

evolucao no aperfeicoamento da quatidade dos cursos de Ciencias Contabeis por todo pais, 

com a implantacao de novas universidades e campus, contribuindo com a disseminacao do 

estudo sobre contabilidade. 

A questao ambiental afeta toda a sociedade, dependente de qualquer nivel politico e 

economico, sendo adequado aos meritos de cada um. Bonelli (2002, p. 70) ressalta que o meio 

ambiente "tomou-se um etemento chave para a reformulacao dos valores vigentes na 

sociedade, estabelecendo novas formas de pensamento e acao em todas as praticas 

produtivas". 

Segundo Bebbington (1997) relata: 
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A educacao em contabilidade ambiental oferece uma sigrttficartte oportunidade 

para permitir que as proximas geracSes de contadores entendam melhor as 

bases e limitacfles da contabilidade conventional, assim como, desenvolve uma 

apreciacao das possibilidades introduzidas peia contabilidade ambiental. 

Portanto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA faz-se necessario a conscientizacao dos responsaveis envolvidos na educacao 

incumbidos de elaborar o curriculo academieo no curso de Contabilidade quer programem 

estrategias para os desafios ambientais. 

De acordo, com Gray e Bebbington (2001, p. 3), as principals regras para implementacao da 

Contabilidade Ambiental, sao as seguintes: 

• Modificar os sistemas de contabilidade existentes para incluir aspectos 

de desempenho ambiental nos relatorios gerenctais; 

• Minimizar divergencies nos sistemas de contabilidade, como por 

exemplo, incluindo criterios diferenctados de avaliacio de investimento 

para aquisicio de aflvos ambientais; 

• Planejar as implicates financeiras pertinentes a inctusao da agenda 

ambiental nos negdcios, como por exemplo, a projecfio de despesas de 

capital; 

• Incluir aspectos ambientais nos relatorios extern os; e 

• Desenvolver sistemas de informae l o adequados. 

Assim, as implementacoes da contabilidade ambiental vem com o intuito de modificar os 

sistemas de contabilidade e desenvolver os relatorios ambientais, obtendo um planejamento 

financeiro das informacoes das entidades. 

De acordo, com Calixto (2006 apud Probert 2002, p. 54) afirmam que. 

Atraves de ideias provocativas entre os estudantes, suas habilidades poderao 

desenvolver campos para a economia e para a contabilidade ambiental. O 

conhecimento sobre o desenvolvimento de sistemas de gestio ambiental e os 

diferentes nfveis de implementaclo no mundo sdo tdpicos para estudo. O 

ensino deste tema contribui para melhor entendimento por parte dos 

estudantes, incentiva o desenvolvimento de valores e atitudes e tambem motiva 

a ac3o. (TraducSo livre) 
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NessezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contexto, o ensino da contabilidade contribui no aprendizado dos discentes para o 

desenvolvimento das questoes ambientais e os incentiva quanto a importancia e atitudes que 

motiva a acao dos estudantes sobre o meio ambiente e sua insercao no mercado de trabalho. 

2.6 O Profissional Contabil : Evolugao e Mercado de Trabalho 

Desde o nascimento a mais de 8.000 anos, a contabilidade passou por inumeras alteracoes, 

com o surgimento do capitalismo esse conhecimento foi desenvohvendo e tomando os registros 

mais complicados. 

Segundo Silva e Moura (2007, p. 3) relatam: 

A contabilidade viveu, especialmente, nestes ultimos 507 anos, apos a 
publicacio da obra de Luca Pactoli, um processo de desenvolvimento que a 
transformou em uma das disciplines mais complexas e difundidas no meio 
empresarial [...]. 

Neste contexto, o profissional da contabilidade era conhecido como "guarda-livros", onde era 

encarregado de uma funcio de escriturador e reaSzava os services burocraticos, mas para o 

mesmo necessitava ter uma boa ortografia, eficiencia nas teen teas datilograficas e um 

conhecimento nas linguas portuguesas e francesas, caracteristicas essas, classificadas nos 

aniincios no Jomal do Commercio: 

Figura 1-Exemplo de anuncio para recrutamento de profissionais de contabilidade tipico da 
decada de 80, em 1835. 

Fonte: Jomat do Commercio (1835,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ARAUJO; CAVALCANTE JUNIO, 2007). 
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Assim, os servicos das empresas eram feitos por um profissional que tinha uma boa caligrafia, 

para que a escrituracao ficasse de acordo com as tecnicas utilizadas na epoca. 

Figura 2- Exemplo de anuncio para recrutamento de profissionais de contabilidade 

tipico da decada de 80, em 1850. 

Fonte: Jornal do Commercio (1850,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ARAUJO; CAVALCANTE JUNIOR, 2007). 

Neste contexto, o mundo vem atravessando diversas modificacoes nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA area economica, social e 

tecnologica, de forma que essas alteracoes surgiram para dar um novo direcionamento ao 

profissional contabil. 

Diante do exposto, Carvalho (2002, p.26) re lata que, a evolucao da contabilidade esta vinculada 

ao desenvolvimento da economia. Merio (2006, p.11), abrange alem, entende que o aumento 

da Contabilidade esta acompanhado ao enriquecimento da sociedade e consequentemente 

"[...] ao progresso das organizacoes, as novas formas de negocio e ao aprimoramento das 

relagoes comerciais". 

Assim, o crescimento dos negocios esta comprometendo o aspecto das relacdes empresariais, 

obtendo as novas tendencias na area de informacao contabil e o mercado podendo estabelecer 

que a contabilidade seguisse essa evolucao, o que origin ou um redirecionamento na profissao 

contabil, mudando o papel cumprido pelos profissionais da area. 

Nesse sentido, Marion (2001, p. 15) re lata: 

O profissional contabil deve ter conhecimento das forcas eeonfimicas, social, 

cultural e psicologica que afetam a organizacdo onde ele presta servicos; deve 

entender tambem o iuxo intemo operacional das organizacoes e ser capaz de 

aplicar seus conhecimentos em situates especfffcas; deve absorver as rapidas 

mudangas no mundo dos negdcios e na tecnologia e aplica-tas na organizagao 

onde presta servicos. 
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Tod a via, os profissionais precisarao prestar informacoes relevantes, buscando acompanhar os 

avancos tecnol6gicos e as modificacdes exigidas no mercado com constante aperfeicoamento e 

profissionalismo, buscando o reconhecimento com destaque no mercado de atuacao. 

Segundo Jacques Fiiho (2001, p. 25) aborda que: 

O mercado exige profissionais empreendedores, dispostos a assumir riscos 

calculados, bons tecnicamente, avkJos em adquirir novos conhecimentos, que 

queiram trabalhar em equipes e satoam motivar seus subord'mados. O contador 

em preen dedor e aquele profissional que conhece um pouco de todos os setores 

de uma empresa, pelo menos as noc6es e concertos basicos. Ao participar de 

reunifies nas quais seus pares de finaneas, marketing, informatica e producio 

explanem suas ideias, ele deve ter condicoes minimas de entender os assuntos 

aborda dos, sob pena de ser vtsto como um elemento estranho a organizacao. 

Para tanto, e necessario adquirir, ao Ion go de sua Jornada profissional, 

conhecimentos gerais, que pod em ser obtidos atraves de leitura de livros, 

jomais, revistas especializadas, paricipacio em semhirios e cursos. 

Diante da abordagem, examinar a obrigagao do profissional contabil ficando cauteloso as 

mudancas e tentando buscar envolvimento com o mercado, partindo do conhecimento das 

ciencias afms. 

2.7 Mercado de Trabalho do futuro profissional contabil 

O Decreto n° 9295/46, dispoe sobre as prerrogativas profissionais, especificado peia Resolucao 

do Conselho Federal de Contabilidade n° 560, na resolucao a profissao contabil e composta por 

duas categorias que sao: Tecnicos em Contabilidade e Contadores, ambos sao chamados de 

Contabilistas. O art. 25 do referido diploma legal, dispoe tambem sobre as atribuicoes 

profissionais dos Contabilistas: 

Art.25. S§o considerados trabalhos tecnicos de contabilidade: 

a) organizacao e execucao de servicos de contablidade em geral, 

b) escrituracio dos livros de contabilidade obrigatfirios, bem como de todos os 

neeessarios no conjunto da organizacao contabil e levantamento dos 

respectivos balances e demonstrates, 

c) perfcias judiciais ou exfrajudfeiafe, revisio de balances e de contas em geral, 
verificacao de haveres, revisio permanente ou peri6dica de escritas, 

regulacoes judiciais ou extrajudicais de avarias grossas ou comuns, assistencia 
aos Conselhos Ffecais das sociedades an&nimas e quaisquer outras atribuicoes 

de natureza tecnica conferidas por lei aos profissionais de contabilidade. 
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A Resolucao CFCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N°. 1098/07 compreende as duas modalidades de organizacoes contabeis: 

I- Escrit6rio individual - assim caracterizado quando o contabilista, embora sem 
personificacao juridica, execute suas atividades iidependentemente do local e 
do numero de empresas ou servicos sob sua responsabilidade; 

II- Organizacao contabil - pessoa juridica de natureza civil, constitufda sob a 

forma de sociedade, tendo por objetivo a prestaeao de servicos profissionais de 

contabilidade. 

Com o mercado de trabalho em expansao, a contabilidade impulsionou os profissionais a 

aprimorar seus conhecimentos, para que estejam dentro do cenario economico e social 

portando competitividade, habilidades, onde possa solucionar problemas, fomecer dados que 

auxiliem nas decisoes pertinentes aos usuarios. 

Silva (2003, p.3) comenta: 

profissional contabil precisa ser vista como um comunicador de informacSes 

essenciais a tomada de deetsSes, pois a hablidade em avaliar fatos passados, 

perceber os presentes e predizer eventos futuros pode ser compreendido como 

fator preponderate ao sucesso empresa rial. 

Nesse contexto, os profissionais contabeis precisam obter uma comunicacao espacosa para a 

tomada de decisoes, podendo avaliar os acontecimentos visando o futuro da empresa e o seu 

sucesso profissional. 

O mercado atual requer modemidade, criatividade, impondo com isso, um desafio: o de 

continuar competindo. (SILVA, 2000, p. 26). Assim, o mercado precisa de profissionais 

capacitados que possa analisar as organizacoes no ambito da sua competitividade. 

Para Moura, Fonseca e Dias (2007, p.6), as mudancas acarretadas no perfil do profissional 

contabil vieram diferenciar o seu trabalho tan to "[...] no uso das informacoes como tambem na 

relevancia de suas atividades". 

Na era da informacao acontecem muitas mudancas, principalmente dentro das empresas, a 

tecnologia a cetera esse processo, sendo assim e imprescindivel que os profissionais da 

contabilidade procurem se adequar aos novos formatos, processos e gestae A competitividade 
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coloca os profissionais diante de desafios e oportunidades de desenvolvimento ao mesmo 

tempo, surgindo assim novas tendencias para o profissional. 

As novidades tecnologicas de ponta impoem quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA todos mergulhem num rico 

processo de adaptaeio, de forma a uiizar a informacto virtual, a internet, a 
telematica, e outros meios avancados de comunieacio, para que empresarios e 

profissionais da Contabilidade sejam contemporaneos do moderno instrumental 

que se en contra a sua disposicao. No caso concreto da hformacao contabil, 

temos de ve-la pelo menos por dois dos seus principais eixos: o que diz 

respeito aos usuarios e o que nos compete como profissionais. Dias (2003, p. 7) 

Na visao de Andrade (1995, p. 61) As informacoes geradas peia contabilidade devem propiciar 

aos seus usuarios base segura as suas decisoes, peia compreensao do estado em que se 

encontra a entidade, seu desempenho, sua evolucao, riscos e oportunidades que oferece. 

Sao exigidos dos profissionais contabeis, pois estao no centro da gestio e das decisoes, onde 

se precisa reunir a competencia em uma constante renovacao, com muita criatividade para 

enfrentar os desafios com exito. Tem-se, portanto a preocupagao do acompanhamento 

permanente diante das atualizacdes na atividade economica e administrativa, como tambem na 

tecnologia da informacio. 

Segundo Sa (2003, p. 1) relata que: 

As modificacSes que estao ocorrendo e que atcancam a cultura contabil sao, 

em meu entendimento, as seguintes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1) avanco prodigioso da informatica, 

2) internacionalizagio dos mercados e que imprimem modificacoes nos 
procedimentos de concorrencia atraves de precos e qualidade, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3) declinio consideravel da etica e da moral, 

4) facilidade extrema da comunfcacio, 

5) relevancia dos aspectos sociais, 

6) abusiva concentracao da riqueza , 

7) aumento consideravel dos Indices de miseria , 

8) progressiva dilategSo das areas de mercados comuns, 

9) avanco consideravel das tecnologias e da ciencia, 

10) necessidade de preservar o pianeta em suas condicoes ecol6gicas, grandes 

esforgos de harmonfeag§o de prirtctoios e normas. 
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AlgumaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caracteristicas evidenciam o bom profissional, num mercado exigente e competitivo, 

sao caracteristicas que atendem as novas demandas do mercado de trabalho, para o 

profissional, e fundamental considerar atitudes como. 

[...] iniciativa, lideranca, criatividade, auto desenvolvimento, multtfuncionalidade, 

agilidade, flexibilidade, gerenciar o rfeco, educador, logica de raciocinio, 

prontidao para resolver problemas, habilidade para lidar com pessoas, trabalho 

em equipe, conhecimento de Ifnguas, informatjca e resistencia emocional [...]. 

(FARI E NOGUEIRAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud FRANCO, 1999, p. 33). 

Vieira (2006, p. 46) comenta que a demanda por servicos contabeis de qualidade pode ser 

deduzida atraves de dois fatores principals: 

1 O aumento do numero de profissionais e de organizacoes contabeis no 

mercado conduz a necessidade de escolher aquele que melhor atendem as 

necessidades de cada usuario; 

2 A concorrencia no mercado faz com que as empresas necessitem oferecer 

produtos de qualidade a partir da utHizacao de insumos tambem de qualidade. 

Assim, as informacoes contabeis, para serem uteis aos usuarios, precisam 

refletir com precisao a reaiidade econdmica das empresas, auxfliando, dessa 

forma, a tomada de decisoes. 

Para o profissional conquistar um espaco no mercado de trabalho, precisa muito mais do que 

somente caracteristicas pessoais, exige-se constante busca de conhecimentos, e nao apenas 

ligado a sua area especifica, seja uma formacao contiouada. 

Segundo Sa (2008, p.12): 

(...) e inquestionavel que slo requeridos como complementares os 

conhecimentos de: AdministraciG, Direito, Matematica Financeira, Estatistica, 
Economia, Informatica, Fiscalidade, Mercadologia, Merceologia, Etica, 

Sociologia, Cbemetica, Tecnicas de producao e oulras. 

Destaca-se o valor da relacao da Contabilidade conectada aos conhecimentos em outras areas 

afirma-se que: 

A vizinhanca com os proprietarios e gestores, a confianca que destes sempre 

receberam, a responsabilidade civil e ate criminal, a importancia da func§o para 

a sociedade, fizeram do Contador um profissional de peculiar utilidade, mas 

requereram, em razao disto, nao so conhec'mentos tecnicos e cientificos de sua 

especialidade. mas tambem, os relatives a cultura geral (SA, 2008, p. 13). 
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Entende-se que a Contabilidade exigira um profissional preocupado com a busca constante de 

conhecimento para ocupar tambem o papel de consuftor e nio apenas so escriturador, com 

isso, a contabilidade toma-se ferramenta necessaria na existencta das organizacoes 

empresariais. 

2.7.1 Profissional Ambiental 

Diante do crescimento das relacoes sociais e logo as carencias e expectativas da sociedade, 

surgem as obrigacoes de contribuir como forma de sustentabilidade do bem comum. Assim, 

nasce uma nova area da profissao contabil onde e necessaria e solicitada peia sociedade, pois 

a evolucao e complexidade das relagoes sociais e economicas tomam os negocios globalizados 

e exige dos profissionais contabeis, maior cumpficidade. 

Na visao de Fahl e Manhani (2006), que "os contadores possuem novos desafios no exercicio 

de sua profissao, diante do avango tecnologico, da globafizacao da economia mundial, do 

capital intelectual, da preocupagao social e ambientar. Assim, o profissional adota um novo 

perfil pessoal, onde a contabilidade e dita uma ciencia social e busca compreender novos 

acontecimentos como a gestao ambiental. 

Segundo Bastos (2001, p.3) afirma que responsabilidade social e a "conduta etica e 

responsavel adotada por uma empresa e toda a sua rede de govemo, meio ambiente e 

comunidade", assim percebe-se que o profissional com qualquer funcao realiza a de 

responsabilidade social, desempenhando suas atribuigoes de forma etica e eficaz. 

Na visao de Donaire (2006, p. 60-61) relata. 

No Relatorio de ComissSo Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

denominado "Nosso Futuro Comum" deixa evidente a importancia da 

preservacao ambiental, para tanto, a Camara de Comereio Internacional (CCI) 

que inclui principios para Gestao Ambiental que s3o essenciais para o aicance 

do Desenvolvimento Sustentavel. 

Nos ultimos anos, a necessidade da gestao ambiental apresenta um grande avango devido a 

preocupagao com o meio ambiente e nas administragdes das entidades, onde necessita de 

beneficios da adogao de resultado para as organizagoes. 
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O entendimento de Braga (2007) sobre o profissional diz: 

O contador e responsavel por fornecer informacoes de uma organizacao que 

atende ao fisco, auditoria e administradores (socios e proprietaries) n8o 

podendo, nos dias de hoje, desconhecer essa realidade, pois as dificuldades 

especialmente no que tange as apropriacdes com gastos realizados ou a 

realizar, para estabelecer o equrtfbrio ambiental. 

Nesse contexto, o contador precisa tambem preencher as necessidades de seus compradores, 

mantendo uma atualizacao sobre as mudancas do meio ambiente, e aplicando ferramentas 

para as tecnicas recentes e adequadas a cada situagao da entidade. 

Para Franco (1999), ele descreve quais sao as necessidades e oportunidades que o contador 

precisa melhorar na utilizagao das informacoes contabeis relativas a gestao ambiental, sendo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

elas: 

• Alocar recursos ecoldgicos a produtos, servicos, processos e projetos; 

• Melhorar a credibilidade e a comparabldade dos relatdrios contabeis para fins 

extemos e divulgacdes sobre obrigaf 6es e despesas ambientais; 

• Criar e implementar sistemas para medir e reportar assuntos ecologicos, em 

termos contabeis e n i o contabeis 

• Garantir a seguranca quanto as informaeSes sobre comportamento da 

admin istracio ambiental, por meio de criterios adequados; 

• Assessorar empresas na fixacllo e implementacao de polfticas, sistemas e 

praticas para administrar riscos ecoldgicos; 

• Colaborar no planejamento e na implementacao de instrumento economicos e 

esquemas baseados no mercado, para melhorar performance ambiental. 

(FRANCO,1999 p.48) 

Nesse contexto, as atribuigoes do contabilista obtem uma importancia relevante como para o 

desenvolvimento politico-economico das empresas e na sua sobrevivencia humana, podendo 

usar a mensuracao do patrimonio das entidades envofvidas com a area ambiental e de 

responsabilidade do profissional ambiental. 

Assim, o profissional contabil da area ambiental deve mostrar suas capacidades e ter uma 

competencia para expiicar as acdes das entidades, auxiliando em suas alteracoes. Nesse 

contexto geral da na gestao ambiental, o profissional contabil torna-se um membro fundamental, 
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junto com ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gestor ambiental que exercer uma tarefa de confirmar que e aceitavel haver um 

equilibrio entre desenvolvimento economico das empresas e exploragao de recursos naturais, 

por meio da adequada mensuracao dos impactos ambientais e os reftexos na vida das pessoas, 

empresas e sociedades. 
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3 A P R E S E N T A C A O E A N A L I S E DOS RESULTADOS 

Neste capitulo serao analisados os resultados obtidos a partjr dos questionarios aplicados com 

os alunos concluintes dos cursos de Ciencias Contabeis das IFES da Paraiba. De acordo com o 

que foi apresentado no Hem 1.4.2 o questionario foi composto por 10 questoes subdivididas em 

dados gerais dos entrevistados, e questoes acerca da percepcao dos discentes concluintes do 

curso de Ciencias Contabeis sobre o papel das IES e do Docente na disseminacao do 

conhecimento sobre o tema Contabilidade Ambiental. 

3.1 Perfis d a s i n s t i t u t e s pesqu isadas 

A seguinte pesquisa foi realizada com as 3 (tres) IFES da Paraiba que ofertam o curso de 

Ciencias Contabeis presencial, onde uma apresenta sistema de ensino regular e as outras 

abrangem um sistema modular. Com base nas informacoes abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Universidade Federal da Paraiba (UFPB) - Campus JoSo Pessoa 

A Universidade foi fundada no ano de 1955 por iniciativa de Jose Americo de Almeida, a partir 

de uma reuniao de onze cursos do nivel superior que ja existiam no estado da Paraiba, onde 

inclusive o de Ciencias Contabeis. Em dezembro de 1960 foi federalizado a entao chamada 

Universidade da Paraiba, que assim depois se denominou de UFPB e desde a sua fundacao o 

curso de Ciencias Contabeis existe formando a cada ano, varios profissionais para o mercado 

de trabalho. 

A UFPB oferece atualmente o curso de Bacharelado em Ciencias Contabeis no periodo diumo 

e notumo, onde o mesmo se encontra estruturado em regime semestral, sendo necessario 8 

periodos para a integralizacao total do curso no periodo da manna e 10 periodos para o tumo 

da noite. 

Nos fluxogramas do tumo manha e tumo da noite a instituicao nao oferece nenhuma disciplina 

de forma obrigatoria para os seus alunos referente a tematica ambiental. A partir de 2006 a 

instituicao introduziu na disciplina de Topicos Especiais em Contabilidade que e considerada 
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uma disciplina ftexfvelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA so que tern um papel fundamental para aprendizagem dos formandos, 

assuntos relacionados a Contabilidade Ambiental. Desta forma a pesquisa foi realizada nesta 

instituicao com 59 alunos provaveis concluintes do curso de Ciencias Contabeis para analisar a 

sua percepcao sobre o papel do docente e da IES na disseminacao destes conhecimentos 

sobre contabilidade ambiental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.2 Universidade Federal da Paraiba (UFPB) - Campus Mamanguape 

No ano de 2006, a UFPB cria um o campus IV com o curso de Ciencias Contabeis na cidade de 

Mamanguape no intuito de propiciar o ensino superior no literal norte paraibano, para atender 

as cidades vizinhas e acima de tudo os universitarios que nao tinham como deslocar a capital. 

O curso de Bacharelado em Ciencias Contabeis oferecido pelo UFPB no campus IV e notumo, 

onde o discente tern de 10 a 15 periodos para sua conclusao. O seu fluxograma nao apresenta 

nenhuma disciplina especifica ou relacionada a Contabilidade Ambiental, porem o ensino deste 

contetido passou a ser desenvolvido em 2011 no primeiro semestre juntamente com o 

conteudo da disciplina de Topicos Especiais em Contabilidade. Mesmo assim, a pesquisa foi 

realizada com 7 discentes concluintes em 2011.2, primeira turma de Ciencias Contabeis, sobre 

o papel do professor e da IES na disseminacao dos conhecimentos na area de contabilidade 

ambiental. 

3.1.3 Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) - Campus Sousa 

A Universidade Federal de Campina Grande - UFCG foi instituida peia Lei 10.419 de 09 de abril 

de 2002, atraves do desmembramento da Universidade Federal da Paraiba, passando a ter a 

sua sede na cidade de Campina Grande/PB, com quatro campus, dentre eles o Campus de 

Sousa - C C J S (Centra de Ciencias Juridicas e Sociais), onde a partir de 2004 foi criando o 

curso de Ciencias Contabeis, pois antes existia apenas o curso de Direito. 

O Curso de Bacharelado em Ciencias Contabeis e oferecido peia UFCG no campus de Sousa 

no periodo notumo com uma entrada ao ano, em regime semestral, onde o aluno tern de 10 a 

15 semestre para integralizacao do curso. 

No fluxograma do curso tem uma disciplina obrigatoria relacionada a Contabilidade Ambiental 
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denominada de Contabilidade e Educacao Ambiental e tambem oferece disciplinas flexiveis que 

tratam do assunto, portanto os discentes tern oportunidade de desenvolver um melhor 

aprendizado sobre a contabilidade ambiental durante o curso. Desta forma a pesquisa foi 

realizada com 55 alunos concluintes do curso de Ciencias Contabeis na instituicao no periodo 

de 2011.2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Resultados da pesquisa 

A pesquisa permitiu obter informacoes dos concluintes acerca do seu perfil e da sua percepcao 

sobre o papel das IES e dos docentes na disseminacao dos conhecimentos sobre o tema 

contabilidade ambiental. Os resultados dos dados coletados na pesquisa com os alunos 

concluintes do curso de Ciencias Contabeis das IFES publicas da Paraiba, situadas nas 

cidades de Joao Pessoa, Mamanguape e Sousa, resultaram nos seguintes dados apresentados 

a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.1 Perfil dos Entrevistados 

No questionario aplicado aos 121 concluintes dos cursos de Ciencias Contabeis das IFES 

analisadas, as primeiras perguntas relatam sobre o perfil do respondente. Assim, grafico 1, 
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apresenta que a maioria dos respondentes sao do genero feminino representando 64% do total, 

e 36% masculino. 

Esse resultado apresentado no grafico 1 demonstra que nos cursos de Ciencias Contabeis das 

IFES analisadas as mulheres sao maioria e estao cada vez mais buscando espaco no mercado 

de trabalho na area contabil. 

Grafico 2 - Faixa Etaria dos Entrevistados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Faixa Etaria 

ATE 22 23 A 30 31 A 40 MAIS 
ANOS ANOS ANOS DE 40 

ANOS 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

No grafico 2 esta distribuidas a faixa etaria dos entrevistados onde apresentou uma maioria 

com 57% que possuem de 23 a 30 anos, seguidos de 33% com ate 22 anos, entre 31 a 40 anos 

correspondem 8% dos concluintes e com 2% mais de 41 anos. 

Contudo, verifica-se no grafico 2 que 90% dos formandos que estao saindo da universidade e 

ingressando no mercado de trabalho possuem uma faixa etaria regular com no maximo 30 

anos, o que pode caracterizar urn profissional novo e que pode acompanhar e adaptar-se 

facilmente as constantes mudancas no mercado. 
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Grafico 3 - Primeira Graduacao dos entrevistados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Primeira Graduagao 

SIM 

NAO 

UFCG UFPB-JOAO UFPB-

PESSOA MAMANGUAPE 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

No grafico 3 observa-se que 98% dos concluintes estao cursando a sua primeira graduacao e 

apenas 2% ja cursaram outro curso superior, onde formam colocados por eles as graduacoes 

de Direito e Admin istracao. 

Esses dados apresentados no grafico 3 podem ter relacao com a faixa etaria dos concluintes 

que estao saindo da universidade, onde verificou-se no grafico 2 que possuem ate 30 anos, 

desta forma considerados novos para ja terem cursado mais de uma graduacao. 

Grafico 4 - Area de Trabalho dos Entrevistados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

# J> 

sUFCG 

UFPB- JOAO PESSOA 

UFPB-MAMANGUAPE 

Y 5 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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No grafico 4 foram questionados sobre a area de atuacao profissional dos 121 entrevistados 

verificou que 44% ja trabalham na area contabil, demonstrando assim que ja estao inseridos no 

mercado de trabalho; seguido de 2 1 % que nao trabalha, preferindo dedicar-se apenas ao curso; 

12% trabalham na area administrativa; 12% atuam na area financeira; enquanto que 11% atuam 

em outras areas fora das citadas. 

Com relacao a trabalho no grafico 4 ficou evidenciados atraves dos dados estes que a maioria 

dos alunos de Ciencias Contabeis 79%, possuem urn jomada dupla, tendo que estudar e 

trabalhar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.2 A percepgao dos discentes de Ciencias Contabeis sobre o papel das IES e do docente na 

disseminacao do conhecimento sobre o tema Contabilidade Ambiental 

Nesta segunda parte do questionario, analisou a opiniao de cada concluinte do curso de 

Ciencias Contabeis das IFES da Paraiba, sobre o seu nivel de conhecimento em relacao a 

disciplina de Contabilidade Ambiental e sua percepgao do papel da IES e do docente na 

disseminacao destes conhecimentos. Assim, foi necessario verificarse os discentes consideram 

importante estudar Contabilidade Ambiental. 
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No grafico 5, verificou-se que 68% dos formandos atribuiram urn alto grau de importancia para 

se estudar a contabilidade ambiental, sendo seguido de 17% que optaram por uma importancia 

media e 13% se posicionaram indiferente a questao, ficando ainda 2% que considera baixa a 

importancia de se estudar a contabilidade ambiental. 

Diante do que foi evidenciado no grafico 5 , pode-se constatar que 68% dos concluintes 

demonstraram-se considerando importantante obter-se conhecimentos sobre o assunto em 

estudo(Contabilidade Ambiental). 

Grafico 6 - Nivel de responsabilidade do docente na transmissao do conhecimento. 

s U F C G 

a*UFPB - JOAO PESSOA 

U F P B - M A M A N G U A P E 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

No grafico 6, questionou-se tambem sobre o nivel de responsabilidade do docente pela 

transmissao do conhecimento em relacao a area contabilidade ambiental e foi verificado que 

80% dos concluintes atribuiram urn alto grau de responsabilidade, seguindo de 10% urn grau 

razoavel (media), 6% baixa responsabilidade e 4% como indiferente a responsabilidade do 

docente. 

Assim, no grafico 6 os concluintes relatam que a transmissao do conhecimento e de 

responsabilidade maxima do docente, pois obtendo uma mudanca de comportamento que 

segundo Calixto (2006), "imprescindivel e indissociavel da sua formacao intelectual, ou seja, por 

meio da educacao". Contudo, o docente tern grande influencia na formacao academica de cada 

formando, sendo responsavel pelo aprendizado que e repassado em sala de aula. 
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Grafico 7 - NCvel de conhecimento do docente sobre contabilidade ambiental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U F C G 

U F P B - J O A O P E S S O A 

U F P B - M A M A N G U A P E 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

No grafico 7 foi avaliado o nivel de informacao do docente sobre o tema contabilidade 

ambiental, onde percebeu pelo discente que 78% dos entrevistados das IES indicaram que o 

conhecimento dos docentes sobre contabilidade ambiental e medio (52%) e alto (26%), 

seguindo de 12% que identificaram como baixo o conhecimento dos docentes e os 10% dos 

entrevistados restantes consideraram 5% como indiferente e 5% nenhum conhecimento sobre a 

contabilidade ambiental. 

Assim, o grafico 7 mostra que na visao dos discentes(78%), os docentes em sua maioria 

demonstram ter um conhecimento evidenciado atraves do metodo de aprendizagem repassado 

por ele em sala de aula, onde e o agente ativo e tera o papel de ser elemento facilitador desse 

tema contabilidade ambiental. 

Grafico 8 - Nivel de conhecimento do discente sobre contabilidade ambiental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ ^ ^ 

" U F C G 

U F P B - J O A O P E S S O A 

U F P B - M A M A N G U A P E 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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A Contabilidade Ambiental e conceituada por Carvalho (2007) como uma ciencia que registra e 

evidencia todos os fatos relacionados com o meio ambiente. Conforme consta no grafico 8 os 

discente demonstraram ter urn percentual elevado (89%) deles consideram ter urn 

conhecimento de medio a alto sobre o conteudo de contabilidade ambiental. 

GRAFICO 9 - Disciplina do seu curso oferece conteudo sobre contabilidade ambiental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

No grafico 9 foi analisado sobre disciplinas correlatas a contabilidade ambiental e diante das 

respostas dos entrevistados, resultaram que 95% deles declararam que as IES da Paraiba 

oferecem conteudos relacionados a contabilidade ambiental. 

No grafico 9, demonstra que na UFPB, nos campus de Joao Pessoa e Mamanguape o 

conteudo e ofertado, mas como modulo, vista na disciplina de Topicos Especiais em 

Contabilidade, e em relacao a UFCG, campus de Sousa a disciplina e um componente 

curricular obrigatorio e alem dela a instituicao ofertar outras discipilnas correlatas como 

Desenvolvimento Sustentavel. 
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Grafico 10 - Sua IES ja ofertou alguma palestra sobre contabilidade ambiental. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

Com relacao a contribuicao das i ns t i t u tes para a disseminacao do tema estudado, os 

discentes foram questionados se a sua IFES ja ofertou alguma palestra no decorrer do curso 

para contribuir com o aprendizado dos formandos na graduacao sobre contabilidade ambiental. 

Assim, verificou-se conforme o grafico 10, que 90% dos entrevistados disseram ja terem 

participado de palestras promovidas pela instituicao sobre temas relacionados ao meio 

ambiente, onde se demonstrou um interesse dos concluintes sobre o tema. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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O grafico 11 demonstra que os docentes mantem discussoes e debates sobre a area estudada, 

onde Silva (2004) afirma que discussoes sao essenciais para o desenvolvimento da 

contabilidade ambiental. Assim, diante da pesquisa 89% dos entrevistados assistiram debates 

sobre contabillidade ambiental, onde pode-se avaliar urn fa tor essencial a capacitacao dos 

docentes segundo Masetto (2003) relata que a formacao do exercicio da docencia, esta no 

ensinar nas IES onde a comunicacao do docente deve ser verdadeiro e inspirar uma confianca 

ao transmits os assuntos abordados em sala de aula. 

Verificou-se tambem no gafico 11, que 1 1 % dos entrevistados demostraram-se pouco 

interessados pelo tema contabilidade ambiental, onde vista que o principal transmissor e o 

docente que deveria utilizar estrategias adequadas para urn despertar dos concluintes e uma 

motivacao dos mesmos para o conteudo que esta sendo apresentado em sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.3 O nivel de conhecimento dos discentes sobre Contabilidade Ambiental 

Grafico 12 -Itens patrimoniais, relacionados ao meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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Conforme as perguntas sobre a disciplina contabilidade ambiental, onde os entrevistados 

responderam sobre os itens do patrimdnio que esta relacionado com o meio ambiente, verificou 

que em media 93% acertaram as peculiaridades da contabilidade ambiental e apenas 7% das 

respostas estavam erradas como melhor apresenta o grafico 12 abaixo. 

Analisando os itens propostos, percebe-se que os representatives citados no grafico 12 

demonstram que os discentes possuem um alto grau de conhecimento refrente aos itens 

patrimoniais relacionados ao meio ambiente adquido na transmissao do conhecimento sobre os 

conteudo de contabilidade ambiental. 

Fazendo um analise comparativa das 3(tres) IES, percebeu-se que os entrevistados da UFPB 

dos campus de Joao Pessoa e Mamanguape obteveram um desempenho melhor desempenhos 

corretamente a pegunta, isso demonstra um maior conhecimento dos itens patrimoniais 

referentes ao meio ambiente, e os entrevistados da UFCG alguns erraram ao marcarem as 

respostas corretas, um rendimento inferior na area de contabilidade ambiental, onde fica 

evidenciado que os discentes da instituicao nao dao a importancia que a disciplina tern para a 

sua formacao profissional. 

Grafico 13 - Itens de resultados relacionados ao meio ambiente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 



48 

No grafico 13, avaliou-se as contas de resultados relacionados com o meio ambiente, onde os 

discentes apresentaram o seu nivel de conhecimento sobre os itens citados. Verificou que 10% 

dos entrevistados erraram os itens e 90% acertaram as contas de resultados sobre 

contabilidade ambiental obtendo um excelente resultado o qual demonstrou o seu alto grau de 

conhecimento adquido na area de contabilidade ambiental. 

Na analise, os itens que nao obteram nenhum percentual foi: despesas de encargos sociais, 

vendas de subprodutos, despesas com propagandas e publicidade e vendas de bens do 

imobilizado. Os itens que tiveram um percentual satisfatorio com 10% foram: despesas com 

pessoal, venda de mercadorias e receitas de vendas. Verificou que os entrevistados 

apresentam um conhecimento excelente sobre as contas de resultados relacionadas ao meio 

ambiente. 

Contudo, a analise comparativa das 3(tres) IES, percebeu-se que os discentes concluintes dos 

cursos de Ciencias Contabeis da UFPB tambem obteveram um maior desempenho com relacao 

os seus conhecimentos na area de contabilidade ambiental, e os entrevistados da UFCG 

novamente apresentaram um rendimento medio na area de contabilidade ambiental. Ficando 

evidente a falta de interesse com relacao aos conteudos da disciplina. 
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4 C O N S I D E R A Q O E S F I N A I S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O desenvolvimento do presente trabalho permitiu algumas conclusoes a respeito dos 

conhecimentos dos discentes dos cursos de ciencias contabeis das instituicoes federals do 

estado da Paraiba sobre o tema de contabilidade ambiental e como sao transmitidos nas 

Ins t i tu tes de Ensino Superior. 

Em face ao problema que foi investigado, o trabalho teve como objetivo analisar a visao dos 

discentes sobre o papel das IES e do docente na disseminacao do conhecimento sobre o tema 

contabilidade ambiental, onde os concluintes demonstraram um interesse satisfatorio na 

aprendizagem do conteudo da area estudada e tambem em explorar o verdadeiro papel das 

instituicoes ao transmitir atraves dos discentes o conhecimento sobre o tema contabilidade 

ambiental. 

A analise feita sobre as IFES verificou na exposicao de um breve historico da disciplina de 

contabilidade ambiental e sua evolucao ao longo do curso de Ciencias Contabeis onde se 

percebe a referida disciplina e vista pela UFCG como uma disciplina obrigatoria que em ambos 

os campus da UFPB e apresentada como uma disciplina flexivel, mas tern uma verdadeira 

importancia no aprendizado dos concluintes. 

No decorrer deste levantamento realizado, apurou que a percepcao dos discentes concludentes 

do curso de Ciencias Contabeis das IES pesquisadas perante o questionario analisado sobre as 

peculiaridades da tematica tiveram um desempenho satisfatorio, ou melhor, um alto nivel de 

conhecimento acerca da contabilidade ambiental. Assim, percebe-se que as IES tern grande 

influencia para mobilizar os discentes sobre a importancia de assuntos relacionados ao meio 

ambiente atraves de debates e palestras. 

Desta forma, as IES tern um papel fundamental de conscientizar os discentes concluintes sobre 

a importancia da disseminacao de conhecimentos na area da contabilidade ambiental, onde 

corresponde como o principal transmissor, o docente, que tern que esta atualizado as novas 

exigencias do mercado competitivo contribuindo desta forma para um maior conhecimento dos 

discentes na busca de se ter um profissional eficaz e com um alto poder de percepcao das 

disciplinas ofertadas pelas IFES com sabedoria e perspicacia. 

Diante da analise, conclui-se que os concluintes dos cursos de Ciencias Contabeis da UFCG e 

UFPB do campus de Joao Pessoa e Mamanguape tern uma infbrmacao relevante relacionada 
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aos conteudos da area de Contabilidade Ambiental, onde consiste em prover profissionais 

qualificados no mercado nessa nova area chamada contabilidade ambiental e que 

desempenham um relatorio de informacoes uteis, relevantes e podendo auxiliar os gestores na 

tomada de decisao. 

Como recomendacao para futuras pesquisas, sugere-se investigar a amostra estudada, onde 

possa fazer um comparativo com varias instituicoes, tanto publicas e privadas de diversas 

localidades (regioes) para verificar junto aos discentes, docentes da disseminacao da area 

contabilidade ambientais nos cursos de graduacao em Ciencias Contabeis. 
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Universidade Federal de Campina Grande - UFCG 
Centro de Ciencias Jurfdicas e Sociais - CCJS 

Unidade Academica de Ciencias Contabeis - UACC 
Bacharelado em Ciencias Contabeis 

Caro respondente, 

Essa pesquisa e parte da monografia de conclus3o do Curso de Graduacao em Ciencias Contabeis, da 
UFCG, e tern como objetivo fazer uma analise da visao dos discentes sobre o papel das IES e do 
Docente na disseminacao do conhecimento sobre o tema contabilidade ambiental. Para conclui-la, peco 
sua ajuda, respondendo o questionario abaixo. Seu anonimato esta garantido. pois nao existem espacos 
para voce preencher com dados que possam identifica-lo. 
Desde ja, agradeco por sua colaboracao, 

Concluinte: Paloma Graciely da Silva Nascimento 
Orientadora: Cristiane Queiroz Reis Questionario n° 

PESQUISA: A percepcao dos discentes concluintes do curso de Ciencias Contabeis sobre o papel 
das IES e do Docente na disseminacao do conhecimento sobre o tema contabilidade ambiental: um 
estudo em IFES do Estado da Paraiba 

SUA INSTITUICAO DE ENSINO: 

( ) Universidade Federal da Parafba - Campus Joao Pessoa/PB 
( ) Universidade Federal da Paraiba - Campus Mamanguape/PB 
( ) Universidade Federal de Campina Grande - Campus Sousa/PB 

DADOS GERAIS DOS ENTREVISTADOS 

1. Genero: 
( ) Masculino ( ) Feminino 

Faixa etaria: 
( ) ate 22 anos 
( ) 23 a 30 anos 
( ) 31 a 40 anos 
( ) mais de 41 anos 

2. Esta e a sua primeira graduacao: 
( )Sim ( )Nao 

3. Trabalha: 
( ) Nao 
( ) Sim, na area contabil 
( ) Sim, na area financeira 

Questionario de Pesquisa 
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( ) Sim, na area adminlstrativa 
( ) Sim, em outras areas.Qual? 

QUESTOES ACERCA DA PERCEPCAO DOS DISCENTES CONCLUINTES DO CURSO DE CIENCIAS 
CONTABEIS SOBRE O PAPEL DAS IES E DO DOCENTE NA DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO 
SOBRE O TEMA CONTABILIDADE AMBIENTAL 

5. Analisando os itens relacionados a seguir, julgue qual o seu nfvel de entendimento sobre cada um dos 
questionamentos: 

PERGUNTA ALTA MEDIA INDIFERENTE BAIXA NENHUMA 
5.1- Qual o nfvel de importancia 
voce atribui para se estudar 
Contabilidade Ambiental. 

5.2- Qual o nfvel de 
responsabilidade voce atribui ao 
docente pela transmissao do 
conhecimento em sala de aula. 

5.3- Qual o nfvel de conhecimento 
do docente sobre de Contabilidade 
Ambiental. 

5.4- Qual o seu nfvel de 
conhecimento em relacao a 
Contabilidade Ambiental. 

6. Alguma disciplina de seu curso oferece conteudo relacionado a Contabilidade Ambiental( Ex.: Teoria 
da Contabilidade, Desenvolvimento Sustentevel, T6picos Contemporaneos) 
( )Sim ( )N3o 

7. Sua IES ja ofertou alguma palestra sobre Contabilidade Ambiental. 
( )Sim ( )N3o 

8. Seus docentes ja fizeram discussSes ou debates sobre Contabilidade Ambiental em sala de aula. 
( )Sim ( )Nao 

9. Dos elementos abaixo enumerados, marque aqueles em que voce compreende como representatives 
de itens patrimoniais, relacionados ao meio ambiente: 
( ) Equipamentos e filtros para reducSo da poluicao 
( ) Moveis e Utensflios 
( ) Degradacao da Fauna 
( ) Emprestimos a pagar 
( ) Poluicao das aguas 
( ) Clientes 
( ) Caixa 
( ) Estoque de produtos reciclados 
( ) Fornecedores 
( ) Florestamento e Reflorestamento 
( ) contingencies ambientais 
( ) Salarios a pagar 

10. Dos elementos abaixo enumerados, marque aqueles em que voce compreende como representatives 
de itens de resultado, relacionados ao meio ambiente: 



) despesas com licencas ambientais 
) Vendas de produtos reciclados 
) despesas com auditoria ambiental 
) venda de bens do imobilizado 
) Despesas com propaganda e publicidade 
) Receita de Vendas 
) Vendas de subprodutos 
) Vendas de Mercadorias 
) despesas com pessoal 
) Despesas com indenizacoes e multas ambientais 
) despesas encargos sociais 


