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Este trabalho tem comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Objetivo Geral: Avaiiar a percepcao do compor tamento 

etico-profissional por parte dos concluintes do curso de Ciencias Contabeis da 

UFCG do Campus de Sousa-PB. Como forma de subsidiar, destacou-se como 

Objetivos especfficos: Descrever acerca da importancia da etica no exercicio do 

Profissional da Contabi l idade; Demonstrar a relevancia etica nas informacoes 

contabeis e Identificar acoes e problemas eticos encontrado pelos alunos 

concluintes de Ciencias Contabeis. A partir dessa aval iacao buscou-se a descricao 

acerca da importancia da etica no exercic io do Profissional da Contabi l idade, 

demonstrando a relevancia etica nas informacoes contabeis e identif icagao das 

acoes e problemas eticos encontrados pelos alunos concluintes de Ciencias 

Contabeis. Diante da problematica de conhecer se os concluintes do per iodo 2011.2 

do curso de Ciencias Contabeis possuem uma percepcao etica e profissional da 

profissao contabi l , foi e laborada uma pesquisa em carater quanti tative com a 

uti l izacao de urn questionario estruturado com perguntas relacionadas a v ida 

profissional contabi l e a et ica. C o m a obtencao e anal ise das informacoes, foi 

possivel perceber que os formandos possuem conhecimento fi losofico sobre et ica, 

mas existem algumas di f iculdades quanto a apl icagao da mesma no dia a dia. 

Necessi ta-se que aja por parte dos futuros profissionais compromet imento na 

realizagao de suas atividades, af im de que nao venha a desviar foco de sua 

profissao, que e atuar sempre com informagoes sol idas e fundamentadas. 

P a la vra s- C ha ve : Etica. Formandos. Profissional. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This work has as Main Purpose: To evaluate the perception of ethical and 

professional behavior by part of graduates of the course of account ing Sciences at 

UFCG f rom the col lege of Sousa-PB. As a way of subsidize, stood out as Specific 

Object ives: To describe about the importance of ethics in the exercise of Professional 

Account ing; to show the ethics relevance in the account ing informations and Identify 

act ions and ethical problems found by graduates students of account ing Sciences. 

Faced with the problematic of knowing whether the graduates of the period 2011.2 of 

the course of account ing Sciences have an ethical and professional awareness of the 

account ing profession. It was elaborate a search in quantitative character using of a 

questionnaire structured with quest ions related to account ing professional life and the 

ethics. As the achievement and analysis of the informations, it was possible notice 

that graduates have phi losophical knowledge about ethics, but there are some 

difficulties as the appl ication at the same on day to day. Need action by part of 

futures professionals, commi tment in realization of their activities, order that will not 

come distracting the focus of their profession, which is always to work with sol id and 

based informations. 

K e yw ords: Ethical. Graduates. Account ing. 
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1 I N T R O D U C AO 

Pensar em etica na contabilidade e discutir o que representa esta ciencia atualmente na 

sociedade moderna, e ver o profissional contabil no contexto economico do pais, pois o 

mesmo tornou-se urn gestor de informac5es. Sendo assim, seus relatorios e atos devem ser 

elaborados dentro de urn padrao etico e profissional correto. 

A partir do conhecimento da ciencia contabil e do exercicio da atividade, surge o 

questionamento de como deve ser a conduta do contador quando se fala em etica 

profissional. As constantes mudangas organizacionais, na ultima decada, tern sido urn fator 

para o aumento da concorrencia entre os contadores, logo, existe a necessidade de 

melhorar os conhecimentos e tecnicas, visando entrar no ritmo da informagao globalizada. 

O profissional contabil e capaz de mostrar quais os servigos sao indispensaveis na empresa 

e como detectar a rentabilidade do empreendimento. No entanto, nota-se que a falta de 

conhecimento dos gestores em contabilidade, a falta de informagao ou o desinteresse, 

podem trazer situagoes que dificultam a atividade da empresa, com isso o profissional etico 

vem informar quais as medidas a serem tomadas para que a empresa tenha urn melhor 

desempenho. 

Observa-se que os gestores, por falta de orientagao correta ou desconhecimento das 

informagoes necessarias para o processo de gestao, tentam responsabilizar os profissionais 

da contabilidade pelo atraso existente na entrega de relatorios e balangos, minimizando 

suas atividades a simples apuragao de impostos. Entendendo que o profissional contabil so 

possui atribuigao do atendimento a legislagao fiscal, esquecendo-se que a profissao contabil 

possui como objetivo prestar informagoes e orientagoes baseadas nas explicagoes dos 

fenomenos patrimoniais, orientarem as tomadas de decisoes administrativas, seguindo o 

cumprimento de deveres sociais, economicos e legais (SA, 2007). 

1.1 D e limita ca o d o te m a e d o p rob le m a 

Recentemente a discussao sobre a responsabilidade etica, desperta na sociedade urn 

aspecto mais rigoroso, impondo mais respeito. O Contador tern a obrigagao cada vez mais, 

de no exercicio da sua profissao, ser o gestor do patrimonio, mantendo a escrituragao de 

livros da entidade em que opera, sendo ele o profissional que detem o conhecimento da 
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entidade e mantem urn bom relacionamento com os dirigentes da empresa, podendo ajudar 

na tomada de decisSes que ajudam no futuro da entidade. 

O profissional da contabilidade possibilita o relacionamento com seus clientes, visando ter 

urn melhor relacionamento e comportamento de uma construcao e bem estar no exercicio 

da sua profissao. 

E pela profissao que o individuo se destaca e se realiza plenamente, provando sua 

capacidade, habilidade, sabedoria e inteligencia, comprovando sua personalidade para 

veneer obstaculos, e na profissao que o homem pode ser util a sua comunidade e nela se 

eleva e destaca, na pratica dessa solidariedade organiea (SA, 2009). 

Em maior amplitude, a etica tern sido entendida como a ciencia da conduta humana perante 

o ser e seus semelhantes, os estudos de aprovagao ou desaprovagao da agao dos homens 

e a consideragao de valor como equivalente de uma medigao do que e real e voluntarioso 

no campo das agoes virtuosas. 

Tomando-se por base a estrutura etica profissional do contador, e de extrema importancia o 

estudo sobre a etica de forma objetiva, buscando inseri-la na formagao de urn profissional 

competente. 

Deste modo, o referido trabalho consistira em elucidar o seguinte questionamento: Sera que 

os concluintes do perfodo 2011.2 do curso de Ciencias contabeis possuem uma percepgao 

etica da profissao contabil? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Justi f ica t iva 

Atualmente a sociedade se mantem informada com relagao a conduta etica e moral das 

empresas, incluindo a responsabilidade social, neste aspecto, os individuos mostram uma 

elevada preocupagao em relagao ao comportamento antietico mostrados pelas empresas. 

O Profissional de Contabilidade tern a necessidade de exercer sua profissao com Etica e 

Moral, assim suas atividades sao exercidas com seguranga e responsabilidade. Como se 

trata de urn assunto relevante e que tern gerado preocupagoes, esta pesquisa chega para 

mostrar aos profissionais de Contabilidade a maneira de atuar no mercado de trabalho, de 

forma correta, honesta e baseada em seu Codigo de Etica. 



13 

A classe contabil tern uma importancia primordial para qualquer empresa, pois gera 

informagoes importantes atraves de relatorios e demons t ra tes de todo o processo contabil 

da empresa. Com todo esse processo, existe na figura do profissional contabil a figura do 

profissional indispensavel a qualquer organizacao, pois, o profissional deve ser diplomado 

para prestar bons servicos com transparencia e competencia, atendendo as necessidades 

dos empresarios na contribuigao do economico e social do pais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 O bje tivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a percepcao do comportamento etico-profissional por parte dos concluintes do curso 

de Ciencias Contabeis da UFCG do Campus de Sousa-PB. 

1.3.2 Objetivos especfficos 

• Descrever acerca da importancia da etica no exercicio do Profissional da 

Contabilidade; 

• Demonstrar a relevancia etica nas informacoes contabeis; 

• Identificar acoes e problemas eticos encontrado pelos alunos concluintes de 

Ciencias Contabeis. 

1.4 M e todologia 

1.4.1 Natureza da pesquisa 

Esta pesquisa foi realizada com carater quantitative pois tern como principal objetivo 

interpretar o fenomeno que observa, procurando descobrir o significado aplicado para a 

pesquisa acerca da problematica levantada. (abordar os aspectos eticos) 
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Beuren (2008, p.93) destaca a importancia da pesquisa quantitativa: 

Por ter a intencao de garantir a precisao dos resultados, evitar distorcoes de 

anaiise e interpretacao, possibilitando uma margem de seguranca quanto as 

inferencias feitas. Assim, a abordagem quantitativa e frequentemente 

aplicada nos estudos descritivos, que procuram descobrir e classificar a 

relagao entre variaveis e a relacao de causalidade entre fenomenos. 

Com relacao ao conceito acima e necessario enfatizar que a pesquisa possui tais 

caracteristicas, pois se utilizou de variaveis coletadas no ambiente, com o intuito de 

responder os objetivos da pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 Classificagao quanta aos meios 

O processo utilizado para o referido estudo foi a Pesquisa Bibliografica que e o assunto 

principal de que trata esta pesquisa, baseando-se em livros, sites da internet, trabalhos 

academicos e revistas. 

De acordo com Souza, Fialho e Otani (2007, p.40), a pesquisa bibliografica "versa sobre a 

obtencao de dados pelo meio de fontes auxiliares, emprega como fontes de coleta de dados 

materiais publicados como: livros, periodicos cientificos, revistas, jornais, teses, 

dissertaeoes, materiais cartograficos e meios audiovisuais, etc." 

O trabalho propde a pesquisa explicativa com identificacao dos fatores que determinam ou 

que contribuem para a ocorrencia dos fenomenos, e a descricao detalhada do objeto, ou 

seja, de acordo Gil (1999) por explicar a razao e o porque das coisas, esse e o tipo de 

pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade. 

Na visao de Andrade (2002, p.20), 

A pesquisa explicativa e urn tipo de pesquisa mais complexa, pois, alem de 

registrar, analisar, classificar e interpretar os fenomenos estudados, procura 

identificar seus fatores determinantes. A pesquisa explicativa tern por 

objetivo aprofundar o conhecimento da realidade, procurando a razao, o 

porque das coisas e por esse motivo esta mais sujeita a erros. 

Depreende-se da citacao acima que a pesquisa explicativa realmente busca urn 

aprofundamento do conhecimento. 
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1.4.3 Classificagao quanto aos fins 

O trabalho destaca-se como sendo uma pesquisa descritiva e de campo, por narrar os 

acontecimentos da pesquisa atraves de advertencias e classificagao de dados e por ser 

realizada por estudantes de Ciencias Contabeis. 

Para Franco (1985), 

A pesquisa de campo procede a observacao de fatos e fenomenos 

exatamente como ocorrem no real, a coleta de dados referentes aos 

mesmos e, finalmente, a analise e interpretacao desses dados, com base 

numa fundamentacao teorica consistente, objetivando compreender e 

explicar o problema pesquisado. 

De Acordo com Andrade (2002), a analise descritiva preocupa-se em lembrar os casos, 

analisa-los, classifica-los e interpreta-los, e o pesquisador nao modifica os dados, logo, os 

episodios ffsicos e humanos do mundo sao examinados pelo observador, entretanto, nao 

sao manejados. 

Deste modo pode-se compreender a pesquisa utilizada para o desenvolvimento deste 

projeto, obtendo como base a pesquisa quantitativa e de campo estruturada pelos autores 

acima. 

1.4.4 Universo e Amostra da pesquisa 

Em relacao ao universo, esse trabalho e classificado como pesquisa de levantamento que, 

de acordo com Santos (2000), se baseia na interrogacao direta de pessoas, cujo 

comportamento se pretende conhecer. Essencialmente, procede-se a solicitacao de 

informagoes a um grupo determinado de pessoas a respeito de urn problema especifico, na 

sequencia, atraves de um processo de analise quantitativa obtem-se as conclusoes relativas 

ao fato ou fenomeno estudado. 

Para Marconi e Lakatos (2002, p.120), "a amostra e um subconjunto da populagao, uma 

parcela, convenientemente selecionada do universo a ser pesquisado". 

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 36 (trinta e seis) dos 45 (quarenta e cinco) 

estudantes matriculados no nono periodo (2011.2) do curso de ciencias contabeis da UFCG 

Campus de Sousa-PB, representando um valor de 80 % do total existente. 
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1.4.5 Coleta de dados 

O estudo possui em seu desenvolvimento a aplicagao de um questionario estruturado, 

contendo quest5es objetivas, com a finalidade de verificar como a etica esta presente na 

formacao profissional. De acordo com Santos (2000), o questionario se baseia na 

interrogacao direta de pessoas, cujo comportamento se pretende conhecer. 

O referido questionario e composto por dezesseis questoes e foi aplicado, no dia 16/08, na 

UFCG no campus de Sousa-PB, com o propdsito de verificar praticas que versem algumas 

atitudes na pratica profissional, em observancia da etica, por parte dos alunos do nono 

periodo de 2011.2 de contabilidade do Campus de Sousa. 

1.4.6 Tratamento dos dados 

Para tratamento dos dados coletados foi utilizada planilhas do Microsoft Excel, buscando 

demonstrar em formas percentuais os resultados obtidos, destacando a situagao profissional 

atual dos alunos de Ciencias Contabeis da UFCG do Campus de Sousa-PB, com 

comparagao de frequencia. O tratamento estatistico utilizado neste estudo foi a analise 

descritiva de dados, baseada em medidas de comparagao e frequencias. 
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2 F U N D AM E N T AC AO T E O R I C A 

2.1 E tica na Ant igu ida de 

Etica (do gregozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos, que significa modo de ser, carater, comportamento), esta ligada ao 

comportamento humano, mas nao e facil explicar, quando perguntado, entende-se como um 

estudo ou uma reflexao, cientifica ou filosofica, pois chama-se de etica a propria vida, a etica 

pode ser um tipo de comportamento, deveria chama-se uma ciencia normativa. De acordo 

com Silva (2006), na historia da humanidade, a reflexao filosofica sobre a etica sempre 

esteve presente em todas as sociedades e culturas. 

Por volta dos anos 500 a 300 a.C aproximadamente existe um periodo muito importante nao 

para os gregos, ou os antigos onde surgiram muitas ideias e definic5es e teorias que ate 

hoje nos acompanha, a reflexao grega surgiu como uma pesquisa sobre a natureza do bem 

e do mal encontrou o cordao umbilical de muitas ideias, como as duas formulagdes mais 

conhecidas: nada em excesso e conhece a ti mesmo. Tais ideias estao ligadas ao santuario 

de Delfos do deus Apolo. 

Na epoca dos descobrimentos e das navegagoes os europeus adentraram no mar em busca 

de novas terras, buscando novos comereios e parceiros para um crescente capitalismo, 

criando assim novas rotas para um comercio globalizado, novos continentes, novas culturas, 

no seculo XX, foi ai que a globalizagao foi efetivada, uma economia que defende liberdade 

no comercio sem restrigao ou intervengao estatal. 

Socrates, com sua preocupagao moral, expressa no lema "conhece-te a ti mesmo" (lema 

que nao era teorico, mas pratico, pois nao buscava um conhecimento puro e sim uma 

sabedoria de vida), acentuou a especificidade da moral frente a cosmologia (estudo 

filosofico do mundo). 

2.2 A E tica e a C onta bi l ida de 

Toda a etica profissional deve ser cumprida e nao consiste somente no conhecimento da 

etica, mas na sua pratica. O praticar concretiza-se no campo comum da atuagao diaria e 

nao apenas em ocasides principals ou excepcionais geradoras de conflito de consciencia. 

Ser etico nao significa ser conduzido eticamente quando for conveniente, mas o tempo todo. 
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A Etica, enquanto ramo do conhecimento tern por objeto o comportamento 

humano no interior de cada sociedade. O estudo desse comportamento, 

com o fim de estabelecer os niveis aceitaveis que garantam a convivencia 

pacifica dentro das sociedades e entre elas, constitui o objetivo da Etica 

(LiSBOA, 2007 p. 22). 

De acordo, com o autor a etica referencia o comportamento humano, sendo estes inseridos 

na sociedade, como forma de garantir uma convivencia pacffica. 

De acordo com Alvaro (2006) a contabilidade mostra o sentimento humano de cada 

sociedade de modo comum. O codigo de etica da contabilidade foi elaborado com a 

finalidade de tornar melhor os deveres do profissional na area em que atua. 

Atualmente sao tomadas informacoes atraves dos meios de comunicaeao, noticiarios de 

fatos antieticos de alguns profissionais onde suas funeoes sao deixadas em ultimo piano, 

dando lugar a fraudes. 

Segundo Alvaro (2006, p. 26): 

O sabio nao e, entao, um cientista teorico, mas um homem virtuoso ou que 

busca a vida virtuosa e que assim consegue estabelecer, em sua vida, a 

ordem e o equilibrio que todos desejam. O sabio faz penetrar em sua vida e 

em seu ser a harmonia que vem do habito de submeter-se a razao. 

Desde o surgimento de qualquer profissao, tern que ser etico, o profissional contabil nao 

poderia ser diferente, pois ocupa um espaco na sociedade muito importante que e o de 

cuidar do patrimonio das empresas, isto faz com que seja uma profissao que exige 

treinamento, estudo e dommio de conhecimentos especializados, geralmente um 

profissional contabil tern o dever de conhecer o codigo de etica e do processo de 

certificacao ou licenciamento. 

Qualquer profissao tern um codigo especifico de etica, seus membros tern que fazer o seu 

juramento etico, para um padrao mais eievado de responsabilidade. Cada profissao exige 

treinamento extensivo na pratiea da profissao que ira exercer. 

O contador pode oferecer uma gama de servicos, no entanto o profissional precisa 

personificar a postura etica, para que nao se deixe manipular por atitudes inescrupulosas. 

Fortes (2002, p. 150) assevera que: "A conduta e o bom procedimento moral sao aqueles 

que atendem ou estao fundamentados em um conjunto de regras consideradas como 
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validas, sob o angulo absolute para determinado tempo ou lugar, quer para uma classe 

social, profissional ou apenas pessoa determinada". Segundo Fortes (2002 p.71,72); 

As formas basicas da associacao humana ou agregados sociais com as 

suas tradicoes morais e materias sao absolutamente importantes para o 

processo de aeulturacao do homem, que decorre do contrato permanente 

em grupos sociais, pelo qual cada um desses grupos observa e compara, 

adotando ou rejeitando costumes, habitos e cultura do outro. Esse processo 

normalmente ocorre de forma reciproca, havendo trocas de experiencias 

entre si, enriquecendo os elementos participantes de cada grupo. Evoluindo 

a moral no contexto da humanidade, os individuos comecam a apresentar 

caracteristicas de individualismo humano, como o egoismo, a falta de 

solidariedade para com os outros e tantas outras facetas de sentimentos 

peculiares do ser humano. 

As pessoas sao influenciadas pelo mundo em que vivem, observam tudo ao seu redor, cada 

um tern concepcao e reagao daquilo que ele mesmo observa, o ser humano foi inserido em 

uma sociedade que vive com diferencas, com isso a etica existe para fazer regular o ser 

humano, mas e preciso que o mesmo entenda os principios eticos, que sempre estao 

presentes no dia a dia da sua profissao. 

Segundo Alvaro (2006, p. 29) 

Quanto mais complexo for o ser, mais complexo sera tambem o respectivo 

bem, assim podemos dizer que a etica e finalista e eudemonista, quer dizer, 

marcada pelos fins que devem ser alcancados para que o homem atinja a 

felicidade. 

O mundo globalizado veio transformar essa sociedade, mostrando o lado moderno na 

medida em que ela cresce, o que antes era coletivo passou a ser individual, ai o que se 

chama de exploracao do ser humano, assim entende-se que o profissional que nao segue 

comportamento etico fica diferente na sua relagao com a sociedade contabil. 

O contador tern o papel de orientar os caminhos para a tomada de uma correta decisao 

dentro da empresa, o mesmo e responsavel pela parte contabil da empresa para com o fisco 

estadual. 
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2.2.1. Contabilidade: Surgimento e Desenvolvimento 

A contabilidade surgiu desde o inicio da civilizagao, com a necessidade de protegao e 

interpretacao dos fatos ocorridos o homem sempre quis alcancar os seus objetivos, o 

homem deixou a caca e passou a cuidar da agricultura e o pastoreio, comecou a organizar 

direito o uso do solo, rompeu com a vida comunitaria, passou a trabalhar para si proprio. 

As primeiras comunidades comerciais foram os fenfcios, mas nao era exclusividade 

somente deles e sim das principals cidades antigas, naquela epoca a troca de bens e 

servigos eram seguidas de simples relatorio sobre o fato, mas na antiga Babilonia ja se 

faziam as escritas mesmo que rudimentares, quando o homem possufa maior quantidade de 

valores, ele se preocupava em saber como aumentar ainda mais as suas posses e essas 

informagoes nao era facil de entender ja que nao existia registro contabil, foi pensando em 

saber como seria isso que o mesmo passou a fazer registros a fim de saber e conhecer as 

suas reais possibilidades de uso. 

De acordo com Schmidt (2000) fala que os primeiros sinais objetivos da existencia da 

Contabilidade, segundo pesquisadores, foram observados por volta do ano 4.000 a .C , na 

civilizagao Sumerio-Babilonense e coincidiu com a invengao da escrita. Marcado pela 

primeira literatura contabil do Frei Luca Paciole em 1494, que consolidou o metodo das 

partidas dobradas, com origem dos termos debito e credito. 

De acordo com Parada (2006), este foi o sistema que se tornou mais apropriado, porque 

passou a produzir informagoes uteis e capazes de atender a todas as necessidades de 

analise da situagao liquida patrimonial das entidades pelos gestores do patrimonio e 

tambem por aquelas pessoas fisicas e juridicas estranhas que tinham a necessidade de 

conhecer a situagao economico-financeira e patrimonial da entidade tendo em vista 

eventuais negocios ativos ou passivos que poderiam ser pactuados com ela. 

Surgiu na epoca administradores particulares para suprir essas necessidades de controle do 

que possuia como conhecer o seu patrimonio se nao havia registros, nao tinha como prestar 

contas se nao existia essa ferramenta de controle dos bens. Naquela epoca, tudo o que 

vendia e trocavam eram feitos a vista, depois comegaram a utilizar ramos de arvores que 

sinalizavam como prova do que foi feito uma divida ou quitagao por parte da transagao 

efetuada, com o surgimento do papel e a pena de escrever no antigo Egito, facilitou a 

maneira de realizar registro sobre qualquer transagao, como as operag5es se tornavam 

cada vez mais complexas, o seu controle se apura, mas o imperio romano ja realizava 



21 

receitas de caixa classificada como rendas, lucros e despesas, mas foi no periodo medieval 

que inovagoes foram feitas pela igreja e pelo governo, dai surgiu o termo contabilidade na 

Italia. 

A obra de Frei Luca Pacioli, denominadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Summa de arithmetica, geometrica, proportion'! et 

proportionality" era um tratado matematico que incluia uma secao denominada "Tratactus de 

Computis et Scripturis" (Contabilidade por Partidas Dobradas). Nessa segao, Pacioli 

apresentava o sistema de escrituracao por partidas dobradas e o raciocinio dos 

lancamentos contabeis, ou seja, os debitos e os creditos. Pacioli tinha uma visao 

abrangente, e seus comentarios sao relevantes ate hoje. Veja o que ele escreveu sobre o 

encerramento do balancete. 

Para que tudo fique mais claro no encerramento mencionado, e necessario 

que faca esta outra comparagao, a saber, somar numa folha de papel todos 

os debitos de Razao + e eoloca-los do iado esquerdo, e somar todos os 

creditos e coloca-los do Iado direito, e depois estas ultimas somas serao 

ressomadas; uma das somas sera o total dos debitos, e a outra sera o total 

dos creditos. Agora, se as duas somas forem iguais, ou seja, uma for igual a 

outra, ou seja, as somas dos debitos e creditos, sua conclusao sera a de 

que seu Razao tera sido bem mantido(...) e encerrado pelo motivo 

mencionado acima no Capitulo 14; mas, se uma das somas for maior do 

que outra, tera havido um erro no seu Razao, o qual, com diligencia, sera 

melhor que o controle com a inteligencia que Deus Ihe deu, e com os 

recursos de raciocinio que tiver adquirido, e que sao muito necessarios para 

o bom comerciante, como dissemos no inicio; caso contrario, nao sendo um 

bom contador em seus negocios, andara como um cego, e muitas perdas 

poderao surgir.(...) 

Verifica-se que no que foi descrito, de forma detalhada como realizar o procedimento de 

partidas dobradas que ate entao nao era utilizada na contabilidade. 

Destaca-se tambem, o surgimento de varias doutrinas eticas e julgamentos dos conceitos da 

moral, esses fatores expressam a grande dificuldade que a humanidade possui em formar 

ideias sobre as normas que servem de apoio nos seus relacionamentos. 

Nesse sentido, entende-se que Etica e uma ciencia que estuda o comportamento e a 

conduta moral do indivfduo que e sensivel a mudancas de costumes, ou seja, esta 

vulneravel a modificacSes em consequencia do desvio de conduta humana. 

Sa (2009, p. 143) comenta sobre o conceito de profissao como sendo "trabalho que se 

pratica com habitualidade a servico de terceiros". Logo, a etica profissional faz referenda a 

todas as profissoes, pois, toda profissao tern suas normas, regras, leis e a etica como 
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elementos fundamentals para o seu sucesso profissional. Muitos definem a etica como 

sendo um conjunto de normas de conduta para serem postas em pratica em qualquer 

profissao para que haja respeito entre o proximo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 P roce dim e nto orga niz a ciona l da e tica 

A afinidade entre o profissional da contabilidade com as empresas as quais ele oferece os 

seus servicos, no campo da etica e da moral, esta pautada na conduta das partes. Perceber 

estes julgamentos salutares torna-se necessario e e preciso entender de etica profissional, 

por mais dificil que seja o codigo de etica, que deve seguir suas regras e ser bons 

profissionais na area a qual se deve atuar. Todo profissional deve ser etico por excelencia e 

nao deixar de cumprir todas nas normas que a etica o conduz. 

Segundo ludicibus at all (1997, p. 118) diz que, 

[..] .nao existe um codigo de etica geral para os comportamentos e decisoes 

empresariais. Assim, medicos, engenheiros, contadores, advogados etc. 

dispoe de seus proprios codigos e as empresas tern encaixado principios 

que julgam adequados e uteis em seus processos e que se tornam parte de 

seu proprio manual de conduta 

Conforme mencionado acima nao existe um codigo de etica geral, o que vai determinar o 

codigo e a profissao abordada ou a empresa estudada, destacando os princfpios que julgam 

adequados e uteis em seus processos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Etica e Moral na vida profissional contabil 

A etica e uma ideia filosofica sobre a moral, buscando revelar a moral, guiar racionalmente a 

vida do profissional contabil embora semelhante, auxilia o homem a arquitetar um bom 

carater para ser humanamente correto; a etica e a moral sao muito requintadas. 

Segundo Lundgren e Galvao (2000, p.97), "A Etica e a parte da Moral que trata da conduta 

humana. E a ciencia vinculada a julgamentos morais sobre jufzos de valor, relacionados a 

distincao entre o bem e o mat". 
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A moral tern um jeito imediato, pratico, visto que faz parte da vida quotidiana das sociedades 

e dos individuos, a etica e importante por que respeita os outros, a etica nos ajuda para uma 

vida boa, no sentido de fazer o bem e praticada sem nenhum tipo de determinagao, vem de 

dentro, as pessoas tern que entender que as suas ag5es tern consequencias nao so para si 

mas tambem para os outros. A etica, pelo contrario, e uma ideia filosofica, logo meramente 

coerente, sobre a moral. 

Segundo Aurelio Buarque de HOLANDA (1976)[2], "A moral e um conjunto de regras de 

conduta ou habitos julgados validos para qualquer tempo ou lugar, para grupo, ou pessoa 

determinada". 

Busca-se justifica-la e fundamenta-la, achando as regras que, efetivamente, sao formidaveis 

e podem ser compreendidas como uma boa conduta a nfvel mundial e aplicar a todos os 

sujeitos, o que faz com que a etica seja de carater universal, oposto ao carater limitado da 

moral, visto que pertence a individuos, sociedades, variando de pessoa para pessoa, de 

sociedade para sociedade. O artiffcio da etica e deste modo, a maneira de como o individuo 

deve agir. A moral ainda apresenta como historia, evolui ao longo do tempo e assim como 

as proprias sociedades e os costumes. No entanto, uma norma moral nao pode ser 

considerada uma lei, sua semelhanga, nao esta escrita, mas como base das leis, pois a 

maioria das leis e feita tendo em conta normas morais. Mais uma caracterfstica da moral e o 

fato desta ser relativa, so e considerado moral ou imoral segundo um determinado codigo 

moral. Afinal, a etica tern como alvo principal levar a alteragao na moral, com atengao 

universal. 

De acordo com Vasquez (1998) ao citar Moral como um "sistema de normas, principios e 

valores, segundo o qual sao regulamentadas as relagoes mutuas entre os indivfduos ou 

entre estes e a comunidade, de tal maneira que estas normas, dotadas de um carater 

historico e social, sejam acatadas livres e conscientemente, por uma convicgao intima, e 

nao de uma maneira mecanica, externa ou impessoal". 

Assim normas morais sao preceitos de convivio igualitario ou nortes de agao, porque nos 

dizem o que precisemos ou nao fazer e como o fazer. Ainda que nao sejam obedecidas, as 

normas morais permanecem sempre, na avaliagao em que o ser humano e um ser em 

sociedade e por vezes, mesmo que as desobedega, o ser humano reconhece sempre a sua 

limitagao. 
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Segundo Lisboa (2007, p. 74); 

Um Codigo de Etica e a relagao organizada de procedimentos permitidos e 

proibidos dentro de um corpo social organizado. A razao da existencia 

dessa relacao de procedimentos deve-se ao fato de a vida profissional estar 

exposta a corrupcao em suas variadas formas. O objetivo central de um 

Codigo de Etica Profissional e, pois, a formagao da consciencia sobre 

padroes de conduta em determinada profissao. 

Pode-se considerar que a etica deve ser particular, separada em ramos, para melhor 

analisada a cada situacao, os codigos eticos sao diferentes para diversas profissoes. Isto 

acontece porque os profissionais tern que entender que suas ac5es tern consequencias, e 

que estas nao podem ser enfrentadas de um ponto de vista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2,2 O codigo de etica do Contabilista 

Quando se fala sobre etica profissional, verifica-se o desejo de cada um, e o que sao 

capazes de fazer para obter sucesso na profissao contabil. Hoje os proprios profissionais da 

area acabam por diminuir a importancia da profissao, devido a competitividade existente sao 

capazes de quase tudo para ter um cliente. Logo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 25) 

afirmam que "as consideracoes eticas, portanto exercem uma influeneia ampla em toda 

contabilidade". Conforme o conceito, a profissao contabil exige qualidade nos servicos 

prestados pelo profissional de contabilidade, alem da eficiencia e competeneia. Para manter-

se no mercado e imprescindivel que os profissionais de contabilidade conhecam o codigo de 

etica, pois o mercado exige desses profissionais alem do conhecimento deste Codigo, mais 

tambem segui-lo para obter sucesso profissional. 

A etica e uma ferramenta auxiliar na busca por qualidade nos servicos oferecidos pelos 

profissionais contabeis. Como forma de reger a conduta dos profissionais contabeis existe o 

codigo de etica profissional do contabilista, que tambem de acordo com o proprio codigo o 

"consiste em fixar a forma pela qual se devem conduzir os contabilistas quando do exercicio 

da profissao. 

De acordo com Lisboa (2007, p.61), O Codigo de Etica Profissional do contador contem os 

principios eticos aplicaveis a sua profissao. Em sfntese, esses princfpios sao: 



25 

a) Responsabilidade, perante a sociedade, de atuar com esmero e 

qualidade, adotando criterio livre e imparcial; 

b) Lealdade, perante o contratante de seus servigos, guardando sigilo 

profissional e recusando tarefas que contrariem a moral; 

c) Responsabilidade para com os deveres da mesma profissao 

(aprimoramento tecnico, inscricao nos orgaos de classe etc.); 

d) Preservagao da imagem profissional, mantendo-se atualizado em relacao 

as novas tecnicas de trabalho, adotando, igualmente, as mais altas normas 

profissionais de conduta. O contador deve contribuir para o 

desenvolvimento e difusao dos conhecimentos proprios da profissao. O 

respeito aos colegas deve ser sempre observado. 

Neste contexto verifica-se que o contabilista deve preservar uma conduta que atenda as 

imposicoes desejadas pela sociedade; sua finalidade nao deve esta reduzida a prestacao 

dos servicos contabeis, por mais habilitado que seja tambem e preciso manter um 

compromisso no ambito social. 

Compreende-se que o Codigo de Etica do Contabilista tambem faz referenda em relagao 

aos colegas de profissao, de modo a propor uma interagao que visa subsidiar o progresso 

mutuo alem de estabelecer um elo de amizade e harmonia da classe em geral. 

De acordo com a Resolugao CFC N e 803/96 do codigo de etica pode-se destacar os 

principals deveres e proibigoes do contabilista conforme os incisos: 

I - exercer a profissao com zelo, diligencia e honestidade, observada a 

legislacao vigente e resguardados os interesses de seus clientes e/ou 

empregadores, sem prejufzo da dignidade e independencia profissionais; 

III - zelar pela sua competeneia exclusiva na orientagao tecnica dos 

servicos a seu cargo; 

V - inteirar-se de todas as circunstancias, antes de emitir opiniao sobre 

qualquer caso; 

IX - ser solidario com os movimentos de defesa da dignidade profissional, 

seja propugnando por remuneragao condigna, seja zelando por condicoes 

de trabalho eompatfveis com o exercicio etico-profissional da Contabilidade 

e seu aprimoramento tecnico. 

Conforme o mesmo codigo de etica, de Resolugao CFC N 9 803/96 pode-se destacar as 

seguintes vedagoes do contabilista: 

I - anunciar, em qualquer modalidade ou veiculo de comunicagao, conteudo 

que resulte na diminuicao do colega, da Organizagao Contabil ou da classe, 

sendo sempre admitida a indicacao de titulos, especializacoes, servicos 

oferecidos, trabalhos realizados e relagao de clientes; 

II - assumir, direta ou indiretamente, servicos de qualquer natureza, com 

prejufzo moral ou desprestigio para a classe; 

III - auferir qualquer provento em fungao do exercicio profissional que nao 

decorra exclusivamente de sua pratica licita; 

IV - assinar documentos ou pecas contabil elaborados por outrem, alheio a 

sua orientagao, supervisao e fiscalizagao; 
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V - exercer a profissao, quando impedido, ou facilitar, por qualquer meio, o 

seu exercicio aos nao habilitados ou irnpedidos; 

Em decorrencia da facilidade de envolvimento com situac5es confiitantes no dia a dia da 

profissao, o contabilista assume uma posicao influente na analise e aprimoramento da etica 

contabil. 

Compreende-se que o Codigo de Etica do Contabilista tambem faz referenda em relagao 

aos colegas de profissao, de modo a propor uma interagao que visa subsidiar o progresso 

mutuo alem de estabelecer um elo de amizade e harmonia da classe em geral. 

E sua tarefa proteger as determinagoes referentes aos principios contabeis para conquistar 

uma imagem transparente e colaborar para a constituigao de profissionais capacitados que 

atenda o anseio da sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3 A Etica e a Religiao 

Em meio aos gregos antigos, o bate-boca sobre o mundo e a harmonia cosmica brotou 

ensinamentos praticos, que buscavam orientar a agao dos individuos para uma vida voltada 

para o bem, a virtude e a harmonia com a natureza. Habitar de acordo com a natureza nao 

era uma questao unicamente ecologica, entretanto moral, isto e, eles consideravam que 

devia haver uma lei moral no mundo, que permitisse ao homem viver e se realizar como 

homem, isto e, de acordo com a sua natureza. A lei moral seria entao um aspecto da lei 

natural. 

Segundo Alvaro (2006, p 36); 

A religiao, grega, como muitas outras religioes antigas, era ainda bastante 

naturalista, sendo os deuses geralmente quase apenas personificacoes de 

foreas naturais, como o raio, a forca, a inteligencia, o amor e ate a guerra. 

Com a religiao judaica, a questao se modifica um tanto. O Deus de Abraao, 

Isaac e Jaco nao se identifica com as forcas da natureza, estando assim 

acima de tudo o que ha de natural. 

Em termos eticos ou morais, isto tern uma consequencia profunda: quando o homem se 

pergunta como deve agir, nao pode mais satisfazer-se com a resposta que manda agir de 

acordo com a natureza, mas deve adotar uma nova posigao que manda agir de acordo com 

a vontade do Deus pessoal. Para que isto seja praticamente viavel, toma-se necessario 
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conhecer a vontade deste Deus pessoal, e a filosofia sente a necessidade de uma ajuda 

fundamental fora dela: os homens procuram a revelacao de Deus. A revelacao de Deus nao 

e uma exposigao teorica, mas e toda eia voltada para a educagao e o aperfeigoamento do 

homem. O homem busca ser santo como Deus e santo. 

Em relagao a religiao de Abraao e Moises, expressa nos livros do Antigo Testamento, os 

ensinamentos de Jesus Cristo sao certa continuagao e certo aperfeigoamento. Ele nao nega 

a lei antiga, mas a relativiza num mandamento renovado, o mandamento do amor. Este 

amor e agora diferente do amor grego mesmo do amor judaico aos seus, pois inclui o 

perdao e muitas outras coisas duras de ouvir. E principalmente e um amor que vem de cima: 

Deus nos amou primeiro, por isso, na relagao com os irmaos (que sao agora todos os 

homens, resumidos na categoria do proximo) cada um deve procurar amar primeiro. 

A religiao foi um dos principais instrumentos para o avango na moral da humanidade, 

buscando de forma bem mais ampla incluir a moral no local mais "alto", como um amor 

perfeito. Porem nao pode-se considerar que conseguiu atingir seu objetivo completamente, 

pois ao longo do tempo surgiram fanatismo que encobriram a mensagem de etica profunda 

da liberdade, como descreve Alvaro (1994, p 37) 

A religiao trouxe, sem duvida alguma, um grande progresso moral a 

humanidade. A meta da vida moral foi colocada mais alta, numa santidade, 

sinonimo de um amor perfeito, e que deveria ser buscada, mesmo que 

fosse inatingtvel. Mas nao se vai negar, tambem, que os fanatismos 

religiosos ajudaram a obscurecer muitas vezes a mensagem etica profunda 

da liberdade, do amor, da fraternidade universal. 

A propria religiao serviu de grande estimuio para os filosofos e moralistas, levantando novas 

questdes, como a do relacionamento entre a natureza e a liberdade, ou a da fraternidade 

universal confrontada a uma solidariedade mais restrita, grupal ou nacional, ou a da 

valorizagao e relativizagao do prazer, do egoismo, do sofrimento, etc. Finalmente, todos 

sabem que as influencias de uma certa visao religiosa, que nao explicava bem o que 

entendia por came (sinonimo de pecado), em muitas epocas foram responsaveis por um 

moralismo centrado nas questoes do sexo. 

Quando, entao, certos religiosos criticam o pansexualismo de um Freud, por exemplo, 

muitas vezes se esquecem de que eles mesmos, em sua moral, fizeram tudo girar ao redor 

desta questao, e geralmente numa perspectiva sectaria que, mais do que crista, era 

platonica no mau sentido da palavra. Esta identificagao da moral com a preocupagao com o 

sexo invadiu, porem ate as cabegas de gente nao ligada a religiao. 
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2.3 Ide a is e t icos 

De acordo com Alvaro (1994, p 45), "Para os gregos, o ideal etico estava no viver de acordo 

com a natureza, em harmonia cosmica, (esta ideia, modificada, foi depois adotada por 

teologos cristaos, no seguinte sentido: viver de acordo com a natureza seria o mesmo que 

viver de acordo com a lei que Deus nos deu atraves da natureza.) Os estoicos insistiram 

mais nesta vida bem natural. Ja os epicuristas afirmavam que a vida devia ser voltada para 

o prazer: para sentir-se bem. Tudo o que da prazer e bom. Ora, como certos prazeres em 

demasia fazem mal, acaba por produzir desprazer, uma certa economia dos prazeres, certa 

sabedoria e certo refinamento, ate certa moderacao ou temperanca eram exigencias da 

propria vida de prazer." 

No cristianismo, os ideais eticos se identificaram com os religiosos. O homem viveria para 

conhecer, amar e servir a Deus, diretamente e em seus irmaos. O lema socratico do 

"conhece-te a ti mesmo" volta a tona, em Santo Agostinho, que agora ensina que "Deus nos 

e mais intimo que o nosso proprio intimo". O ideal etico e o de uma vida espiritual, isto e, de 

acordo com o espirito, vida de amor e fraternidade. Historieamente, porem, muitas formas 

dualistas, que separavam radicalmente, por amor a Deus e o amor aos homens, acabaram 

dificultando a realizagao dos ideais eticos cristaos. Nem sempre os cristaos estiveram a 

altura da afirmacao do seu Mestre: "Nisto eonhecerao que sois meus discipulos: se vos 

amardes uns aos outros". 

Segundo Alvaro (2006, p 46): 

A etica se volta sobre as relacoes sociais, em primeiro lugar, esquece o ceu 

e se preocupa com a terra, procurando, de alguma forma, apressar a 

construcao de um mundo mais humano, onde se acentua tradicionalmente o 

aspecto de uma justica economica, embora esta nao seja a unica 

caracteristica deste paraiso buscado. 

Nao ha como negar que exatamente a maioria dos pai'ses ricos atuais se caracteriza por 

uma etica que em muitos casos lembra a busca grega do prazer, porem, nem sempre com 

moderacao. O prazer, depois do seculo XIX, epoca da grande acumulacao capitalista, 

reduziu-se bastante, de fato, a posse material de bens, ou a propriedade do capital. 
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2.4 E tica conta bi l e os a va ncos te cno log icos 

No seculo XXI, a presenga do contabilista torna-se fundamental tanto para as organizagoes, 

sejam elas com fins lucrativos ou nao, quanto para a sociedade. A partir da necessidade da 

presenga do profissional contabil para abonar o crescimento da atividade do cliente, tal 

profissional deve atuar com presteza, integridade, valendo-se de uma formagao tecnica ou 

academica e essencialmente etica. 

Branco (2003, p. 2) diz que: 

O contabilista deve possuir um perfil e uma formacao humanistica, uma 

visao global que o habilita a compreender o meio social, politico, economico 

e cultural onde esta inserida, tomando decisoes em um mundo diversificado 

e interdependente. Deve ter uma formagao tecnica e cientifica para 

desenvolver atividades especifica da pratica profissional, com capacidade 

de extemar valores de responsabilidade social, justiga e etica. Deve ter 

competeneia para compreender agoes, analisando, criticamente as 

organizagoes, antecipando e promovendo suas transformagoes, 

compreensao da necessidade continua, aperfeigoamento profissional, 

desenvolvimento da autoconfianga e capacidade de transformar. 

Deste modo, pode ser observado que para se obter uma harmonia na esfera social e de 

fundamental importancia que os profissionais contabilistas possuam capacidade intelectual 

suficiente para aplicar os conceitos adquiridos com estudos a realidade existente. 

Devido a quantidade de relacionamentos profissionais exigidos para o exercicio da profissao 

de contador, surge a necessidade de conviver em comunidade para buscar meios de atingir 

determinados objetivos, sejam eles individuals ou coletivos. A convivencia entre pessoas e 

influenciada pelo comportamento humano, dependendo dos valores e crengas que cada um 

carrega em si. 

De acordo com Lisboa (2007, p. 16): 

Para que seja possivel uma convivencia pacifica no ambito de cada 

sociedade, da mesma forma que entre sociedades distintas, faz-se 

necessario que cada pessoa, individualmente, dentro das fronteiras 

delimitadas por suas crengas e valores, assuma comportamentos tais que 

respeitem seus semelhantes, naquilo que e de seu direito, de outra maneira, 

e necessario que os proprios agentes contribuam para que se atinja aquele 

ponto de entendimento. 
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A sociedade exerce uma influencia muito importante na profissao contabil, visto que o seu 

desenvolvimento esta direto ou indiretamente, ligado ao meio social. 

Segundo Silva e Speroni (1998, p.78): 

A etica profissional tern como premissa maior o relacionamento do 

profissional com seus clientes e com outros profissionais, levando em conta 

valores como a dignidade humana, auto-realizacao e sociabilidade. 

Desse modo pode se entender, que a etica profissional esta voltada para atender as 

necessidades que advem dos relacionamentos sociais e o contabilista por sua vez, precisa 

ser consciente do seu dever etico perante a sociedade e ao agir de acordo com o que ela 

espera rendera beneficio na sua realizacao pessoal, reconhecimento profissional e 

aceitacao na sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 O profissional contabil 

A profissao contabil esta passando por significativas mudancas em sua estrutura interna e 

externa, alteracdes que ainda nao sao conhecidas pela grande massa dos profissionais, 

porem os orgaos estao trabalhando para que essa conscientizagao seja assimiiada de forma 

global, para que os profissionais ainda fora do novo contexto tenham tempo e formas de 

reformulacao e adaptaeao as novas necessidades exigidas pelo mercado. 

O profissional contabil precisa mudar a sua postura diante da organizacao e passar de uma 

acao passiva para uma agao pro-ativa. Nesse sentido, IUDICIBUS (1991: p. 7) diz que: 

"para seu beneficio profissional e como cidadao, o Contador deve manter-se 

atualizado nao apenas com as novidades de sua profissao, mas de forma 

mais ampla, interessar-se pelos assuntos economicos, sociais e polfticos 

que tanto influem no cenario em que se desenrola a profissao". 

Com o intuito de formar profissionais competentes, Peleias (2006) comenta que alguns 

desafios devem ser superados pelas i n s t i t u t e s de ensino superior, dentre eles, torna-se 

preciso inserir padroes palpaveis de qualidade em toda a cadeia de valor do ensino. Ajustar 

os processos educacionais, administrativos e financeiros, prover uma instituieao que permita 

obter essas propostas, com isso pode-se aleancar melhores resultados, que permita 
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transformar os estudantes em profissionais competentes para um mercado em constante 

evolugao. 

Nesse sentido, o profissional contabil possui um papel importante nas decisdes das 

empresas, logo se pode destacar que tais profissionais mudaram de registradores de fatos 

contabeis para gestores de informagoes, responsavel por orientar o caminho que uma 

entidade devera seguir. 

O profissional contabil deve ter conhecimento das forcas economicas, 

social, cultural e psicologica que afetam a organizacao onde ele presta 

servigos; deve entender tambem o fluxo interno operacional das 

organizagoes e ser capaz de aplicar seus conhecimentos em situacoes 

especificas; deve absorver as rapidas mudancas no mundo dos negocios e 

na tecnologia e aplica-las na organizacao onde presta servicos. (MARION, 

2001, p. 15) 

Diante desta afirmagao, o profissional contabil precisa esta atento a todas as mudangas que 

venham influenciar a tomada de decisao nas empresas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.2 A mudanga do profissional contabil com os avangos tecnologicos 

O profissional contabil encontra-se em um momento dinamico da sociedade, onde cabe uma 

maior responsabilidade na maximizagao da utilidade da informagao contabil e todo o 

trabalho de procurar atender aos diferentes usuarios desta informagao. Nao pode deixar que 

a Contabilidade seja apenas um retrato historico da situagao passada da entidade. 

Uma das maneiras de se adaptar a essa evolugao e buscar sempre a melhoria e esta atento 

as novidades que poderao advir e que poderao interferir diretamente na economia. Moura, 

Dias e Silva (2004) explicitam que, na atualidade, os avangos tecnologicos na contabilidade 

sao marcantes devido ao ritmo acelerado e as inovagoes tecnoldgicas que estao sendo 

expostas no mercado. 

Com o avango tecnologico, a Contabilidade passou a ter um novo paradigma e que esta 

diretamente ligado as transformagoes do cotidiano, pois as informagoes passaram a ser 

reconhecidas como um dos principals atributos da contabilidade, bem como um elemento 

estrategico no processo decisorio. 
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Cada vez mais a profissao contabil ganha mercado e credibilidade. Com uma economia e 

uma informatizacao que exige o maximo dos gestores, torna-se preciso que a preparacao 

dos profissionais, que ajudam a tomada de decisoes por parte desses gestores, seja voltada 

para uma informagao aplicada, ou seja, os profissionais de contabilidade precisam ser 

preparados para agir com habilidades de acordo com as exigencias do mercado. 

A crescente informatizacao da contabilidade surge para atender as 

constantes exigencias de adaptagao as mudancas de toda natureza e ao 

volume e complexidade das transacoes que envolvem as operaedes das 

entidades modernas (SILVA; TRISTAO, 2007, p. 230) 

Um dos fatores relacionados ao desenvolvimento da profissao contabil e que possui relagao 

com o que ha de mais moderno no mercado chama-se escritorio virtual. Moura, Dias e Silva 

(2004, p.6) entendeu que os "escritorios virtuais sao aqueles que prestam servigos em locais 

nao tradicionais; esse conceito ainda e recente no Brasil, mas muito difundido nos grandes 

centros, onde muitas empresas ja atuam nesse segmento." Um conceito relevante na 

implantagao dos escritorios virtuais e forma de comunicagao a distancia, atraves de 

equipamentos ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA softwares facilitando a troca de informagoes. 

Em virtude de toda essa revolugao tecnologica, os servigos oferecidos pelos profissionais de 

contabilidade estao ficando mais complexos e importantes. Percebe-se que esses 

profissionais estao sendo mais exigidos, por causa da necessidade de sobreviver em 

mercado, onde competitividade esta bastante elevada. 

Com os avangos tecnologicos as fraudes ficam mais constantes, segundo SA (1997), as 

fraudes sao praticadas quase sempre por pessoas que possuem autoridade, sobretudo 

quando acumula fungdes. Quando implicam em volumes maiores, as fraudes geralmente 

ocorrem mediante formagao de conluio, sendo desta forma, mais dif foil a detecgao. Portanto, 

nestes casos a fraude tende a perdurar se nao existir controles adequados e independencia 

da auditoria. 

2.4.3 Princfpios e Normas Contabeis 

Princfpios e Normas Contabeis existem para que as informagoes empresariais divulgadas 

sigam um mesmo padrao e, assim, possam ser comparados resultados de diversas 

empresas, mantendo uma fidelidade quanto a realidade encontrada nas organizagoes. No 
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entanto, podem existir pessoas mal intencionadas dentro da empresa, que podem cometer 

crimes financeiros, e fazer com que as informagoes divulgadas sejam distorcidas, 

demonstrando uma situagao que seja favoravel a seu interesse, caracterizando as fraudes. 

Alem disso, a Contabilidade e uma ferramenta que esta suscetivel ao erro, pois um 

funcionario pode realiza-lo sem que se de conta disso, seja por desinformagao sobre algum 

procedimento contabil, seja por erros de digitagao etc. 

As fraudes contabeis no Brasil sao fiscalizadas pela Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) 

e Banco Central (Bacen). A CVM, criada pela Lei 6.385, de dezembro de 1976, regulamenta 

e fiscaliza as bolsas de valores no Brasil como a Bolsa de Valores de Sao Paulo 

(Bovespa) e Bolsa de Mercadorias e Futures (BMF), sendo responsavel pela auditoria das 

companhias de capital aberto e pela fiscalizagao da emissao, registro e distribuigao de 

titulos emitidos pelas sociedades anonimas de capital aberto. Em outubro de 2001, foi 

editada a Lei 10.303, a chamada Lei das S.A. (Sociedades Anonimas), que auxilia o orgao 

na regulamentagao e fiscalizagao das empresas brasileiras. 

Em 2002 foi promulgada a Lei Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act, normalmente 

abreviada em SOx ou Sarbox) e uma lei dos Estados Unidos. Segundo a maioria dos 

analistas esta lei representa a maior reforma do mercado de capitals americano desde a 

introdugao de sua regulamentagao, logo apos a crise financeira de 1929. 

A criagao desta lei foi uma consequencia das fraudes e escandalos contabeis que, na 

epoca, atingiram grandes corporagoes nos Estados Unidos (Enron, Arthur Andersen, 

WorldCom, Xerox e t c . ) , e teve como intuito tentar evitar a fuga dos investidores causada 

pela inseguranga e perda de confianga em relagao as escrituragoes contabeis e aos 

principios de governanga nas empresas. 

A SOx se aplica a todas as empresas, sejam eias americanas ou estrangeiras, que tenham 

agoes registradas na SEC (Securities and Exchange Comission, o equivalente americano da 

CVM brasileira). Isso inclui as empresas estrangeiras que possuem programas de ADRs 

(American Depositary Receipts), do nfvel 2 ou 3, nas bolsas de valores dos EUA. 

Dividida em onze titulos (capitulos), com um numero variavel de segoes cada um, 

totalizando 69 segoes (artigos), a SOx obriga as empresas a reestruturarem processos para 

aumentar os controles, a seguranga e a transparencia na condugao dos negocios, na 

administragao financeira, nas escrituragoes contabeis e na gestao e divulgagao das 

informagoes. Na pratica define por lei e rende obrigatoria uma serie de medidas que ja eram 

consideradas, no mundo todo, como praticas de boa governanga corporativa. 
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A SOx preve a criagao, nas empresas, de mecanismos de auditoria e seguranga confiaveis, 

definindo regras para a criagao de eomites encarregados de supervisionar suas atividades e 

operacoes, formados em boa parte por membros independentes. Isso com o intuito expiicito 

de evitar a ocorrencia de fraudes e criar meios de identifica-las quando ocorrem, reduzindo 

os riscos nos negocios e garantindo a transparencia na gestae 

A SOx torna os Diretores Executivos e Diretores Financeiros explicitamente responsaveis 

por estabelecer e monitorar a eficacia dos controles internos em relagao aos relatorios 

financeiros e a divulgagao de informagoes. As empresas de auditoria e os advogados 

contratados ganham maior independencia, mas tambem aumenta muito o grau de 

responsabilidade sobre seus atos. Tambem aumenta muito a regulamentagao sobre as 

modalidades de contratagao de tais servigos (auditoria, legais e t c . ) , sobre o relacionamento 

entre empresa e estes prestadores de servigos e sobre os limites de atuagao (servigos que 

podem e nao podem ser prestados) e a gestao de eventuais conflitos de interesses. 

Conforme Martins (2004): 

Dentre esses princfpios, destaca-se o conceito de "disclosure", cuja melhor 

traducao seria "transparencia". Ou seja, a preocupacao fundamental das 

autoridades norte-americanas e garantir a qualidade da informacao 

disponivel ao investidor. Assim, para a autoridade reguladora nao importa 

qual a decisao do investidor e, sim, que ele tenha acesso a informacoes 

suficientes a respeito da empresa em que pretende investir. 

Para supervisionar os processos de auditoria das empresas sujeitas a SOx, foi criado o 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB ou seja Conselho de Auditores de 

Companhias Abertas) que tern a missao de estabelecer as normas de auditoria, controle de 

qualidade, etica e independencia em relagao aos processos de inspegao e a emissao dos 

relatorios de auditoria. Sao previstas inspegoes as empresas de auditoria para obriga-las a 

cumprir as regras estabelecidas e estar sempre em consonancia com a SEC. Os auditores 

de empresas sujeitas a SOx deverao registrar-se no PCAOB. 

A SOx se refere de forma explicita aos GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), 

na versao US GAAP, para a definigao de quais sejam as normas e praticas contabeis a 

serem aplicadas. E em andamento, sob a coordenagao da SEC, um processo oficial de 

adogao do padrao IFRS (International Financial Reporting Standards), de influencia europeia 

e administrado pelo IASB (International Accounting Standards Board), no lugar do US 

GAAP, que devera se concluir ate 2016. Outra legislagao relevante e explicitamente 

mencionada na SOx e o Securities Exchange Act de 1934. 
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As penalidades pelo descumprimento da SOx, em relagao a integridade e fidedignidade das 

demonstragdes financeiras e a certificagao de demonstrativos em desacordo com a lei, sao 

uma multa de ate USD 1.000.000 e/ou a reclusao por ate 10 anos. Quando o 

descumprimento da lei for intencional (normalmente com finalidades frauduientas) a multa 

aumenta para ate USD 5.000.000 e a reclusao pode chegar a 20 anos. 
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3 A P R E S E N T A C A O D O S R E S U LT AD O S 

Neste topico sao apresentados os resultados obtidos atraves da aplicagao de um 

questionario estruturado, realizado com 36 (trinta e seis) alunos de Ciencias Contabeis da 

UFCG do Campus de Sousa-PB, a partir da tabulacao dos dados. 

A tabela 1 demonstra que o numero maior de estudantes e do sexo masculino, mas que o 

sexo feminino comega a ocupar um lugar de equidade nas profissoes, isso denota a atual 

nomenclatura cultural, onde as mulheres estao participando mais progressivamente de 

atividades que eram relacionadas mais ao sexo masculino. 

Tabela 1 - Genero 

Frequencia % %Acumulado 

Feminino 16 44,44 44,44 

Masculino 20 55,56 100,00 

Total 36 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

A tabela 2 mostra que mais de 60% dos alunos entrevistados nao atua na area, o que 

denota um possivel "inchago" no nicho profissional, que o alunado nao esta preparado para 

efetivar-se realmente como profissional, ou que os estudantes ainda nao possuem 

experiencia por nao terem terminado o curso. 

Tabela 2 - Estado de atuagao 

Frequencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% %Acumulado 

Estagiando 5 13,89 13,89 

Ja trabalho na area 9 25,00 38,89 

Nao atuo na area 22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA61,11 100,00 

Total 36 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

A tabela 3 nao obstante da tabela anterior, demonstra que mais de 60% dos entrevistados 

nao trabalham na area de ciencias contabeis e os que ja atuam 22% estao na iniciativa 
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privada, que aos poucos conseguem absorver os novos profissionais. De acordo com que ja 

foi citado por Peleias (2006), que se faz necessario a insercao de padroes palpaveis de 

qualidade em toda cadeia de ensino para que permita transformar os estudantes em 

profissionais competentes para um mercado em constante evolugao. 

Tabela 3 - Atuagao na area 

Frequencia % %Acumulado 

Autonomo 4 11,11 11,11 

Iniciativa privada 8 22,22 33,33 

Service- publico 2 5,56 38,89 

Nao exerce 22 61,11 100,00 

Total 36 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

A tabela 4 mostra que os futures profissionais de ciencias contabeis estao considerando 

como essenciais as novas implementagoes tecnologicas a profissao, mas devido ao fato dos 

avangos tecnologicos os profissionais contabeis estao sendo mais exigidos, em relagao a 

pratica contabil e atendimento aos seus clientes, devido a necessidade da realizagao de 

atividades mais complexas, como descreve (SILVA; TRISTAO, 2007). 

Tabela 4 - Implementagdes atribui'das a profissao contabil a partir dos avangos tecnologicos 

Frequencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% %Acumulado 

Desconheco 2 5,56 5,56 

A favor 13 36,11 41,67 

Contra 1 2,78 44,44 

Necessarias 20 55,56 100,00 

Total 36 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

A tabela 5 apresenta que cerca de 70% dos entrevistados consideram a situagao atual da 

profissao contabil como boa, ao mesmo tempo em que a area contabil esta diante de uma 

nova fase, ou seja, a fase meeanica cedeu lugar a fase tecnica e esta cedendo lugar a fase 

da informagao. Sendo assim, fica evidente a queda nos empregos pelo fato de se estar 

vivendo um momento de transigao, pois os futures e atuais contadores estao sendo mais 

exigidos e respondendo conjuntamente pela tomadas de decisoes nas empresas. Para 

Perez (1997) o objetivo da profissao contabil esta alem de acumular cifras para preparar um 
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balance- para efeitos impositivos, pois registra automaticamente uma ou varias operagdes: 

um software adequaclo pode produzir melhor as rotinas. 

Tabela 5 - Situagao atual da profissao contabil 

Frequencia % %Acumulado 

Excelente 1 2,78 2,78 

Otima 6 16,67 19,44 

Boa 26 72,22 91,67 

Ruim 3 8,33 100,00 

Pessima 0 0,00 100,00 

Total 36 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

A tabela 6 apresenta em quase sua totalidade a importancia da etica na formacao do 

profissional contabil, o que permite considerar que os futures profissionais realizarao suas 

atividades de acordo com o codigo de etica do contabilista. De acordo com Alvaro (2006) a 

contabilidade mostra o sentimento humano de cada sociedade de modo comum. O codigo 

de etica da contabilidade foi elaborado com a finalidade de tornar melhor os deveres do 

profissional na area em que atua. 

Tabela 6 - A importancia que a etica contabil tern na formacao do profissional contabil 

Frequencia % %Acumulado 

Muita importancia 33 91,67 91,67 

Razoavel 

importancia 3 8,33 100,00 

Pouca importancia 0 0,00 100,00 

Nao e importante 0 0,00 100,00 

Total 36 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Na tabela 7 pode ser observado que nao ha contraste em relagao a questao anterior, onde 

os entrevistados denotam em quase sua totalidade, um alto teor de consciencia, no que diz 

respeito aos seus deveres perante as normas que regulam a profissao. 

A Lei 4.320/64 determina que a Contabilidade deva ser organizada de forma a permitir o 

acompanhamento da execugao orgamentaria, o conhecimento da composigao patrimonial, a 
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determinate- dos custos dos servigos industrials, o levantamento dos balancos gerais, a 

analise e a interpretacao dos resultados economicos e financeiros. 

Alem disso, a contabilidade deve evidenciar, em seus registros, o montante dos creditos 

orgamentarios vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, a conta dos mesmos 

creditos, e as dotagoes disponiveis. Os resultados gerais do exercicio serao demonstrados 

no Balango Orgamentario, no Balango Financeiro, no Balango Patrimonial, na Demonstragao 

das Variagoes Patrimoniais. 

Desta forma os entrevistados procuram transmitir a importancia do cumprimento das normas 

vigentes. 

Tabela 7 - Cumprimento da legislagao fiscal e contabil integralmente, mesmo que nao 

concorde com seus clientes 

Frequencia % %Acumulado 

Sim 35 97,22 97,22 

Nao 1 2,78 100,00 

Total 36 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Na tabela 8, 9 1 % dos entrevistados afirmam inteirar-se das inovagoes decorrentes de todo 

contexto contabil e eeonomico dos quais sao consultados, para ser objetivo com suas 

respostas. O que corrobora em maior consistencia, que os futuros profissionais se 

preocupam em tomar conhecimento acerca dos assuntos de sua competeneia. Desta forma 

toda a contextualizagao sobre assuntos relacionados a economia e a contabilidade sao 

necessarios aos entrevistados devido ao nivel de exigeneia que o mercado impoe, devido 

aos mesmos necessitarem tomar decisoes junto a diretoria da empresa. 

Tabela 8 - Informagao acerca das inovagoes decorrentes do contexto contabil e eeonomico 

Frequencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% %Acumulado 

Sim 33 91,67 91,67 

Nao 3 8,33 100,00 

Total 36 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
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No que tange o que seria Etica, a tabela 9 apresenta que 50% dos alunos consideram que 

Etica e algo relacionado a moral, e 36% afirmam que a Etica e um conjunto de regras. 

Considerando que a metade dos aiunos afirmam que etica e algo relacionado a moral, pode 

perceber-se que os futuros profissionais contabeis possuem uma boa eonsciencia etica no 

exercfcio da profissao. Para Vasquez (1998), a etica e teorica e reflexiva, enquanto a moral 

e eminentemente pratica. Uma completa a outra, havendo um inter-relacionamento entre 

ambas, pois na agao humana, o conhecer e o agir sao indissociaveis. 

Tabela 9 - O item que melhor expressa a abordagem sobre Etica 

Frequencia % %Acumulado 

Algo relacionado a moral 18 50,00 50,00 

Um conjunto de regras o qual, poucas pessoas 

cumprem/seguem 

13 36,11 86,11 

Quern a possui nao alcanca o sucesso 

Insere o profissional em um patamar de 

prestfgio 

0 

5 

0,00 

13,89 

86,11 

100,00 

Discerne o principal interesse pessoal 

Algo utopico 

Total 

0 

0 

36 

0,00 

0,00 

100 

100,00 

100,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Com relagao a frequencia em que o alunado consulta o Codigo de Etica Profissional, 

observa-se na tabela 10, um dado preocupante, pois apesar das questoes anteriores 

afirmarem que os mesmos preocupam-se com a etica na profissao a maioria 61,11% 

raramente ler o Codigo de Etica do Profissional Contabilista o que demonstra a falta de 

importancia nas relevantes orientagoes contidas no referido Codigo. Para Fortes (2002), a 

conduta e o bom procedimento moral necessitam que atendam ou estejam fundamentados 

em um conjunto de regras consideradas como validas, sob o angulo absoluto para 

determinado tempo ou lugar, quer para uma classe social, profissional ou apenas pessoa 

determinada. 
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Tabela 10 - A frequencia com que consulta o Codigo de Etica Profissional Contabilista 

Frequencia % %Acumulado 

Sempre 1 2,78 2,78 

As vezes 4 11,11 13,89 

Raramente 22 61,11 75,00 

Nunea consulta 9 25,00 100,00 

Total 36 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Assim como na apresentagao dos dados da tabela anterior, a tabela 11 segue a mesma 

forma de raciocinio, pois descreve que os entrevistados costumam aplicar a etica a toda a 

informagao contabil exigida no seu dia-a-dia, com excegao de apenas uma das pessoas 

pesquisadas que nao considera essencial a aplicagao da etica nos desdobramentos de sua 

fungao. 

Tabela 11 - E possfvel aplicar a informagao contabil e etica no dia-a-dia 

Frequencia % %Acumulado 

Nao 1 2,78 2,78 

Sim 35 97,22 100,00 

Total 36 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Na tabela 12 foi verificado os principals entraves encontrados pelos formandos, no que diz 

respeito a aplicagao da etica na pratica profissional, onde 44% (quarenta e quatro por cento) 

dos entrevistados afirmam que manter a veracidade das informagoes em qualquer que seja 

a ocasiao e muito difi'cil, pois acreditam que em algum determinado momento de sua 

atividade profissional poderao ter ganhos ou perdas com informagdes com total teor de 

veracidade, ocasionando discrepancias no que tange a legislagao fiscal. 

Ja 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos informam problema para maquiar informagoes a 

pedido de seus clientes, o que contrasta com o apresentado na tabela 7, onde em quase 

sua totalidade os alunos descrevem sempre cumprir legislagao fiscal e contabil 

integralmente. 

Cerca de 16% (dezesseis por cento) afirmam que manter-se etico em todas as ocasioes e o 

principal motivo de nao conseguirem conciliar a etica com a carreira profissional, o que 

denota uma fragilidade nas informagoes prestadas por esses futuros profissionais. Apenas 
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13% (treze por cento) afirmam nao possuirem qualquer difieuldade em conciliar os termos ja 

mencionais, demonstrando assim o alto teor de cumplicidade no cumprimento da legislagao 

fiscal e contabil. 

Tabela 12 - A principal difieuldade em conciliar a etica com sua pratica profissional 

Frequencia % %Acumulado 

Manter a veracidade das informagoes 16 44,44 44,44 

Maquiar as informacoes 9 25,00 69,44 

Impossivel conciliar a etica e a pratica 0,00 69,44 
profissional 0 

0,00 69,44 

Manter-se etico 6 16,67 86,11 

Nao encontro dificuldades 5 13,89 100,00 

Total 36 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

A tabela 13 enfoca a opiniao dos entrevistados a respeito do perfil de um contabilista etico e 

em sua maioria informou que o contabilista etico e aquele que fornece informagoes uteis e 

confiaveis aos clientes internos e externos, o que pode ser relacionado com o novo perfil do 

contabilista, que nao so preenche planilhas, mas toma decisoes criticas a respeito da 

empresa onde presta servigo. Assim como, Marion (2001) e Sa (2007), o profissional 

contabil deve possuir conhecimento das forgas economieas, social, cultural e psicologica 

que afetam a organizagao onde ele presta servigos; deve entender tambem o fluxo interno 

operacional das organizagdes e ser capaz de aplicar seus conhecimentos em situagoes 

especificas prestar informagdes e orientagoes baseadas nas explicagdes dos fenomenos 

patrimoniais, orientando as tomadas de decisoes administrativas, seguindo o cumprimento 

de deveres sociais, economicos e legais. 

Cerca de 20% (vinte por cento) afirmam que apenas aquele cumpridor da legislagao vigente, 

esquecendo-se que o contabilista possui poder de decisao. Em sua minoria acham que o 

profissional contabil etico e aquele que age simplesmente visando o crescimento da 

empresa, que demonstra divergencias enquanto a aplicagao da etica em sua vida 

profissional. 
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Tabela 1 3 - 0 contabilista etico 

Frequencia % %Acumulado 

Aquele que cumpre as l eg i s l a tes 8 22,22 22,22 

Aquele que age visando o crescimento 

da empresa nao se importando com os 2 5,56 27,78 

meios 

0 que nao age de forma ilicita 5 13,89 41,67 

Aquele que fomece informagoes uteis e 

confiaveis 21 
58,33 100,00 

Ser etico e algo muito subjetivo. 0 0,00 100,00 

Total 36 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Em relacao ao cumprimento das exigencias do Codigo de Etica do Contabilista, verifica-se 

nos resultados apresentados na tabela 14 cerca de 90% (noventa por cento), seguir o 

Codigo de Etica e a valorizacao da profissao e a garantia que os servigos prestados por 

esse profissional sao de qualidade e confiabilidade, concedendo ao profissional estabilidade 

na funcao atraves do reconhecimento dos seus clientes e da sociedade. Ja 3 (tres) 

entrevistados informaram que nem sempre e possivel seguir as exigencias do Codigo de 

Etica, o que consequentemente fragiliza a relagao deste profissional com a sociedade. 

Tabela 14 - Seguir as exigencias do Codigo de Etica do Contabilista 

Frequencia % %Acumulado 

Saber valorizar a profissao 16 44,44 44,44 

E importante, mas nem sempre ha 3 8,33 52,78 
condigao para isso 

Uma imposigao legal 0 0,00 52,78 

Garantia sobre a qualidade dos servigos 

prestados 17 
47,22 100,00 

Total 36 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

A tabela 15 mostra o resultado sobre a atitude dos futuros profissionais de Contabilidade, 

quando se supoe que a entidade para qual se trabalha passa por problemas financeiros e o 

proprietario, que no caso e o contratante dos servigos contabeis, pede a ajuda do 

contabilista no sentido de manipular informagoes para conseguir um investimento, e 

contornar a situagao. 
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Tabela 15 - A entidade para qual se oferece os servigos, passa por problemas de ordem 

financeira 

Frequencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% %Acumulado 

Negaria 20 55,56 55,56 

0 atenderia 2 5,56 61,11 

Talvez 14 38,89 100,00 

Total 36 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

Desta forma, 55% (cinquenta e cinco por cento) dos entrevistados, afirmaram que negariam 

tal ajuda, mesmo correndo risco de perder o cliente, 14% (quatorze por cento) afirmam que 

talvez cedesse a esse pedido, pois nao descartaria essa possibilidade, e de forma intrigante 

2 (dois) entrevistados assinalaram que o atenderia, mesmo sabendo que agiria 

incoerentemente com a conduta etica de um profissional contabil, caracterizando um 

profissional descredenciado a exercer a fungao. 
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4 C O N S I D E R AC O E S F IN AIS 

A abordagem inserida na presente pesquisa e caracterizada como topico fundamental a 

apresentacao das principals dificuldades enfrentadas pelos futures profissionais contabilistas 

em conciliar a Etica e a pratica profissional. Com o intuito de enfatizar o assunto, buscou-se 

o conhecimento sobre a etica na formagao dos futures profissionais em contabilidade. 

Verifica-se que, os entrevistados afirmam em quase sua totalidade cumprir integralmente as 

regras descritas na legislagao fiscal e contabil, a partir desta informagao pode-se atribuir que 

os futures profissionais contabeis contribuirao de forma intrinseca para aplicagao das 

normas, colaborando tambem para fortalecimento de profissionais eticos e morais. Apesar 

de o alunado decidir pela aplicagao do Codigo de Etica do Contabilista, poucos possuem 

atitude em analisa-lo no caso de duvidas no cumprimento de suas obrigagoes profissionais, 

desta forma coopera para o surgimento de eventuais disturbios de comportamento. 

Em relagao a atuagao destes futures profissionais em sua area de formagao, constatou-se 

que muitos nao desempenham ou nao estao inseridos no ambiente profissional adequado a 

sua profissao, devido a isso torna-se muito mais dificil a inclusao deste profissional no 

mercado de trabalho, ainda com um agravante no mercado, que e a preferencia e busca de 

servigos de Contabilistas mais experientes. 

Apesar dos problemas enfrentados pelos entrevistados no que tange a aplicagao da etica, 

os mesmos afirmam que a situagao atual da profissao contabil e boa, isto se refere ao fato 

da profissao possuir no mercado atual um significado diferenciado. Ou seja, o contabilista 

presente age em tomadas de decisoes nas empresas, nao mais simplesmente para 

trabalhos para o preenchimento de planilhas. 

A pratica do exercicio contabil engloba uma serie de obrigagoes que requer esforgos e 

disposigao dos profissionais dessa area, para atender as exigencias da sociedade, alem da 

habilidade tecnica e atualizagao profissional. 

Apos a analise dos dados, evidencia-se a necessidade de uma formagao profissional mais 

consistente, para que os mesmos possuam fundamentagao e pratica condizentes a sua 

atuagao profissional, durante toda sua vida laboral. Necessita-se desta forma que haja por 

parte dos futures profissionais comprometimento na realizagao de suas atividades, afim de 

que nao venha a desviar foco de sua profissao, que e atuar sempre com informagoes 

solidas e fundamentadas. 
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PESQUISA: A ETICA CONTABIL E A FORMACAO DE PROFISSIONAL COMPETENTE 

Pesquisador: 

Or ientadora: 

Co-Orientador: 

QUESTIONARIO DE PESQUISA 

1. Genero: 

( ) Feminino. 

( ) Masculino 

2. Como futuro profissional contabil, qual estado atual? 

( ) Estagiando. 

( ) Ja trabalho na area 

( ) Nao atuo na area 

3. Caso voce atue na area, responda como e sua atuagao? 

( ) Autonomo 

( ) Iniciativa privada 

( ) Servico publico 

( ) Nao exerce 

4. Qual a sua opiniao com relagao as implementacoes atribuidas a profissao contabil? 

( ) desconheco 

( ) a favor 

( ) contra 

( ) necessarias 

5. Qual sua opiniao sobre a situagao atual da profissao contabil? 

( ) excelente 

( ) otima 

( ) boa 

( ) ruim 

( ) Pessima 

6. Para voce, qual a importancia que a etica contabil tern na formagao do profissional contabil? 

( ) muita importancia 

( ) razoavel importancia 

( ) pouca importancia 

( ) nao e importante 

7. O profissional deve cumprir a legislagao fiscal e contabil, mesmo que nao concorde com seus 

clientes? 

( ) Sim ( ) Nao 

8. Voce procura se inform ar acerca das inovagoes decorrentes de todo contexto contabil e 

eeonomico? 

( ) Sim ( ) Nao 
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9. Para voce qual o item que melhor expressa a abordagem sobre Etica? 

( ) Algo relacionado a moral. 

( ) Um conjunto de regras o qual, poucas pessoas cumprem/seguem. 

( ) Quern a possui nao alcanca o sucesso. 

( ) Insere o profissional em um patamar de prestigio. 

( ) Discerne o principal interesse pessoal. 

( ) Algo utopico. 

10. Qual a frequencia com que voce consulta o Codigo de Etica Profissional do Contabilista? 
( ) Sempre 

( ) As vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca consulta 

11 .E possivel aplicar a informagao contabil e etica no dia-a-dia? 

( ) Nao, pois a informagao elaborada nao precisa ser verdadeira,dependendo das circunstancias. 

( ) Sim, a informagao contabil sem etica nao existe. 

12. Qual seria a sua principal difieuldade em conciliar a etica com sua pratica profissional? 

( ) Manter a veracidade das informagoes em qualquer que seja a ocasiao. 

( ) Ter que maquiar informagoes sobre ordens do cliente. 

( ) Impossivel conciliar a etica e a pratica profissional, pois a etica so existe na teoria. 

( ) Manter-se etico ao elaborar principalmente as informagoes de carater fiscal. 

( ) Nao encontro dificuldades, pois procuro cumprir toda a legislagao fiscal e contabil 

independentemente do interesse dos meus clientes. 

13. Em sua opiniao, o que e um contabilista etico? 

( ) Aquele que cumpre as legislagoes. 

( ) Aquele que age visando o crescimento da empresa nao se importando com os meios. 

( ) O que nao age de forma ilicita, pois respeita a sociedade. 

( ) Aquele que fornece informagoes uteis e confiaveis para os usuarios internos e externos. 

( ) Ser etico e algo muito subjetivo.Portanto, dificil de ser definido. 

14. Para voce, seguir as exigencias do Codigo de Etica do Contabilista e: 

( ) Saber valorizar a profissao. 

( ) E importante, mas nem sempre ha condigao para isso. 

( ) Uma imposigao legal.ou seja, deve ser seguida por obrigagao. 

( )A garantia sobre a qualidade na prestagao dos servigos, que condiciona o profissional a 

estabilidade da fungao atraves do reconhecimento dos seus clientes e da sociedade 

15. Se a entidade para qual voce oferece seus servigos, passa por problemas de ordem financeira e 

seu cliente pede ajuda no sentido de manipular informagoes para conseguir um investimento e 

contornar a situagao, voce: 

( ) Negaria, mesmo ao ponto de perder o cliente. 

( ) 0 atenderia, pois os fins justificam os meios. 

( ) Talvez, nao ha como descartar essa possibilidade. 


