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RESUMO 

No 2007 desenvolveu-se a decima setima edi<;ao do curso de p6s 

gradua<;ao em Controladoria da UFPR e a problematica fundamental desta 

pesquisa esta na escasa informa<;ao que se tem sobre a evolu<;ao do curso no 

tempo. Esse fator leva a necessidade de avaliar as condi<;oes de oferta e 

dernanda do curso de p6s gradua<;ao. Este trabalho relata o resultado de uma 

pesquisa de dados realizada nos relat6rios e portal lattes dos periodos 1995, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, com o curso de especializa<;ao em 

Controladoria da UFPR. A pesquisa utiliza o metodo comparative para 

descrever OS fatos e quanto ao procedimento e dedutivo-analftica, utilizando 

como fontes os relat6rios da coordena<;ao do curso e o portal Lattes. Foram 

usados procedimentos de coleta de dados, pesquisa documental direta e 

pesquisa documental indireta na legisla<;ao brasileira sobre ensino de p6s 

gradua<;ao. Os resultados apontam aspectos favoraveis, como a permanente 

assist€mcia ao curso dos alunos inscritos, titula<;ao academica dos professores 

e a renova<;ao das materias lecionadas. As principais divergencias estao na 

ausencia de um sistema de informa<;ao permanente relacionada ao curso, a 

necessidade de rever o desenvolvimento dos professores em aulas de acordo 

a qualifica<;ao deles. 

Palavras - chave: P6s Gradua<;ao, Controladoria, UFPR, educa<;ao, 
profissionais. 
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1 INTRODUCAO 

1.1 Contextualizacao do problema 

Desde a aprovac;ao da Resoluc;ao No 084/95 do Conselho de Ensino e 

Pesquisa, em sessao de 10 de Fevereiro 1995, o Departamento de 

Contabilidade da Universidade Federal do Parana (UFPR) oferece o Curso de 

Especializac;ao em Controladoria. 

No ano de 2007, desenvolveu-se a decima setima edic;ao, foram 

reunidos profissionais de diversas areas que compartilharam aulas 

programadas e ministradas por outros profissionais que desempenham 

atividades academicas em diferentes instituic;oes de ensino superior: Gada 

aluno, para obter o Certificado de Especialista, deve elaborar sob a orientac;ao 

de urn dos professores do Curso, urn trabalho individual de conclusao do Curso 

(Monografia), similar esquema implementado desde 1995. 

No inicio do curso, em 1995, os alunos eram formados quase 

exclusivamente em Contabilidade e as monografias tinham uma delimitac;ao 

tecnica que abordavam as fases de urn diagn6stico da area contabil e/ou 

financeira de uma empresa existente que fora escolhida pelo proprio aluno. 

Pouco se sabe sob a tendencia da participac;ao do pessoal discente e o perfil 

profissional dos professores do Curso. 

Pese a que os relat6rios emitidos pelos coordenadores dos cursos terem 

reportado anualmente o resumo de informac;oes referentes a organizac;ao e 

desenvolvimento de cada curso temporario, nao existem estudos que 

abordaram a evoluc;ao do Curso no decorrer dos anos, influenciado pela 

diversidade de profissionais presentes e o grau de mudanc;as nas atividades 

academicas. 

A falta de informac;oes sabre a influencia que exerce a diversidade de 

profissionais no Curso em Controladoria da UFPR limita a difusao e acesso as 

informac;oes de interesse do publico e organizadores; quer dizer, profissionais 

de diversas areas podem acessar informac;oes relativas ao Curso atraves do 



pessoal participante (coordenagao, professores, alunos). 0 organizador nao 

tern uma ferramenta de avaliagao de Iongo prazo que permita formulagao de 

cenarios e planejamento estrategico do curso em questao. 

Como foi apresentado, existe uma desinformagao sobre a participagao 

dos diversos tipos de profissionais como professores e alunos no curso de 

Controladoria e o grau de mudangas no curricula academico durante o 

desenvolvimento do curso. 

A importancia deste tipo de trabalho baseia-se em que os cursos de 

especializagao tambem precisam efetuar urn balango de ganhos e perdas da 

produgao cientffica e intelectual dos seus participantes alem do ganho 

economico e precisa-se de informagoes estrategicas para gerir como se forma 

uma empresa e garantir o exito quanta ao logro dos seus objetivos. 

E por isso que este trabalho tern como objetivo fazer uma coleta de 

dados do curso, comparando o perfil dos participantes, professores e as 

atividades academicas no decorrer do tempo, examinando e determinando as 

mudangas nas caracteristicas das variaveis, desenvolvendo assim, uma 

ferramenta de consulta para os participantes do curso (coordenagao, 

professores e alunos). 

1.2 Questao da pesquisa 

Observa-se a presenga de diversos tipos de profissionais no corpo 

docente do Curso de Especializagao em Controladoria da UFPR, embora 

aparentemente haja predominio de contadores. Esse Curso foi implementado 

em 1995 e, desde entao, vern tendo edigoes sucessivas ate os dias atuais. Ao 

Iongo do tempo, certamente o perfil dos profissionais que participam como 

professores e alunos vern apresentando mudangas e o mesmo se espera que 

tenha ocorrido com o curricula de disciplinas. 



Pretende-se responder a seguinte questao: 0 perfil dos profissionais do 

curso de Controladoria e os currfculos de suas disciplinas mudaram ao Iongo 

do tempo analisado? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

0 objetivo deste estudo sera estabelecer o grau de influencia e 

convergencia entre as mudan<,;:as do perfil dos profissionais que participam e o 

currfculo das disciplinas para o Curso de Especializagao em Controladoria na 

UFPR, verificando as possfveis mudangas ao Iongo do tempo. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

Os objetivos especfficos definidos para este trabalho sao: 

• determinar o grau de participa<,;:ao do profissional discente nas 

aulas. 

• determinar o perfil do profissional docente. 

• analisar o currfculo do Curso ao Iongo do perfodo. 

1.4Justificativa 

Desde que se iniciou o Curso em Controladoria na UFPR em 1995, ha o 

registro de uma mudanga nos profissionais assistentes, pois no seu infcio as 

monografias foram orientadas para a area Contabil I Financeira, mas se 

registra a presenga de profissionais docentes formados em diversas areas. Nao 

se sabe qual e o grau de influencia desse fato no desenvolvimento do curso 

pois nao ha outro projeto semelhante sendo desenvolvido. 

A relevancia da questao que se esta trabalhando deve-se ao fato que o 

Curso em Controladoria tern uma capacidade de atragao para os profissionais 

de diversas formagoes em busca de aperfeigoar seus conhecimentos. 

A metodologia escolhida foi a pesquisa quantitativa, objetivando a coleta 

de dados e a medigao do grau de convergencia e influencia entre a diversidade 



de profissionais presentes em aulas e a mudanga do curricula de disciplinas. 

Dando, assim, como resultado um instrumento de estatistica e consulta para o 

publico alva. 

1.5 Delimita~oes 

Este t6pico enumera um conjunto de limites de abrangencia do estudo, 

toda vez que faz precisso estabelecer claramente os objetivos para evitar 

divagagoes e discussoes interminaveis. 

No que concerne a delimitagao conceitual, descreve-se o marco 

conceitual da Controladoria e o Controller como gestor de sistemas de 

informagao, tambem se faz uma breve introdugao a normatividade dos cursos 

de p6s graduagao no Brasil. 

Julgou-se que, para os prop6sitos estabelecidos, escolher como 

instrumento de caletas de dados os relat6rios emitidos pela coordenagao dos 

cursos de Especializagao em Controladoria da UFPR e a informagao fornecida 

pelo portal Curricula Lattes dos profissionais docentes, toda vez que, 

considerando-se a necessidade de delimitar o universo da pesquisa, o estudo 

se desenvolve nas experiencias e atividades desenvolvidas especificamente no 

Curso de Especializagao em Controladoria da UFPR. 

fontes: 

E dizer, o estudo esta limitado pelas informagoes obtidas das seguintes 

• Relat6rios emitidos pela coordenagao dos cursos de 

especializagao em Controladoria oferecidos pela UFPR. 

• lnformagao obtida do curricula Jattes dos profissionais docentes. 

Ainda, uma outra delimitagao e que este trabalho nao conta com o perfil 

do pessoal discente ao curso de Especializagao fornecida pelas fichas de 

inscripgao ao curso de Controladoria, mas, os dados fornecidos pelo relat6rio 

constituem uma importante fonte de informagao acerca das monografias e o 

comportamento academico do pessoal discente. 



Tendo em vista a populagao estabelecida, uma primeira limitagao ao 

estudo, refere-se ao fato que nem todos os currfculos dos professores 

pesquisados se encontraram informados no portal Lattes, somente se 

disponibilizou do 50% dos curriculos lattes dos docentes pesquisados no portal 

web, toda vez, que nao se encontraram cadastrados o curricula de 16 dos 32 

professores pesquisados na data acessada, evento que se reflexa neste 

trabalho; 

Outra limitagao da pesquisa esta relacionada aos relat6rios do curso e 

fichas de inscripgao, Ainda que tenham sido solicitadas a secretaria de P6s 

Contabeis com antecedemcia, nao tiveram tempo habil para disponibilizar essas 

informagoes pelas suas atividades internas. 

Somente se disponibilizou para o trabalho os dados do relat6rio 

correspondente aos anos 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, que 

contribuem para atingir plenamente os objetivos da pesquisa. 



2 REFERENCIAL TEORICO 

Diversas pesquisas se desenvolveram para tentar explicar ou orientar 

o tema da Controladoria, toda vez que, a Controladoria e considerada uma 

ciemcia nova e ainda nao esta definida as suas fungoes, pode-se apreciar que 

cada organizac;ao implementa uma area de Controladoria de acordo as suas 

necessidades. 

Esses fatores fazem da controladoria um reto para as organizac;oes e 

uma ciemcia atraente para os profissionais e pesquisadores, toda vez que, por 

sua importancia na gestae das organizac;oes e variada definic;ao da sua 

estrutura, cada organizac;ao tern que fazer um estudo da sua estrutura propria 

para implementar um area de Controladoria compativel as necessidades das 

organizac;oes. 

Nesse contexte, e importante a implementac;ao dos curses de p6s 

graduac;ao em Controladoria, toda vez que tern uma responsabilidade 

educadora e orientadora das novas tend€mcias e necessidades do mercado; e 

importante a interac;ao da educac;ao superior e o mercado para dar 

sustentabilidade al sistema econ6mico a traves da preparagao de recursos 

humanos cada vez melhores preparados para os retos do futuro e asegurar 

sostenibilidade do sistema economico e garantir a continuidade das 

organizagoes. 

2.1 Ciencia da Controladoria 

No processo de interagao da empresa com os diversos agentes e a 

mudanga no mundo dos neg6cios, comega a surgir uma serie de fenomenos 

economicos fazendo com que as necessidades da empresa na busca da sua 

eficacia transcendam os conhecimentos de Contabilidade, Administragao e 

Economia. Este fato, obrigou as organizagoes a buscar novas modelos e 

ferramentas de gestae. Alves (1997, p. 29) corrobora esse fenomeno: 

[ ... ] a capacidade de adaptac;ao da empresa contemporanea ao 
acelerado ritmo de transformac;oes em seu ambiente operacional e, 
sobretudo, uma questao de sobrevivencia e a condic;ao de 



permanemcia em um mercado crescentemente globalizado e 
competitive. 

Na busca de modelos e ferramentas de gestao inovadoras origina-se o 

tema da Controladoria. Chandler (1962), indica que a controladoria surgiu no 

infcio do seculo XX nas grandes corporac;oes norte-americanas, com a 

finalidade de realizar rigido controle sabre todos os neg6cios das empresas 

relacionadas, subsidiarias e ou/ filiais. 

A aparic;ao da Controladoria no cenario organizacional coincide com 

uma serie de eventos no mundo: a Revoluc;ao Industrial; esse evento, marcou 

uma epoca de muita riqueza para norte-america, consolida-se a forc;a dos EUA, 

se crearam grandes empresas manufatureras, a renda per-capita se 

incrementou considerablemente, ficando os modelos econ6micos dessa epoca 

obsoletes e inclusfvel inaplicaveis a muitas empresas. No meio deste relative 

vazio de modelo de regulac;ao aparece a Controladoria, as tendencias a uma 

acelerac;ao da liberalizac;ao da economia e do comercio com as negociac;oes 

geraram a necessidade de criar novas mecanismos de gestao, Nesse cenario a 

controladoria aparece; Foram os executives das grandes corporac;oes que 

crearam a Controladoria. lnicialmente os executives da nova area da 

controladoria foram reclutadas da area financiera. Com o transcorrer dos anos, 

a Controladoria se ve influenciada por um novo fen6meno: 0 processo de 

globalizac;ao com integrac;ao economica. 

Esse novo fen6meno consolida a Controladoria na gestao das 

organizac;oes, toda vez que, se produz uma incrementac;ao de investimentos 

no mundo; A integrac;ao economica acelerada pelas inovac;oes tecnol6gicas, 

especialmente a telematica, originaram um rapido movimento de capital e de 

informac;ao em nfvel internacional, a informac;ao originada em um ponto 

geografico comeca a ser empregada por diferentes usuaries do mundo 

interesados no conteudo, se produz uma reduc;ao das barreiras comerciais; 

esse fato deu efeitos sociais e culturais no planeta, nos neg6cios provocou 

redefinic;oes de rota e de ritmos de integrac;ao, os mecanismos tradicionais de 

regulac;ao da economia mundial perderam capacidade de controle e 

organizac;ao dos fluxos comerciais e financeiros; investidores de pafses 



desenvolvidos comecaram a colocar seus capitais em diferentes pontos 

geograficos, grandes corporagoes comecaram a instalar-se em paises que 

ofereciam atrativos incentivos ou mercados , o volume e a mobilidade 

crescente dos movimentos de capital em escala planetaria tern levado a uma 

grande volatilidade dos titulos e transagoes, porem, migraram com eles os seus 

sistemas organizacionais, houve uma redugao corporativa. 

De fato, o que se observou no plano internacional com estas 

mudangas e que a reestruturagao e reorganizagao da economia e das 

relagoes politicas mundiais provocaram certos conflitos e tens6es conjunturais 

importantes: aumentaram as contradigoes sociais e politicas, desigualdades 

economicas, entre as nag6es e dentro dos diferentes paises que provocou 

uma ampla reorganizagao do contexto internacional no curta prazo. 

Nesse contexto, se produz a migragao da Controladoria a diferentes 

paises fora de Norte America. 

E necessaria esclarecer que existem uma diversidade de ideias de 

diferentes autores que tentam conceitualizar o tema da Controladoria. 

Mossimann & Fisch (1999, p. 88) comenta que "o corpo de doutrinas e 

conhecimentos relativos a gestao economica [ ... ] confere a Controladoria o 

status de ciencia. [ ... ]". Este mesmo aut or conceitua a Controladoria como: 

[ ... ] o conjunto de principios, procedimentos e metodos oriundos das 
ciemcias da Administrac;ao, Economia, Psicologia, Estatistica e, 
principalmente da Contabilidade, que se ocupa da gestao economica 
das empresas, com a finalidade de orienta-las para a eficacia. 

A afirmagao acima se contrapoe aos conceitos de uma gama de 

autores que afirmam que a Controladoria nao e uma nova ciencia, mas uma 

dimensao da Ciencia Contabil, e que, semanticamente, pode ser denominada 

de Contabilidade de gestao, gerencial ou Controladoria (E. Ribas, M. Ribas, M. 

Keirn, p. 5. 2007). 



Apoiando essa teoria, Padoveze (2005, pag. 31) comenta que a 

Controladoria pode ser observada como o enfoque controlistico da escola 

italiana e a Contabilidade gerencial como o enfoque informacional da escola 

americana. 0 autor continua dizendo que a Controladoria pode ser vista como 

a Contabilidade em seu processo de qualifica9ao natural, cada vez mais 

integrada as suas fun96es de mensurar, informar e contribuir no processo 

decis6rio das organiza96es. 

Crozatti (2003) diz a respeito do asunto que: 

a Controladoria e [ ... ] a gestora do sistema de informac;oes 
economico-financeiras, sendo, assim, a responsavel pelos conceitos 
que devem sustentar tal sistema. Sua especialidade e o 
desenvolvimento e operacionalizac;ao de modelos e sistemas de 
informac;ao economico-financeiros. 

Conforme se analisa a literatura dos pesquisadores do papel da 

Controladoria nas empresas atuais, revela-se alem de gestora de urn sistema 

de informa9ao , outras fun96es primordiais: dire9ao e a implanta9ao dos 

sistemas de motiva9ao , coordena9ao , avalia9ao , planejamento e 

acompanhamento. 

Toda vez que, o tema da Controladoria envolve dentro da sua 

operatividade urn sistema de controle, e preciso estabelecer urn monitoreo em 

quanta aos efeitos sabre o comportamento das pessoas atingidas efetuando 

uma oportuna motiva9ao visando sempre centralizar informa96es nao somente 

alertando situa96es desfavoraveis mas tambem sugerindo solu96es. 

Os resultados dessa centraliza9ao de informa96es tern que ser 

avaliada, e dizer, interpretar fatos e estabelecer 0 grau de desempenho par 

area de responsabilidade, toda vez que, deve-se determinar a viabilidade dos 

pianos consistentes, implementando urn sistema de acompanhamento da 

evolu9ao dos pianos tracados para fins de corre9ao de falhas ou revisao do 

planejamento. 



Para que tais modelos sejam entendidos e disseminados dentro da 

organizac;ao deve-se considerar qual o impacto que suas determinac;oes terao 

sabre as instituic;oes existentes, pais as instituic;oes delas dependem para que 

aquelas praticas sejam incorporadas nos habitos e retinas dos atores 

organizacionais. 

Segundo Mossimann & Fisch (1999, p. 90) a missao da Controladoria 

"e otimizar os resultados economicos da empresa, para garantir sua 

continuidade, par meio da integrac;ao dos esforc;os das diversas areas". E 

tambem Almeida eta/ (2001, p. 353) declara que: 

a Controladoria, para ser eficaz em sua missao, e profundamente 
dependente da cultura organizacional vigente [ ... ] cabe a 
Controladoria, como ramo do conhecimento, estudar o 
comportamento e controle econ6mico das riquezas das empresas, 
em face das a<;oes humanas. 

0 mesmo autor (2001, p. 348) destaca outras missoes da 

Controladoria: 

permitir e aperfei<;oar a aplica<;ao, dentro do ambiente da empresa, 
dos conceitos de gestao econ6mica; bern como otimizar os 
resultados da empresa. 0 valor agregado pela Controladoria a 
empresa resulta na diferen<;a dos resultados que esta obtem entre 
ter Controladoria e nao te-la. 

E oportuno ressaltar que nao se deve esperar que a Controladoria seja 

a soluc;ao de todos os problemas da empresa. Os autores Oliveira e Araujo 

(1999, p. 13) destacam que "o exito da Controladoria tanto pede implicar em 

mudanc;as culturais, como na sua propria adaptac;ao a cultura existente". 

Luis Martins (1998, p. 28) afirma que a semelhanc;a de objetivos nas 

definic;oes das atividades da controladoria e da auditoria interna, tern como 

importantes atribuic;oes o acompanhamento e a avaliac;ao do desempenho das 

diversas areas operacionais, visando a otimizac;ao do resultado global, mas 

com diferenc;as na maneira de realizar tal tarefa. 

Verifica-se entao que a Controladoria teria suas origens nas atividades 

de auditoria, ou seja, tal realidade seria urn alargamento do campo de atuac;ao 



da auditoria, pois a necessidade dos gestores da empresa emquanto a 

disponibilidade, oportunidade e gerenciamento rapido das informagoes 

entregues pela auditoria teria gerado a nova ciencia conhecida como 

Controladoria. Abreviar o tempo na corregao dos erros e implementar urn 

sistema rotineiro de controle das operagoes nas diferentes areas operacionais 

da empresa, evidentemente foi uma das motivagoes para a instalagao de uma 

area de controle que dera assistencia imediata as inquietudes dos gestores. 

lnicialmente a Controladoria esteve direcionada para assistir as areas 

relacionadas a gestao, pois tinha uma tendencia das suas atividades para as 

finangas e contabilidade, pouco a pouco o ambiente de aplicagao se estendeu 

para as outras areas operativas da empresa e coincidindo com o pensamento 

de Padoveze (2005, p.32): 

nao existe ciencia que possa ser considerada totalmente autonoma, 
no sentido de que suas teorias, fenomenos, metodos, campo de 
aplicac;ao sejam exclusives. Como toda ciencia, a controladoria 
envolve-se com diversos ramos cientificos. Com algumas ciencias, o 
campo e mais proximo e a utilizac;ao recfproca de conceitos e 
metodos e mais enfatizada. 
Com relac;ao ao campo de aplicac;ao, ha uma relac;ao muito forte 
com as ciencias da Administrac;ao, Economia e do Direito, nas quais 
o patrimonio e o aspecto fundamental. Das ciencias exatas, da 
matematica e da estatfstica, ha um instrumental extenso que e a 
utilizado pesadamente pela controladoria. As ciencias sociais, como 
a sociologia e a psicologia, cada vez mais fornecem a controladoria 
subsfdios para a gestae, o centrale e a busca da eficacia 
empresarial. 

E tambem citado Consoante Herrmann Jr. apud Mosimann & Fisch 

(1999, p. 101 ): 

as ciencias nao tem existencia isolada. Embora o objeto proximo de 
varias ciencias possa ser o mesmo, as suas manifestac;oes podem 
ser encaradas sob prismas diferentes. Nessa diferenciac;ao deve-se 
procurar estabelecer a autonomia relativa de cada ciencia. 0 saber 
humane nao se divide numa serie de comportamentos estanques. As 
suas ramificac;oes entrelac;am-se e se confundem. A passagem de 
um campo a outre se faz par mudanc;as muito sutis, que pouco a 
pouco diferenciam a natureza dos fenomenos pertinentes a um e a 
outre. 

Na verdade nao existe urn consenso entre os estudiosos da 

Controladoria em quanta a conceitualizagao dela, ressalte-se, entretanto, que 



os autores consideram que desde que haja empresas trabalhando em setores 

diferenciados, todas elas precisam comprar, vender, contratar pessoal, avaliar 

resultados. Pode-se deduzir dai que, mesmo que as empresas se diferenciem 

em porte ou setor de atividades, certo conjunto de atividades sempre estara 

presente (Borinelli, 2006). E justamente na avaliagao de resultados que se 

define a importancia da Controladoria dentro da organizagao, pais, a integragao 

dos sistemas de informagoes nas diferentes areas da organizagao pela 

controladoria pressupoe a geragao de informagoes adequadas ao processo 

decis6rio para garantir a operatividade da empresa. 

Nesse contexto, ha uma preocupagao com relagao ao conteudo das 

materias lecionadas nos cursos de p6s graduagao Lata sensu em 

Controladoria quanta a contextualizagao adequada da Area da Controladoria e 

formagao de Profissionais da Controladoria. 

0 desenvolvimento do ensino superior deve levar em conta a dinamica 

de evolugao das esferas sociais, economicas e culturais que compoem o 

contexto atual. Embora o ensino superior guarde certa autonomia, esta sempre 

recebera influemcia de outros setores expostos as mudangas. Segundo afirmam 

os autores Porto & Regnier (dezembro, 2003), imersa em urn contexto de 

transformagoes as instituigoes de ensino superior enfrentam urn duplo desafio: 

atualizar-se e inserir-se nesta nova realidade, revendo suas formas de 

organizagao e de relacionamento com seus atores-chave e dando urn novo 

sentido ao seu papel social, e de outro lado entender, interpretar e apontar 

solugoes para os problemas que tais trasformagoes colocam aos individuos, 

assim continuam afirmando: 

0 contexto internacional esta dominado por urn conjunto de 
tendencias e eventos conjunturais que podem definir futuros 
alternatives, dependendo da natureza e intensidade das mudanvas e 
dos seus desdobramentos em curto e medio prazo. 

A UNESCO (Fonte De Rezende Marcelino), tendo par base a analise 

do comportamento deste setor no decorrer dos ultimos anos, afirma: 

A experiencia comum de numerosos paises e que o ensino superior 
nao e mais uma pequena parcela especializada ou esoterica da vida 
de urn pais. Ele se encontra no proprio corac;:ao das atividades da 



sociedade, e um elemento essencial do bem-estar economico de um 
pafs ou regiao, um parceiro estrategico do setor do comercio e da 
industria, dos poderes publicos, assim como das organizac;oes 
internacionais. 

Conforme a pesquisa realizada pela UNESCO pode-se afirmar que a 

Universidade aiE§m dos papeis classicos de ensino, pesquisa e extensao, debe 

desenvolver outras atividades; as universidades como institui9ao, estao 

expostas as influencias dos agentes economicos y politicos, e por isso que se 

requer novas formas de intera9ao e inser9ao com o ambiente externo; 

atualmente pode-se apreciar as multiples atividades que as universidades 

realizam alem do ensino: atividades de saude, assistencia profissional para o 

publico em geral sabre diversos temas. 

Para Claudio Porto & Karla Regnier (2003) o ensino-aprendizagem e 

as papeis dos profesores, estao submetidos a fortes pressoes para mudan9a, 

principalmente em fun9ao do surgimento de uma "gera9ao digital". De fato, as 

novas tecnologias da teleinformatica com suas demandas por novas processes 

e relacionamentos tern influenciado amplamente nas mudan9as do ensino 

superior. Eles continuam dizendo: 

Assim, outras formas de ensino, muitos mais interativas e suportadas 
pelas novas tecnologias, deverao se intensificar, com o professor 
afastando-se da "sala de aula" para assumir fungoes de geradores e 
administradores de novas experimentos de aprendizagem e de 
consultores e orientadores dos alunos, como alias ja ocorre na p6s
graduac;ao. 0 desenvolvimento da pesquisa tambem devera sofrer 
grandes alterac;oes. Os processes de criac;ao tornar-se-ao muito 
mais coletivos e multidisciplinares, tendo em vista tanto os recursos 
tecnol6gicos disponibilizados, como a natureza dos novas 
conhecimentos demandados pela sociedade. 

2.2 Profissional da Controladoria 

Em concordancia ao estabelecido anteriormente, no final da decada 

dos 70, publica9ao como a de Kanitz (1977), destacava que os primeiros 

controladores foram recrutados entre os homens responsaveis pelo 

departamento de contabilidade ou entao pelo departamento financeiro da 

empresa, deixando bern clara que a Controladoria nao e apenas administrar o 

sistema contabil da organiza9ao. Por isso os conhecimentos de contabilidade e 



financ;as nao sao unicos, embora fundamentais para 0 desempenho de tal 

func;ao. 

De acordo com Luis Martins (1998), "o moderno profissional, de 

Controladoria tera que dominar conhecimentos de administrac;ao geral, 

sociologia, financ;as, marketing, etc., alem evidentemente de Contabilidade, 

Custos e Tributos". 

Os autores Figueiredo e Caggiano (1997) seguem, comentando que, 

este novo campo de atuac;ao para os profissionais de Contabilidade requer o 

conhecimento e o dominio de conceitos de outras disciplinas, como 

Administrac;ao, Economia, Estatistica, Informatica etc. Ai, a importancia do 

profissional sera medida muito mais por sua contribuic;ao para a administrac;ao 

geral da organizac;ao do que pela correc;ao com que sao 'feitos os conjuntos de 

demonstrac;oes contabeis que relatam puramente aspectos financeiros da 

gestao. 

Percebe-se que os diferentes autores coincidem que nos tempos 

atuais o profissional da Controladoria deve ser urn profissional multifuncional, 

ou seja, deve acumular experiencias nas areas de Contabilidade, Financ;as e 

Administrac;ao, entre outras disciplinas. 

Coincidindo com os autores citados, o profissional da Controladoria 

deve ser urn profissional especializado, com fortes conhecimentos das 

atividades operacionais da organizac;ao na que se desenvolve, toda vez, ele e 

o responsavel da planificac;ao , implementac;ao e manutenc;ao de urn sistema 

que garantice o crescimento e permanencia da organizac;ao no mercado. 

As constantes mudanc;as nos conteudos das profissoes em geral 

estimulam aos profissionais capacitar-se constantemente. 

0 Controller e o nome que referenda o profissional que exerce a 

Controladoria e e responsavel pela implementac;ao de urn adequado sistema 

de informac;ao dentro das organizac;oes. 



No Brasil, a fungao do Controller emergiu com a instalagao de 

empresas multinacionais Norte-Americanas no pals. Nessa epoca, profissionais 

dessas empresas vinham para ensinar as teorias e praticas contabeis 

desenvolvendo e implantando sistemas de informagoes que fossem capazes 

de atender aos diferentes tipos de usuaries da Contabilidade, inclusive para 

manter urn adequado sistema de controle sobre as operagoes dessas 

empresas. 

Siqueira e Soltelinho (2001 ), em estudo explorat6rio realizado a partir 

de anuncios requisitando Controller's observam que o uso do profissional de 

Controladoria pelas organizagoes brasileiras, acompanha ciclicamente 

mementos bons na economia, entao coincidindo com investimentos externos. 

Tal observagao aponta para o surgimento desse profissional no pals ainda na 

epoca dos anos 50. Concluem os autores, salientando que a analise aponta 

para urn profissional de s61ida formagao e com visao estrategica. 

Devido a habilidade de trabalhar com informag6es de ordem 

economico-financeira, os profissionais de finangas e contabilidade foram os 

primeiros executives a ocuparem esse cargo. A crescente expansao das 

organizagoes e a insergao de novas competencias na gestae das mesmas 

trouxeram ao meio outros profissionais como engenheiros, administradores, 

profissionais da area de sistemas, entre outros que tambem ocupam o referido 

cargo. 

Nesse mesmo panorama, os autores Souza de Aguiar e Soares (2007) 

citam em seu trabalho, sob a diversidade, alguns autores como Cox, Thomas, 

Ely e Fleury, comentando sobre a preocupagao das empresas pela 

globalizagao dos neg6cios e a tendencia de diversificagao da forga de trabalho, 

afirmam que dita situagao pode ser interessante para os neg6cios, ja que 

segundo eles, a maier diversidade na forga de trabalho aumenta a eficiencia 

organizacional e, conseqOentemente a produtividade, permitindo que a 

empresa tenha acesso a novos segmentos de mercado, gerando aumento da 

lucratividade. Tambem comentam sobre os aspectos que incluem a diversidade 



como genera, ra<;a, origem, etnia, lingua, religiao, idade, experiencia de vida, 

grau de instru<;ao, estado civil, deficiencia fisica, hist6ria pessoal e corporativa, 

forma<;ao educacional, fun<;ao e personalidade. 

Tendo em vista, os comentarios dos autores ate aqui citadas, nota-se 

que coincidem na concep<;ao de que o profissional da Controladoria Controller 

deve ser urn profissional multifuncional, com conhecimentos de diferentes 

ciencias; Este publico possui necessidades bern especfficas, dispoe de pouco 

tempo e precisa de conteudos que os mantenham coligados com as grandes 

transforma<;oes que ocorrem em suas areas de atua<;ao. Assim, igualmente 

importante e que a diversidade na for<;a de trabalho seja a diversidade na 

forma<;ao do controller. Nao sendo importante apenas o conhecimento das 

diferentes disciplinas por parte do Controller, mas tambem sendo interessante 

observar a diversidade de profissionais com quem as aulas sao 

compartilhadas. 

E relevante aqui essa observa<;ao pais, quando estao juntos varios 

profissionais compartilhando aulas de prepara<;ao em Controladoria, existem 

debates e uma troca de informa<;oes das experiencias laborais de cada 

profissional alem das disciplinas do curso; essa troca de informa<;oes enriquece 

a forma<;ao do controller. As praticas em aulas tendem a ser representados por 

educa<;ao en tempo real, com conteudos que possam ser imediantamente 

aplicados no trabalho. 

Com certeza ele nao dominara as informa<;oes em sua totalidade, mas 

lhe servira para ampliar sua visao quanta ao funcionamento das areas 

operativas, que segundo alguns autores, forma a visao proativa que e a 

essencia da fun<;ao do controller. 

Nao se deve esquecer que o controller e urn profissional chave nas 

organiza<;oes, pais tera que gerir os sistemas de informa<;oes da empresa, em 

diversos niveis ele tera cantata com outros profissionais usuarios da 

informa<;ao e devera estar preparado para inter-relacionar-se com eles. 



Segundo alguns autores, a essencia da func;ao de controller e uma 

visao proativa, permanentemente para o futuro. Utiliza os dados financieros 

para aplica-los ao futuro das atividades da companhia, com urn enfoque 

analiticamente treinado, com capacidade de empregar o sistema de controle 

em armenia com o planejamento administrative para lograr os resultados 

desejados. 

Tendo em conta esses aspectos citados, pode-se resumir as seguintes 

func;oes do controller: 

a) a func;ao de planejamento 

b) a func;ao de controle 

c) a func;ao de reporte 

d) a func;ao contabil 

Conforme descrevemos os t6picos de acima, coincidimos com o 

exposto por Dale (Dale apud DICKEY, Robert I. Accountants's cost handbook. 

New York: Ronald Press, 1967. p. 421, citado por Mosimann & Fisch) quando 

declara que sao func;oes do Controller "o fornecimento da informac;ao basica 

para controle gerencial", pais reconhece o status do profissional da 

controladoria como responsavel da formulac;ao de politicas de contabilidade e 

de custos, procedimentos e padroes, preparac;ao de demonstrac;oes financeiras 

e manutenc;ao dos livros contabeis, direc;ao da auditoria interna e controle de 

custos, mas tambem, estabelece outras atividades alem da func;ao contabil: 

"Orc;amentar e controlar operac;oes e resultados", esta ultima declarac;ao se 

enlaza com a sua func;ao de planejamento, controle e reporte, toda vez que 

administra todo urn sistema de informac;ao que engloba entre outras atividades 

o controle de: - CONTAS GERAIS, delinear verificac;oes sabre as financ;as da 

empresa e salvaguardar seus ativos; verificar faturas, contas a receber e a 

pagar, controle de pagamentos e recebimentos, folha de pagamentos, 

beneficios adicionais dos empregados; registros de instalac;oes e 

equipamentos; atividades da contabilidade de custos das varias func;oes 

administrativas; - ESTOQUE; - ESTATiSTICA; - IMPOSTOS. lnformac;oes que 

o Controller utiliza para interpretar dados de controle e preparar e interpretar 

demonstrac;oes financeiras e relat6rios contabeis regulares. 



Resumimos as func;oes do controller como o responsavel pela 

coordenac;ao de esforc;os com vista a otimizac;ao da gestao de neg6cios das 

empresas toda vez que reLine, analisa e interpreta a informac;ao que a 

administrac;ao precisa para operar a empresa; com essa finalidade mantem 

registros contabeis adequados alem de implementar e manter sistemas de 

informac;ao que deem suporte ao processo de planejamento e controle. 

2.3 Especializacao na area da Controladoria 

2.3.1 Educacao Oficial Regular 

Segundo De Souza e Diehl (2007), a educac;ao oficial regular e tratada 

como sendo o percurso academico de formac;ao. Referencia a frequencia aos 

cursos escolares de instituic;oes publicas ou particulares reconhecidos pelo 

Ministerio da Educac;ao - MEC. Continuam explicando que existe uma 

avaliac;ao da capacitac;ao atingida pelo participante na educac;ao oficial regular, 

de nivel superior, e esta seria efetuada pelas pr6prias instituic;oes credenciadas 

a oferecer os respectivos cursos. 

A materializac;ao da aprovac;ao final ocorre com a concessao do titulo 

correspondente ao curso frequentado pelo aluno; ou seja, o recebimento do 

grau pertinente (bacharel, especialista, mestre, doutor); seguem comentando 

que em uma preocupac;ao mais abrangente em avaliar a qualidade dos 

formandos, no campo da educac;ao regular: 0 MEC utilizou como fonte de 

referencia para direcionar ac;oes de melhoria da qualidade do ensino superior 

uma prova nacional com o objetivo de avaliar, via exame prestado pelos alunos 

formados, a qualidade do ensino oferecido pelas instituic;oes de ensino 

superior, podendo inclusive culminar com o fechamento de cursos ap6s uma 

sequencia de fraco aproveitamento dos seus formandos. 

Em sintese, a educac;ao oficial regular tern uma estrutura legal 

regulada pelo Ministerio de Educac;ao, gestor de mecanismos de avaliac;ao 

constante dos cursos de educac;ao superior. 



Grande parte da produgao cientffica no Brasil, e resultado dos 

trabalhos realizados nos curses de p6s-graduagao Lata sensu e Stricto sensu 

promovidos pelas instituig6es de ensino superior; em geral os curses de p6s 

graduagao Lato sensu exigem ao seu termino a elaboragao de urn artigo ou 

monografia. Os curses de mestrado e doutorado exigem apresentagao de 

dissertagao, ensaio ou defesa de tese. 

Dentro das medidas especiais e temporarias tomadas pelo Estado, 

com o objetivo de eliminar desigualdades raciais, etnicas, religiosas, de genero 

e outras - historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidade 

e tratamento, bern como compensar perdas provocadas pela discriminagao e 

marginalizagao (http://portal.mec.gov.br), encontramos diversas politicas 

canalizadas atraves dos programas na educagao superior: 

a) lnstitui~oes Federais e Estaduais de Educa~ao Superior- UNIAFRO 

0 Ministerio da Educac;ao, publicou a Resolugao/CD/FNDE n° 14 de 28 Abril de 

2008, estabelece criterios para a assistencia financeira com o objetivo de 

fomentar ac;oes voltadas a formagao inicial e continuada de professores da 

educagao basica e a elaboragao de material didatico especifico no ambito do 

Programa de Ag6es Afirmativas para a Populagao Negra. Os curses de 

formagao inicial e continuada, assim como os materiais didaticos visam a 
implementagao do Artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educagao 

Nacional (LOB) e a promogao do estudo da Hist6ria da Africa e Cultura Afro

brasileira com o objetivo de contribuir para a superac;ao dos preconceitos e 

atitudes discriminat6rias do racismo por meio da aplicac;ao de praticas 

pedag6gicas qualificada nesses temas nas escolas de Educagao Basica no 

Brasil. 

b) Programa de Acessibilidade na Educa~ao Superior -INCLUIR 

0 Ministerio da Educagao, por intermedio da Secretaria de Educagao Superior, 

publicou o Edital INCLUIR 04/2008, que convoca as lnstituic;oes Federais de 

Ensino Superior (IFES) a apresentarem propostas de criac;ao, reestruturac;ao e 

consolidac;ao de Nucleos de Acessibilidade na lnstituic;ao que atuarao na 



implementac;ao da acessibilidade as pessoas com deficiencia em todos os 

espac;os, ambientes, materiais, ac;oes e processos desenvolvidos na instituic;ao, 

buscando integrar e articular as demais atividades da instituic;ao para a 

inclusao educacional e social das pessoas com deficiencia, no ambito do 

Programa de Acessibilidade na Educac;ao Superior- INCLUIR. Este edital tern 

por objetivo promover ac;oes que garantam o acesso e perman€mcia de 

pessoas com deficiencia nas lnstituic;oes Federais de Educac;ao Superior; 

apoiar a criac;ao, reestruturac;ao e/ou consolidac;ao de nucleos de 

acessibilidade nas instituic;oes federais de ensino superior; implementar a 

politica de acessibilidade plena de pessoas com deficiencia na educac;ao 

superior; promover a eliminac;ao de barreiras pedag6gicas, atitudinais, 

arquitetonicas e de comunicac;oes e a efetivac;ao da polftica de acessebilidade 

universal. 

c) RECONHECER 

0 RECONHECER tern por finalidade fomentar e promover uma nova cultura 

nas Faculdades de Direito que venha a estabelecer urn caminho para a 

formac;ao cidada dos estudantes, orientada pelos Direitos Humanos. 

d) PROLIND 

PROLIND tern como finalidade apoiar projetos, desenvolvidos pelas instituic;oes 

de educac;ao superior publicas em conjunto com as comunidades indigenas, 

que visem a formac;ao superior de docentes indigenas para o Ensino 

Fundamental (5a. a 8a. series) e Ensino Mediae permanencia dos estudantes 

indigenas em cursos de graduac;ao. 

e) PROUNI 

0 ProUni - Programa Universidade para todos tern como finalidade a 

concessao de balsas de estudo integrais e parciais a estudantes de cursos de 

graduac;ao e sequenciais de formac;ao especifica, em instituic;oes privadas de 

educac;ao superior. Criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado 

pela Lei n° 11.096, em 13 de janeiro de 2005, ele oferece, em contrapartida, 

isenc;ao de alguns tributos aquelas instituic;oes de ensino que aderem ao 

Programa. 



Dirigido aos estudantes egresses do ensino medio da rede publica ou da rede 

particular na condic;ao de bolsistas integrais, com renda per capita familiar 

maxima de tres salaries minimos, o ProUni conta com urn sistema de selec;ao 

informatizado e impessoal, que confere transparencia e seguranc;a ao 

processo. Os candidates sao selecionados pelas notas obtidas no ENEM -

Exame Nacional do Ensino Medio conjugando-se, desse modo, inclusao a 
qualidade e merito dos estudantes com melhores desempenhos academicos. 

e) FIES 

0 Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES e urn 

programa do Ministerio da Educac;ao - MEC destinado a financiar a graduac;ao 

no Ensino Superior de estudantes que nao tern condic;oes de arcar 

integralmente com os custos de sua formac;ao. Para candidatar-se ao FIES, os 

alunos devem estar regularmente matriculados em instituic;6es nao gratuitas, 

cadastradas no Programa e com avaliac;ao positiva nos processes conduzidos 

pelo MEC. 

f) PECG - Programa de Estudantes Convenio de Gradua~ao 

0 PEC-G e uma atividade de cooperac;ao, cujo objetivo e a formac;ao de 

recursos humanos, a fim de possibilitar aos cidadaos de paises em 

desenvolvimento com os quais o Brasil mantem acordos educacionais ou 

culturais realizarem estudos universitarios no pais, em nivel de graduac;ao, nas 

lnstituic;oes de Ensino Superior(IES) brasileiras participantes do PEC-G. 

0 Programa de Estudantes Convenio de Graduac;ao (PEC-G) e administrado 

pelo Ministerio das Relac;oes Exteriores por meio da Divisao de Cooperac;ao 

Educacional do Departamento de Cooperac;ao Cientifica Tecnica e 

Tecnol6gica(DCE/DCT/MRE) e pelo Ministerio da Educac;ao por meio da 

Divisao de Assuntos lnternacionais da Secretaria de Educac;ao Superior(DAI/ 

SESu/MEC). 

g) PROEXT 



0 PROEXT criado pela Secretaria de Educac;ao Superior- SESu/MEC, no ano 

de 2003, abrange programas e projetos de extensao universitaria com emfase 

na inclusao social, visando aprofundar uma politica que venha a fortalecer a 

institucionalizac;ao das atividades de extensao nas instituic;oes publicas de 

ensino superior. 0 objetivo geral do PROEXT- SESu/MEC e apoiar as 

lnstituic;oes Publicas de Ensino Superior no desenvolvimento de programas 

e/ou projetos de extensao que contribuam para a implementac;ao e para o 

impacto de politicas, potencializando e ampliando patamares de qualidade das 

ac;oes propostas, projetando a natureza das mesmas e a missao da 

universidade publica. 

h) PET lniciado em 1979 na Coordena~ao de Aperfei~oamento de Pessoal 

de Nivel Superior (CAPES) 

0 PET - Programa de Educac;ao Tutorial - Atualmente, esta sob a 

responsabilidade da Coordenac;ao-Geral de Relac;oes Estudantis (CGRE) da 

Diretoria de Pollticas e Programas de Graduac;ao da Educac;aoSuperior 

(DIPES). E desenvolvido por grupos de estudantes, com tutoria de um docente, 

organizados a partir de cursos de graduac;ao das lnstituic;oes de Ensino 

Superior do pais, sendo um grupo por curso, orientados pelo principia da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensao e da educac;ao tutorial. 

I) 0 CELPE-Bras 

0 CELPE-Bras, e o Certificado de Proficiemcia em Lingua Portuguesa para 

Estrangeiros, desenvolvido e outorgado pelo Ministerio da Educac;ao (MEC), 

aplicado no Brasil e em outros paises com o apoio do Ministerio das Relac;oes 

Exteriores (MRE). 0 CELPE-Bras e o unico certificado brasileiro de proficiemcia 

em portugues como lingua estrangeira reconhecido oficialmente. 

lnternacionalmente, e aceito em firmas e instituic;oes de ensino como 

comprovac;ao de competencia na lingua portuguesa e, no Brasil, e exigido 

pelas universidades para ingresso em cursos de graduac;ao e em programas de 

p6s-graduac;ao. 

j) 0 Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior- PROMISAES 



0 Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior- PROMISAES tern par 

objetivo fomentar a cooperagao tecnico-cientrfica e cultural entre os parses com 

os quais o Brasil mantE~m acordos - em especial os africanos - nas areas de 

educagao e cultura, consolidando uma polftica de intercambio que promova 

maior integragao entre o Brasil e os parses em desenvolvimento. 0 Projeto 

oferece apoio financeiro no valor de urn salario-mrnimo mensal para alunos 

estrangeiros participantes do Programa Estudantes-Convenio de Graduagao -

PEC-G, regularmente matriculados em cursos de graduagao em lnstituig6es 

Federais de Ensino Superior - IFES. 0 auxrlio visa cooperar para a 

manutengao dos estudantes durante o curso, uma vez que muitos vern de 

parses pobres. 

k) IMA (INSTITUTO MACHADO DE ASIS) 

Este programa tern como missao formular e coordenar as polfticas de 

promogao da Ungua Portuguesa no Brasil e no mundo. Assim como induzir, 

catalisar e organizar a pesquisa em Ungua Portuguesa e ser referenda em 

Ungua Portuguesa para o ensino e formagao de profesores promovendo 

atividades cientfficas e culturais, no Brasil e no mundo, visando a promogao e 

difusao da Ungua Portuguesa. 

I) PORTAL 

0 Projeto Portal da lnclusao Educacional e Tecnologias Digitais, desenvolvido 

pela Secretaria de Educagao Superior- SESU, em parceria com a Secretaria 

de Educagao a Distancia - SEED e com a Organizagao das Nagoes Unidas 

para a educagao - UNESCO, visa a apoiar as agoes de inclusao educacional 

no Brasil que contribuam para tornar acessrveis cursos, materiais didaticos, 

estudos e pesquisas utilizando as tecnologias digitais. 0 Portal contribui para a 

inclusao digital do docente universitario e seu aluno, favorece o 

compartilhamento do conhecimento junto a outros agentes fundamentais de 

intervengao e mudanga social e enseja observag6es, analises e proposigoes 

valiosas par parte das sociedades cientfficas. 



Este projeto conhecido como Portal Mundo Academico esta dividido em tres 

m6dulos: Portal de Busca, Sistema de Publicagao e Padrao de lndexagao. 

0 Portal de Busca e urn servigo que oferece ao usuario resultados de pesquisa 

de conteudos desenvolvidos em lnstituigoes de Educagao Superior. 

0 Sistema de Publicagao fornece uma infra-estrutura que permitira aos 

professores a criagao de suas paginas academicas, tornando disponivel, para 

acesso livre, sua produgao de conhecimento na esfera da pesquisa, ensino e 

extensao, no campo da experimentagao, nas aplicagoes das tecnologias da 

informagao e da comunicagao, com vistas a excelencia da aprendizagem e 

avango na pesquisa de novas linguagens e procedimentos metodol6gicos. 

0 Padrao de lndexagao permitira as IES que ja possuem seus pr6prios 

sistemas de publicagao tornar esses conteudos disponiveis a partir do portal de 

busca. 

M) COLIP 

A Comissao para Definigao da Politica de Ensino-Aprendizagem, Pesquisa e 

Promogao da Lingua Portuguesa - COUP e coordenada pelo Diretor do 

Departamento de Politica da Educagao Superior- Depes/Sesu. 

N)NAPRO 

0 Projeto Rondon e uma agao interministerial de Governo, coordenada pelo 

Ministerio da Defesa, em estreita parceria com o Ministerio da Educagao, 

destinada a incorporar, de forma ativa, a contribui<;ao do estudante universitario 

na redugao das desigualdades sociais e regionais. 0 Nucleo de Atividades do 

Projeto Rondon- NAPRO, eo setor da Secretaria de Educagao Superior do 

Ministerio da Educagao que atua na mobilizagao das instituigoes de ensino 

superior e na elaboragao de criterios para participagao e avaliagao no ambito 

do Projeto Rondon. 

0) PINGIFES 



A Plataforma de lntegragao de Dados das lnstituig6es Federais de Ensino 

Superior (PINGIFES) consiste de uma infraestrutura tecnol6gica para coleta e 

distribuigao dinamica de informagoes das universidades e sistema de gestao 

estratE3gica de dados para a Secretaria da Educagao Superior (SESU). Quando 

a plataforma estiver em plena operagao, o MEC contara, no minimo, com 

informag6es atualizadas em tempo real. 

A plataforma Pinglfes ja comegou a operar com a coleta de dados sobre a vida 

escolar dos alunos - matriculas, transferemcias, ingressantes, diplomados. 

Dada a sua flexibilidade, pode ser expandida para buscar informag6es sobre 

graduagao e p6s-graduagao, como dados academicos, de professores e de 

pesquisas. Depois de consolidar essa etapa da coleta, a Pinglfes sera 

progressivamente ampliada para outras areas das universidades. 

Departamento de Desenvolvimento da Educagao Superior. 

P) Programa de Consolidac;ao das Licenciaturas - PRODOCENCIA 

PRODOCENCIA, criado no ano de 2006 pela Secretaria de Educagao Superior 

do Ministerio da Educagao, visa ampliar a qualidade das agoes voltadas a 
formagao de professores, priorizando a formagao inicial desenvolvida nos 

cursos de licenciaturas das lnstituig6es Federais e Estaduais de Ensino 

Superior. 0 Prodocencia financiou no ano de 2006, vinte e oito projetos 

voltados para a formagao e o exercicio profissional dos futuros docentes, alem 

de implementar ag6es definidas nas Diretrizes Curriculares da Formagao de 

Professores para Educagao Basica. 

Q) REUNI 

0 Programa de Apoio a Pianos de Reestruturagao e Expansao das 

Universidades Federais- REUNI -tern com urn dos objetivos principais dotar 

as universidades federais das condig6es necessarias para ampliagao do 

acesso e permanencia de estudantes na educagao superior, em nivel de 

graduagao. 



Sao objetivos ainda o aumento da qualidade dos cursos e o melhor 

aproveitamento da estrutura fisica e de recursos humanos. A meta global do 

REUNI e alcangar gradualmente ao Iongo dos cinco anos de duragao desse 

programa, uma taxa de conclusao media de 90% nos cursos de graduagao 

presenciais e uma relagao de 18 alunos par professor. 

No contexte do REUNI-UFS, destacamos a importancia da modernizagao das 

normas academicas, visando evitar entraves burocraticos que dificultem o 

percurso do estudante no seu curso. Assim, o citado volume de investimentos e 

agoes representa uma re-fundagao da UFS, promovendo a inclusao social e a 

melhoria da qualidade do ensino superior publico no estado de Sergipe. 

R) PRIMERA FASE DE EXTENSAO DO ENSINO SUPERIOR 

0 programa de expansao universitaria ganhou impulse em 2006 com a 

ampliagao do numero de vagas em cidades-p61o no interior do pais. Nos 

ultimos quatro anos, o governo criou dez universidades. Seis delas originarias 

de escolas, faculdades e centres tecnol6gicos. As demais surgiram do 

desmembramento de entidades que ja pertenciam a Uniao ou foram 

construidas sem estrutura institucional previa. 

Para colocar em funcionamento as novas unidades, o Ministerio da Educagao 

promoveu concursos publicos para a contratagao de professores e funcionarios 

tecnico-administrativos. Foram criadas 9.200 vagas para professores e mais de 

15 mil para servidores. Na primeira fase do programa de expansao do ensino 

superior foram contratados, aproximadamente, 2.400 professores para atuar 

nos novos campi e universidades do interior. 

S) MARCA 

0 Programa de Mobilidade Academica Regional em Cursos Acreditados -

MARGA - foi desenvolvido e implementado pelo Setor Educacional do 

MERCOSUL - SEM - como uma das agoes voltadas para as prioridades de 

mobilidade entre instituigoes e paises e para a melhoria da qualidade 

academica atraves de sistemas de avaliagao e credenciamento. A promogao 



da cooperagao interinstitucional internacional no ambito do ensino superior 

entre cursos de qualidade avaliada e aprovada pelo SEM e considerada forma 

de incentivo a integragao regional e a melhoria da formagao de recursos 

humanos qualificados para o desenvolvimento do MERCOSUL. 

0 Programa, urn convenio entre a Secretaria de Educagao Superior do Brasil, 

a Secretaria de Politicas Universitarias da Argentina, a Universidad de Ia 

Republica do Uruguai e a Diregao Geral de Educagao Superior do Paraguai, 

busca promover o intercambio de alunos, docentes, pesquisadores e gestores 

de instituigoes de educagao superior. 

Participarn instituigoes de quatro paises membros do MERCOSUL: Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai, mais os paises associados Bolivia e Chile. 

2.3.2 Educac;ao Continuada 

Tendo em vista o cenario de mudangas continuas no mundo dos 

neg6cios e os esforgos das empresas para adaptar-se aos ritmos de 

transformagoes no seu ambiente, a capacitagao e o conhecimento se tornam 

de vital importancia para segurar a continuidade da empresa contemporanea 

no mercado. 

Dita dinamicidade no ambito organizacional influencia a busca do 

conhecimento continuo. Ou seja, os profissionais e organizagoes procuram 

uma educagao continuada para satisfazer as demandas e exigencias do 

mercado no qual se desenvolvem. 

Existe uma gama de autores que pesquisaram sabre a relagao entre 

educagao continuada e o ambiente organizacional no mercado, ao respecto, 

eles destacam a importancia da educagao continua para a sobrevivencia 

profissional. 

Segundo, De Souza e Diehl (2007) afirmam que a sistematica da 

educagao continuada acha-se presente nas mais diversas formas de 



certificac;ao profissional e tern validade para urn espac;o de tempo determinado 

implicando a necessidade de estudos continuos para que se acompanhem os 

novos conhecimentos gerados a partir do ultimo credenciamento, de forma a 

obter novo credenciamento nos exames de revalidac;ao. 

Existem cursos de credenciamento obrigat6rio no Brasil, tais como a 

exig€mcia da CVM para a constante educac;ao continuada dos auditores e a 

exigencia da CFC acerca da educac;ao continuada dos profissionais contabeis 

que atuam no mercado de trabalho como auditores independentes e que 

estejam devidamente registrados no CFC e cadastrados na CVM. 

Assim, faz tempo se notaram esforcos do governo para avaliar a 

educac;ao continua, entre eles se encontra o Exame Nacional de Cursos 

(ENC-Provao), ele foi urn exame aplicado aos formandos, no periodo de 1996 

a 2003, com o objetivo de avaliar os cursos de graduac;ao da Educac;ao 

Superior, no que tange aos resultados do processo de ensino-aprendizagem. 

Existem instui96es que realizam coletas de dados sobre educa9ao 

superior brasileira e fornecem dados estatfsticos e resumos tecnicos confiaveis 

para atender as necessidades de informa9ao de muitas instui96es e personas 

que se ocupam da educa9ao ; assim temos ao lnep, institui9ao que subsfdia 

com informa9ao aos administradores publicos, dirigentes e gestores de 

institui96es educacionais, institutos de pesquisa, pesquisadores, agencias 

internacionais, professores, estudantes e pessoas em geral, para ser utilizados 

em formula9ao de polfticas educacionais, na elabora9ao de pianos de 

desenvolvimento institucionais, projetos pedag6gicos, teses, programas de 

fomento. 

Segundo o modelo tradicional do lnep, as informac;oes estao 

agrupadas em nove t6picos: 

1 - lnstituic;oes, 

2- Recursos humanos, 

3- Cursos de graduac;ao presenciais, 

4 - Processos seletivos, 



5 - Matriculas, 

6 - Concluintes, 

7 - Cursos a distancia, 

8 - Cursos seqOemciais, 

9 - lnstituic;oes federais. 

Os dados de cada t6pico estao dispostos em quadros para poder fazer 

analises e com isso evaluar as tendencias da educac;ao superior brasileira de 

diferentes anos. 

Assim, coincidindo com os pesquisadores Claudio Porto & Karla 

Regnier (Dezembro, 2003) as transformac;oes no mercado de trabalho e nas 

relac;oes de emprego, poe aos individuos para aprender continuamente, ao 

Iongo de toda a vida, como requerimento minimo para a empregabilidade. 

Segundo estes autores, antes a posse de diploma de curso superior era 

diretamente associada a garantia de vaga no mercado de trabalho e a 

obtenc;ao de urn determinado status social. Atualmente isso esta deixando de 

ser verdadeiro. A necessidade de aprendizagem permanente passa a ser 

necessaria para a vida profissional e, alem disso, comec;a a ocupar Iugar de 

destaque na esfera cultural passando a ser identificada como simbolo de status 

social: estar constantemente em processo de reciclagem, de aprendizagem, 

indica a preocupac;ao com o futuro, significa estar em movimento, estar 

antenado. Esta tendencia dinamiza todo urn conjunto de modalidades de 

cursos, que passam pelos cursos livres e chegam as p6s graduac;oes: cursos 

lato e stricto sensu. 

2.3.3 Capacita~ao profissional 

Com as inovac;oes constantes da empresa contemporanea para 

garantir sua permanencia no mercado surgem novos posicionamentos 

estrategicos e operacionais e obviamente novas habilidades dos profissionais 

das empresas para garantir seu emprego, pois sao essas habilidades as que 

vao distinguir urn profissional de outro. 



Nesse panorama o profissional tern que se capacitar para se distinguir 

e desenvolver as habilidades que lhe vao outorgar valor agregado a seu 

trabalho. 

Termos como a figura do trabalhador do conhecimento sao 

empregados par alguns pesquisadores que tentam focalizar a importancia da 

capacitac;ao do profissional nos tempos contemporaneos para assegurar a 

sustentabilidade dos sistemas operacionais das organizac;oes, toda vez que ela 

vai garantir a sobrevivencia da mesma. 

Assim, o processo de globalizac;ao , teve uma marcada influencia nos 

cambios na tendencia dos conhecimentos academicos e pesquisa do 

profissional, toda vez, que o profissional tern possibilidade de transferir-se de 

urn pals para outro dado a demanda dos seus services no exterior, comecando 

a gerar-se uma necessidade de continua capacitac;ao em programas e cursos 

de educac;ao superior que contribuam a melhorar seus padroes de qualidade 

internacionais. Todo urn reto para os programas de educac;ao superior e 

especializac;oes, pais eles tern que ser estruturados para fomentar melhores 

praticas do profissional no mundo. 

Os sistemas de avaliac;ao segundo alguns pesquisadores sao 

desenvolvidos considerando nao apenas a qualidade do ensino ofertado, mas, 

tambem e sobretudo o impacto dos conteudos sabre a empregabilidade dos 

alunos, a atuac;ao social das instituic;oes e a relevancia para o desenvolvimento 

locale para a resoluc;ao dos principais problemas que se colocam. 

2.3.4 A P6s Graduac;ao no Brasil 

Segundo De Rezende Pinto, o Brasil viu surgir seus primeiros cursos 

superiores no seculo XIX e sua primeira universidade no seculo XX quando 

nessa epoca na America ja havia mais de duas dezenas de universidades, par 

isso a baixa taxa de escolarizac;ao na educac;ao superior brasileira, mesmo 

quando comparada com aquela de nossos vizinhos latino-americanos. 



Alguns autores comentam que os indicadores quantitativos de acesso 

aos diversos niveis de ensino continuam em evolw;ao, que incluem perda de 

qualidade dos processes educativos, pais existem pesquisas realizadas com os 

alunos do ciclo fundamental e media que colocam o Brasil em situagao 

bastante delicada no que se refere a capacidade dos alunos em realizar 

operagoes 16gico-matematicas basicas e leitura e interpretagao de textos, 

habilidades fundamentais para qualquer tipo de salta qualitative rumo a 
sociedade do conhecimento. lndicam que no campo da educagao superior a 

principal novidade anunciada foi a disposigao de rever o atual sistema nacional 

de avaliagao. Este trabalho nao pretende focalizar seu estudo no diagn6stico 

da educagao no Brasil, mas consideramos importante resaltar estes aspectos 

sabre a educagao como referenda do contexte no que se desenvolve os 

curses de especializagao no Brasil. 

Porto e Regnier (Dezembro, 2003) enumeram a agenda de metas para 

o curta, mediae Iongo prazos (formada par 31 grandes desafios) do MEG: 

a) 100% das criangas ate 14 anos na escola (ate 2006) 

b) 100% das criangas ate 17 anos na escola (ate 2010) 

c) 95% das criangas terminando a 43
. Serie (ate 201 0) 

d) 80% das criangas terminando a 83
• Serie (ate 2010) 

e) 80% dos jovens ate 17 anos concluindo o ensino media (ate 2015) 

f) novo ensino profissionalizante implantado (em 2004) 

g) implantagao do Sistema Brasileiro de Formagao do Professor (em 2004) 

h) definigao de um novo projeto para a universidade brasileira (em 2003) 

i) ampliagao da autonomia das universidades federais (a partir de 2003) 

j) criagao do PAE, o novo FIES (em 2003) 

k) recuperagao do sistema de hospitais universitarios (ate 2005) 

I) preenchimento das vagas ociosas e aumento do numero de vagas nas 

m) universidades (a partir de 2003) 

n) implantagao da Universidade Aberta do Brasil (em 2003) 

Pode-se evidenciar a preocupagao do governo pela baixa taxa de 

escolarizagao no Brasil, extensive ao campo do ensino superior brasileiro; 

nestes tempos a educagao superior tern que levar em conta o contexte 



internacional para desenrolar suas atividades academicas e de pesquisa em 

armenia com as demandas de qualificac;ao da mao-de-obra do mercado 

!aboral. 

Porto e Regnier (Dezembro, 2003 ) afirmam que a tendencia de 

profissionalizac;ao da gestae no mundo empresarial e tambem no setor publico, 

acrescido da maier demanda por competitividade, incremento da concorrencia 

nos setores produtivos, a reduc;ao das fontes de financiamento dos Estados e 

as correspondentes pressoes por avaliac;ao de resultados e focalizac;ao dos 

gastos publicos, abrem espac;o para um tipo de atuac;ao voltada a formac;ao, 

capacitac;ao e especializac;ao dos gestores onde a questao da busca por 

eficiemcia, eficacia e efetividade vern sendo a tonica. Novos contornos de oferta 

vao sendo definidos em torno de curses como os MBA's oferecidos por IES 

nacionais e estrangeiras. 

Os dados recopilados pelos pesquisadores Giuliani, Ponchio, Spers e 

De Novaes Netto, afirmam que o ensino de p6s-graduac;ao no Brasil 

desenvolveu-se a partir da decada de 60, com a oficializac;ao nos curses de 

p6s-graduac;ao atraves da Lei n° 4024, de 20 de dezembro de 1961 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educac;ao Nacional). 

Segundo esses pesquisadores, o desenvolvimento aconteceu em um 

perfodo de rapido crescimento das matrfculas no ensino superior atendendo a 

uma necessidade de formac;ao de recursos humanos pois o desenvolvimento 

do ensino de p6s-graduac;ao no Brasil evitaria a queda da qualidade na 

graduac;ao. 

Na base te6rica que eles utilizam, destacam-se o pedido do Ministerio 

da Educac;ao e Cultura ao Conselho Federal de Educac;ao em 1965, para a 

regulamentac;ao dos curses de p6s-graduac;ao, argumentando: 

a) formar professores competentes, atendendo a expansao 
quantitativa do ensino superior e assegurando qualidade; 
b) estimular o desenvolvimento da pesquisa cientffica; 



c) assegurar a capacita9ao de recursos humanos do mais alto nfvel 
para fazer face as necessidades do desenvolvimento em todos os 
setores. 

Assim os mesmos pesquisadores, mencionam o Parecer 977/65, 

emitido pelo Conselheiro Professor Newton Sucupira, na qual se estabeleceu a 

distin9ao entre p6s-gradua9ao stricto sensu e lato sensu. 0 parecer e conclufdo 

com a afirma9ao de que a p6s-gradua9ao brasileira deveria limitar-se aos 

cursos stricto sensu, que se referem a abordagem academica (mestrados e 

doutorados). Os Jato sensu, por sua vez, relacionam-se aos cursos voltados 

para a demanda do mercado, como, por exemplo, o Curso de Controladoria. 



3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Uma das principais caracterizac;oes de urn trabalho de pesquisa e a 

indicac;ao de objetivos e questoes que se pretende atingir ou responder. 

Lakatos e Marconi (1986), ao tratarem dos objetivos e quest6es que devem 

nortear qualquer trabalho cientffico, ensinam que o problema, assim, consiste 

em urn enunciado explicitado de forma clara, comprensfvel e operacional, cujo 

melhor modo de soluc;ao ou e uma pesquisa ou pode ser resolvido por meio de 

processes cientlficos. 

Para responder ao problema deste trabalho, usamos o metodo 

comparative com a finalidade de verificar similitudes ou explicar diverg€mcias 

dos dados coletados, 

Ocupando-se da explicac;ao dos fenomenos, o metodo comparative 

permite analisar o dado concreto, deduzindo do mesmo os elementos 

constantes, abstratos e gerais. Constitui uma verdadeira experimentac;ao 

indireta. E empregado em estudos de largo alcance e de setores concretes, 

assim como para estudos qualitativos e quantitativos, pois em certos graus de 

mudanc;a quantitativa, produz-se, subitamente, uma conversao qualitativa; e 

usado tanto para comparac;oes de grupos no presente, no passado, ou entre os 

existentes e os do passado, quanto entre sociedades de iguais ou de diferentes 

estagios de desenvolvimento. 

Quanto ao procedimento sera dedutivo-analftica e se pretende utilizar 

tecnicas de coleta de dados quantitativos referente a: 

a) Profissionais participantes no curso 

b) Professores do curso 

c) Atividade academica 

d) Monograffa 



4 ANALISE DOS DADOS 

0 estudo buscou evidenciar os varios aspectos do curso, tais como: 

numero de alunos quanta a situagao academica, costa de inscripgao por aluno, 

media da carga horaria dos cursos suministrados por periodo, numero de 

professores quanta ao genera, formagao e titulagao dos professores por ano 

lecionado, area de qualificagao dos docentes - graduagao. Procurou-se avaliar 

a qualificagao dos docentes que ministraram as materias do curso, tendencia 

em quanta a presenga do pessoal discente em aulas, carga horaria. 

Foram usados os dados obtidos do portal Lattes e os relat6rios 

emitidos pela coordenagao do curso em Controladoria 

0 t6pico e iniciado com uma revisao da literatura sob a Controladoria e 

o Controller. Posteriormente sao apresentados e analisados os dados 

coletados sob as condigoes de oferta do curso. Finalmente sao oferecidas 

sugestoes para melhorar as estrategias do curso. 

Numa analise comparativa entre os dados observados no relat6rio de 

1995 e as mudangas ocorridas desde entao, constata-se que: nunca houve 

interrupgao no seu desenvolvimento, a assistemcia aos cursos esteve garantida 

pois observa-se que o numero de alunos que desistiram foi minima em quanta 

ao numero de alunos que concluiram o curso satisfatoriamente. Os cursos tem

se mantido regulares, tendo como fator as necessidade de capacitagao dos 

profissionais envolvidos no mundo dos negocios para atender as demandas do 

mercado !aboral. 

Tomando como referenda o ano base de este trabalho: 1995, alguns 

aspectos chamam a atengao (Tabela 1): 

A tendemcia dos alunos com titulo de especializagao foi 

decrescente ate o 2003, posteriormente, mostra uma leve 

melhoria. 



ANQ ·pi~ 
ESTUDO 

1995 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

No 2005 nao existiram alunos com m6dulos pendentes, situac;ao 

diferenciada em comparac;ao com os demais anos pesquisados, 

pois, nota-se a presenc;a de alunos com essa caracteristica. 

TABELA 1- ALUNOS QUANTO A SITUACAO ACADEMICA 
CURSO DE ESPECIALIZACAO EM CONTROLADORIA - UFPR 

RELATORIO 1995 - 2006 

N° ALUNOSc¢QrJii ;t ('~ \N° ALUNOS.C'ClM 
TiruLo'oe'-· ·· .• :. TiruLo oe:c · 

ESPECIALizA:QAO APERFEICOAM.ENTO 

34 4 

26 7 

18 4 

14 6 

21 8 

17 12 

31 3 

No ALUNOSCOM 
M6DULO PENI;iENTES 

0 

5 

12 

14 

15 

17 

8 

No Al.:.UNOS .QUE 
DESISTIRAM . 

5 

4 

4 

6 

2 

3 

Conforme mostram os dados da tabela 2, desde o 1995 o custo 

unitario do curso para o aluno, veio-se incrementado ao Iongo do tempo; para o 

2006 a parcela se incrementou em 250°/o aproximadamente em relac;ao ao 

1995, pon§m a carga horaria veio-se diminuindo em 14°/o ate o 2006. 0 

incremento nas taxas do curso nao afetou a demanda do mesmo. 

TOTAL 
ALUNOS 

INSCRITOS 

43 

42 

38 

40 

45 

48 

45 



TABELA 2- COSTO DE INSCRIPCAO POR ALUNO 
CURSO DE ESPECIALIZACAO EM CONTROLADORIA - UFPR 

RELATORIO 1995 - 2006 

ANODE ····· ' :: >c ·: ci\RACTERiStlQ~~tO.QCURSO co~T,QTOTAL . COSTO 
ESTOOO , . CA~GA . .... iA~QNb · . TAXA·~· · ; MENS~~~J)~DES DO CURSO'POR UNIT ARlO 

· · • ·· · ·

1 

:HORARIA BQllSI~TA MATRiCti~A R$ >yN~ PARCELAS ALUNO POR HORA 

1995 420 4 140,00 130,00 10 1.440,00 

2001 360 0 280,00 250,00 12 3.280,00 

2002 360 0 280,00 280,00 12 3.640,00 

2003 360 5 310,00 310,00 13 4.340,00 

2004 370 5 310,00 310,00 13 4.340,00 

2005 360 4 310,00 310,00 13 4.340,00 

2006 360 4 310,00 310,00 14 4.650,00 

Da tabela 3, destaca-se o numero de vezes que foram citadas as 

materias durante os 7 anos no que baseiou-se a nossa pesquisa: 

1 ANO 

Contabilidade societaria 

Metodos quantitativos aplicados a contabilidade 

Analise de Custos 

Orc;amento Empresarial 

Metodologia do ensino superior 

Sistema de lnformac;oes Gerenciais 

Realidade empresarial 

Etica profissional 

Loglstica: Fundamentos e conceitos 

Metodos quantitativos aplicados a controladoria 

Gestao estrateg ica de custos II 

3,43 

9,11 

10,11 

12,06 

11 ,73 

12,06 

12,92 



2ANOS 

JANOS 

4ANOS 

SANOS 

6ANOS 

Metodologia do trabalho cientifico 

Economia Brasileira 

Contabilidade de Custos 

- Avaliac;ao de desempenho 

Seminario de monografia 

Gestao de Custos 

Controladoria e Logistica 

Metodos cuantitativos 

Gestao estrategica de custos I 

Seminario 

Contabilidade de Custos 

Teoria da Contabilidade 

Etica Empresarial 

- T6picos contemporaneos de Controladoria 

Contabilidade lnternacional 

Planejamento Estrategico 

Gestao Orc;amentaria 

Controladoria 

Gestao de Pessoas 

Economia Brasileira e lnternacional 

Metodologia da pesquisa 

Matematica Financeira e Analisis de lnvestimentos 

Simulac;ao de Neg6cios 

Gestao Tributaria 



7ANOS 

Analise Economico - Financiera 

Conforme mostram os dados da tabela 3, percebeu-se que houve uma 

constante atualiza<;ao das materias do curso de Especializa<;ao, porem, dada a 

rela<;ao da Auditoria com as rafces da Controladoria, nos periodos 

pesquisados, pode-se resaltar que nao se lecionou materias ou tecnicas de 

controle nenhum; igualmente observa-se a ausencia dos cursos em vanguardia 

de estatfstica e informatica com enfoque aos neg6cios. 

As horas lecionadas por curso foram distribufdas conforme a 

relevancia na forma<;ao do Controller. As materias de Controladoria, Simulacra 

de neg6cios, Analise economico - financeira e Gestao de neg6cios tiveram a 

maior carga horaria impartida. 



TABELA 3- MEDIA DA CARGA HORARIA DOS CURSOS SUMINISTRADOS POR PERIODO 
CURSO DE ESPECIALIZACAO EM CONTROLADORIA - UFPR 

RELATORIO 1995 - 2006 

MATERIA 19.95 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Contabilidade Societaria 0,10 
Metodologia da Pesquisa Cientrfica 0,10 0,08 0,06 0,06 0,08 0,08 
Metodos cuantitativos aplicados a Contabilidade 0,11 
Contabilidade de Custos 0,11 0,08 0,08 
Teoria da Contabilidade 0,08 0,08 0,06 
Analise Economico- Financeira 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Analise de Custos 0,08 
Controladoria 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 
Contabilidade lnternacional 0,08 0,08 0,08 0,08 
Orc;amento Empresarial 0,11 
Metodologia do ensino superior 0,10 
Gestao de Pessoas 0,06 0,03 0,05 0,08 0,08 
Etica Empresarial 0,06 0,03 0,03 
Sistema de lnformac;oes Gerenciais 0,06 
Matematica Financeira e Analisis de lnvestimentos 0,08 0,08 0,08 0,11 0,11 0,08 
Gestao de Custos 0,08 0,08 
Controladoria e Logistica 0,08 0,08 
Simulac;ao de Neg6cios 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Metodos cuantitativos 0,08 0,08 
T6picos contemporaneos de Controladoria 0,08 0,08 0,06 
Gestao Tributaria 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Economia Brasileira e lnternacional 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 
Realidade empresarial 0,03 
Etica profissional 0,03 
Planejamento Estrategico 0,06 0,05 0,06 0,06 
Logistica: Fundamentos e conceitos 0,03 
Metodos cuantitativos aplicados a controladoria 0,06 
Gestao estrategica de custos I 0,08 0,05 
Gestao Orc;amentaria 0,08 0,08 0,08 0,08 

Gestao estrategica de custos II 0,06 

Metodologia do trabalho cientifico 0,05 
Economia Brasileira 0,05 

Contabilidade de Custos 0,05 

Avaliac;ao de desempenho 0,05 

Seminario 0,03 0,06 

Seminario de monografia 0,06 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 



Conforme mostram os dados da tabela 4, a maioria dos professores foi 

do sexo masculine- cerca de 88°/o. Percebeu-se que e pouca a participa<;ao do 

sexo feminine. 

TABELA 4- PROFESSORES QUANTO AO GENERO 
CURSO DE ESPECIALIZACAO EM CONTROLADORIA - UFPR 

RELATORIO 1995 - 2006 

Ql)!NTC)'AO " .•...• ; ' "' ... 
MASCULJNO FENiiNINO 

GS:~·~Bq .: ;., .. :. r¥11\s~uwiN~'< n! .. ~EMININ.O >TOTAL %c % 

1995 10 11 90,91% 9,09% 

2001 11 12 91,67% 8,33% 

2002 12 2 14 85,71% 14,29% 

2003 11 2 13 84,62% 15,38% 

2004 12 1 13 92,31% 7,69% 

2005 11 2 13 84,62% 15,38% 

2006 11 2 13 84,62% 15,38% 

TOTAL 78 11 89 87,64% 12,36% 

As tabelas 5 a 6, mostram que a maioria dos professores sao doutores 

- 60%, aprox.; e da materia Controladoria propriamente, o nivel do profissional 

docente se manteve entre a grade de Doutor e Mestre. 

TABELA 5- FORMACAO /TITULACAO DOS PROFESSORES POR MATERIA 
CURSO DE ESPECIALIZACAO EM CONTROLADORIA - UFPR 

PORTAL CURRICULO LATTES 1995-2006 

FORMACAO I TITULACAO DOS PROFESSORES 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Especialista - - 1 - - 1 1 

P6s Doctor 1 - - - - 1 2 

Professor/Pesquisador - 1 1 1 1 - -
Phd - - - - - - -
Doctor 1 4 4 8 6 5 5 

Mestre 2 2 2 2 2 1 

Nao identificado (*) 7 6 7 5 6 5 5 

TOTAL 11 13 15 16 15 13 13 

(*) dos 32 professores identificados, apenas 16 foram divulgados no portal Lattes 



TABELA 6- FORMACAO /TITULACAO DOS PROFESSORES POR MATERIA 
CURSO DE ESPECIALIZACAO EM CONTROLADORIA - UFPR 

PORTAL CURRICULO LA TIES 1995-2006 

,,: ,,, 
:' ' 

MATERIA ' 
1995 2001 2002 2003 

Contabilidade Societaria Professor - - -
P6s-

Metodologia da Pesquisa Cientifica Doutorado Doutor Doutor Doutor 
Metodos quantitativos aplicados a Mestrado 
Contabilidade (***) - - -
Contabilidade de Custos Mestrado - - -
Teoria da Contabilidade Doutor (***) (*) (*) -

Mestrado 
Analise Economico - Financiera (***) (*) (*) (*) 

Analise de Custos Doutor (***) - - -
Controladoria Doutor (***) - - Mestrado 

Contabilidade lnternacional Doutor (***) - - -
Orc;amento Empresarial Doutor - - -
Metodologia do ensino superior (**) Mestrado - - -
Gestao de Pessoas - - (*) _(*) 

Etica Empresarial - (*) (*) -
Sistema de lnformac;oes Gerenciais - - Especialista -
Matematica Financeira e Analisis de 
lnvestimentos - (*) (*) (*) 

Gestao de Custos - Doutor Doutor -
Controladoria e Logistica - Mestrado Mestrado -
Simulac;ao de Neg6cios - Mestrado Mestrado Mestrado 

Metodos cuantitativos - _(*) (*) -
T6picos contemporaneos de Controladoria - (*) (*) doutor 

Gestao Tributaria - Professor Professor Professor 

Economia Brasileira e lnternacional - Doutor Doutor doutor 

Realidade empresarial - - Doutor -
Etica profissional - - - (*) 

Planejamento Estrategico - - - Doutor 

Logistica: Fundamentos e conceitos - - - Doutor 
Metodos quantitativos aplicados a 
controladoria - - - (*) 

Gestao estrategica de custos I - - - Doutor 

Gestao Orc;amentaria - - - Doutor 

Gestao estrategica de custos II - - - Doutor 

Metodologia do trabalho cientifico - - - -
Economia Brasileira - - - -
Contabilidade de Custos - - - -
Avaliac;ao de desempenho - - - -
Semina rio - - - -
Seminario de monografia - Doutor - -

(*) dos 32 professores identificados, apenas 16 foram divulgados no portal Lattes. 

(**) modulo especial. 

(***) informa((ao obtida do relat6rio 1995. 

2004 2005 

- -
P6s-

- Doutorado 

- -
- (*) 

- -

(*) (*) 

- -
Mestrado Doutor 

(*) (*) 

- -
- -

(*) (*) 

N/1 -
- -

(*) (*) 

- -
- -

Mestrado Mestrado 

- -
- -

Professor Especialista 

- Doutor 

- -
- -

Doutor Doutor 

- -

- -
Doutor -
Doutor Doutor 

- -
Doutor -
Doutor -
Doutor -

(*) -
- Doutor 

- -

2006 

-

P6s-Doutorado 

-

(*) 

-

(*) 

-
Doutor 

(*) 

-

-
(*) 

-
-

(*) 

-

-
Doutor 

-
-

Especialista 

Doutor 

-
-

Doutor 

-

-
-

Doutor 

-
-
-
-
-

P6s-Doutorado 

-



Do staff de professores, somente 23% aproximadamente sao 

bachareis em Ciencias Contabeis. Os demais possuem outra gradua<;ao, e em 

alguns casas, tern ate duas gradua<;6es (ver tabela 7). 

TABELA 7- AREA DE QUALIFICACAO 
DOS DOCENTES - GRADUACAO 

CURSO DE ESPECIALIZACAO EM CONTROLADORIA - UFPR 
PORTAL CURRICULO LATTES 1995-2006 

AREA QUANTI DADE PERCENTUAL 

Graduac;ao em Engen haria Quimica 1 4,55% 
Graduac;ao em Economia 4 18,18% 
Graduac;ao em Quimica 1 4,55% 
Graduac;ao em Filosofia 4 18,18% 
Graduac;ao em Administrac;ao 4 18,18% 
Graduac;ao em Ci€mcias Contabeis 5 22,73% 
Graduac;ao em Directo 1 4,55% 
Graduac;ao em Biblioteconomia e 2 9,09% Documentac;ao 

TOTAL 22 100,00% 



5 CONSIDERACOES FINAlS E RECOMENDACOES 

De acordo com a analise comparativa realizada, evidenciou-se que 

com relac;ao ao numero de alunos inscritos em aulas no Curse de 

Especializac;ao, na sua maioria, eles concluiram o curse, houveram poucos 

alunos que dessitiram. 

As materias lecionados sao na sua maioria de ordem economico -

financeira, nota-se ausencia de temas de Auditoria, Estatfstica e Informatica. 

Quanta ao custo de inscripc;ao por aluno, observou-se por ano 

pesquisado urn aumento na taxa de matricula e mensalidades; porem o 

numero de alunos inscritos no curse se manteve estavel. lgualmente a carga 

horaria do curse se manteve estavel ao Iongo do tempo, com moderadas 

variac;oes na sua distribuic;ao por materia, toda vez que anualmente foram 

modificadas a curricula da maioria das materias lecionadas. 

A quantidade dos professores mais expressiva sao doutores e do sexo 

masculine. Outre aspecto observado foi a equitativa distribuic;ao do numero de 

professores graduados em Ciencias Contabeis quanta ao numero de 

profissionais formados em outras areas de estudo. 

Conclui-se, entao, que o Curse de Especializac;ao em Controladoria da 

UFPR evoluiu moderadamente desde o ano 1995 ate o ano 2006, observando

se que a maier mudanc;a foi feita nas materias lecionadas no curse, nao se 

pode afirmar mudanc;as no perfil dos profissionais discente e docente 

participantes no curse, toda vez que, nao se consiguiu disponibilizar de dados 

sob sexo, religiao, profissao entre outras informac;oes basicas para este tipo de 

analise; Porem, a ausencia de materias relevantes na formac;ao do Controller, 

pode-se afirmar que o curse esta consiguindo formar a este profissional, pais a 

demanda do curse vern acrecendo ano por ano, indicador do exito do Curse. 



Par fim, sugere-se inserir no relat6rio do Curso as dados de 

qualificagao dos docentes para futuras pesquisas com finalidade de melhorar a 

qualidade do curso. Sugere-se tambem, implementar urn sistema de estatistica 

do corpo discente e docente permanente e continuo, para avaliar a evolugao do 

curso. 

Os conhecimentos em contabilidad sao fundamentais na formagao do 

Controller. E assim, levando em conta a presenca de diferentes tipos de 

profissionais lecionando materias de Controladoria, seria importante a 

incorporagao de uma materia de Contabilidade introduct6ria no curso de 

Controladoria, igualmente, a incorporagao das materias de estatistica e 

informatica para garantir o cumprimento da fungao de REPORTE do 

Controller. 
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