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RESUMO

Corn a sociedade globalizada exigindo cada vez mais qualidade, e 0

mercado de trabalho cal'ando talentos corn maior nivel de excelencia, e

fundamental investir na qualidade para nao ficar em desvantagem. Portanto, s6

urn curso superior de born nivel poden! formar profissionais bem preparados para

os desafios do mundo moderno.

Neste contexto, 0 Ministerio da Educal'ao, Paulo Renato Souza, propos

eo Congresso Nacional aprovou a crial'ao, em 1995,0 Exame Nacional de Cursos,

chamado de PROVAo, urn instrumento para avaliar os cursos superiores

brasileiros, diagnosticar as deficiencias e contribuir para rnelhorar a qualidade da

educal'ao.

o objetivo do Provao e ser uma ferramenta para a melhoria da qualidade

desse nivel de ensino, e varios indicadores mostram que isso tern efetivamente

acontecido. E verificar a aquisil'ao e a capacidade de uso das competencias e

habilidades gerais pertinentes as areas avaliadas .
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1- INTRODU<;:AO

o Ministerio da Educal'ao e do Desporto consolidou em 1996, a avalial'ao do ensino de

gradual'ao, pnitica que colocou na pauta do debate nacional a importancia da qualidade do ensino

de gradual'ao para sustentar 0 processo de desenvolvimento do pafs.

A divulgal'ao dos resultados gera urn amp10 debate na comunidade academica na busca

da superal'ao de dificuldades e promol'ao de avanl'0s. Essa mobilizal'ao a favor da qualidade da

educal'ao e uma vitoria da parceria do govemo corn a sociedade e, mais especialmente, corn os

graduandos que participam das provas.

Pela avalial'ao, passa 0 caminho da melhoria da qualidade do ensino que permite a formal'ao

de profissionais preparados para competirem no mercado global, e de cidadaos capazes de

responderem as necessidades e exigencfas de nossa socfedade.

Corn a sociedade globalizada exigindo cada vez mais qualidade, e 0 mercado de trabalho

cal'ando talentos corn maior nivel de excelencia, e fundamental investir na qualidade para nao

ficar em desvantagem. Portanto, so urn curso superior de born nivel podeni formar profissionais

bem preparados para os desafios do mundo modemo.

o Exame Nacional de Cursos so admite uma resposta: a da excelencia dos cursos que

todos queremos, e que a sociedadc reivindica. De acordo corn 0 MEC (1997; p.3) os graduandos,

ao participar seriamente das provas, estuo dizendo que querem mais de seus cursos, instituiyoes e

professores. Vma atitude saudavcl e inteligente para os que estao investindo no futuro.

Como diz CASTRO (2001; p. 6) de modo geral, as instituil'oes tern hoje, se compararmos

corn os primefros resultados, melhorado a qualffical'ao do seu corpo docente e sua infra-estrutura.

2 - IMPLANTA<;:AO
A Lei n° 9131, de 24 de novembro de 1995, criou 0 Conselho Nacional de Educal'ao e

estabeleceu urn processo periodico de recredenciamento, corn base em avalial'oes abrangentes

para as instituil'oes de educal'ao superior, inclusive as universidades. Foi corn esse objetivo,

promulgado em lOde outubro de 1996, que surgiu 0 Decreto n° 2026, dispondo sobre 0 sistema de

avalfal'ao, no qual se insere 0 Exame Nacfonal de Cursos.

Ainda a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educal'ao Nacional, lei n° 9.394, promulgada

em 20 de dezembro de 1996, reitera 0 principio de que 0 reconhecimento de cursos e 0

credenciamento de instituil'oes de educa,ao superior sejam validados por tempo limitado, devendo

ser periodicamente renovados, apos processo de avalial'ao.

Dessa forma, 0 Ministerio da Educal'ao decidiu implantar gradativamente, 0 Exame

Nacional de Cursos - Provao, iniciado em 1996, pelos cursos de Administral'ao, Direito e Engenharia

Civil, apoiado pelos conselhos profissionais e associal'oes de ensino de gradual'ao das respectivas

areas.

o Provao, nos ultimos seis anos, deu uma mexida geral nas instituiyoes de ensino superior,

fazendo surgir uma nova mentalidadl, em que a avalia,iio e urn indispensavel agente de mudan,as

nas quais 0 diferencial e a qualidade.

Do sexto Exame Nacional de Cursos, realizado em 10 de junho de 2001, participaram

288.417 alunos de 3.647 cursos de 20 areas, sendo: Administral'iio, Agronomia, Biologia, Direito,

Economia, Engenharia Civil, Engenharia Eletrica, Engenharia Mecanica, Engenharfa Quimica,

Farmacia, Fisica, Jornalismo, Letras, Matematica, Medicina, Medicina Veterinaria, Odontologia,

Pedagogia, Psicologia e Quimica.
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4 - INSTRUMENTOS

Dois tipos de instrumentos sao utilizados no Exame Nacional dos Cursos - ENC: provas

e questiomirios.

4.1 - Provas

As provas compoem-se de questoes objetivas, do tipo multipla escolha corn cinco

altcrnativas e questoes discursivas ou somente discursivas, conforme 0 curso.

4.2 - Queslionarios

Sao aplicados tres qucstionarios no Exame Nacional de Cursos:

4.2.1. - Questionario-Pesquisa

Aplieados aos alunos inscritos no Provao, tern por objetivo nao so levantar informa,oes

que pennitam tra,ar 0 perfil do conjunto de graduandos. mas tambem ouvir a voz dos graduandos

sobre as condi,oes de ensino no seu curso. Ela pemlitira 0 planejamento de a,oes. na busca da

melhoria da qualidade dos cursos.

Este questionario 0 aluno recebe cm casa, e constam perguntas do tipo: suas atividades

habituais, as condi,oes de ensino do eurso, atividades academicas e extra classes. validade das

aulas pniticas. tecnicas de ensino predominantes, dominio das disciplinas. nivcl de exigencia do

curso, instrumcntos de avalia�ao, orienta'Yoes extra classe, principal contribuiyao do curso,

habilidades melhor desenvolvidas. utiliza,ao de miero-computadores. laboratorios. biblioteca.

atualiza,ao do acervo, maior contribui,ao do estagio. e ainda. questbes especificas do curso.

coma: area de prefercneia no exercieio profissional. fatores predominantes na escolha profissional

e pretensoes de aperfei,oamento e espeeializa,ao apcs conclusao de cursos.

Esse instrumento tern nlunero variavel de questoes. dependcndo do curso, e cada questao

e composta de cineo alternativas.

No questionario-pesquisa. 0 aluno pode fazer op,ao por reccber sellS resultados individuais

Em 2002 0 Provao avaliara mais quatro cursos do ensino superior. Confonne 0 INEP

Instituto Nacional de Estudos e pesquisas (2001) no proximo ano dia 09 de junho de 2002, os

fonnandos de Arquitetura e Urbanismo, Enfennagem e Obstetricia, Historia e Ciencias Contabeis

tambem deverao participar do Provao realizado pelo Ministerio da Educa,ao.

Segundo infonna,ao do INEP (2001), as novas areas deverao ter cerea de 29 mil inscritos

na proxima avalia,ao. Juntas. elas totalizam mais de mil cursos. Dentre as quatro areas, 0 maior

contingente de participantes sera de Ciencias Contabeis corn mais de 13 mil formandos de 450

cursos.

3 - PRESSUPOSTOS

o Exame Nacional de Cursos tomou por base, entre outros, 0 pressuposto de que esta

modalidade tern fun,ao diagnostica, possibilitando, ao longo dos anos, a avalia,ao dos conhecimentos

e das habilidades considerados basicos, adotando uma unica prova, em cada area.

Outro pressuposto basieo e a participa,ao da comunidade academica, dos que estao

diretamente envolvidos corn 0 ensino de gradua,ao na sua area especifica. A comunidade academica

esta envolvida, desde a inscri,ao dos alunos para 0 Exame. em condi,oes de concluir 0 curso, no

ana de sua real iza,ao, ate a aplica,ao das provas e dos questionarios respondidos pelos alunos e

coordenadores dos cursos. As proprias institui,oes subsidiam essas comissoes, enviando

infonna,oes sobre os projetos pedagogicos desenvolvidos nos cursos.
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do Provao na sua residencia, atraves do Boletim de Desempenho do Graduando. 0 Boletim

apresenta a media geral do estudante e suas notas nas provas de multipla escolha e discursiva.

Para efeito de compara,ao, ele receber essas mesmas informa,oes sobre 0 desempenho dos

alunos do Brasi!, da regiao, do estado e da institui,ao onde conclui seu curso.

Alem disso, 0 Boletim apresenta possibilidade do estudante verificar em qual percentil

dos alunos do pais se localiza 0 seu desempenho, ou seja se esta entre os grupos de alunos corn

notas boas, ruins ou regulares.

De acordo corn 0 INEP (2001) corn todas essas informa,oes, 0 Boletim da ao participante

do Provao a oportunidade de se avaliar em rela,ao aos futuros colegas de profissao em todo 0

Pais e possibilita a defini,ao de estrategias para 0 seu desenvolvimento profissional e pessoal.

E coma incentivo a CAPES - Coordenadoria de Aperfei,oamento de Pessoal de Nivel

Superior vai dar bolsas de mestrado ou doutorado aos estudantes que receberam as mais altas

notas no Provao.

Segundo 0 Ministro da Educa,ao Paulo Renato Souza "queremos premiar os estudantes

que pelo seu esfor,o alcan,aram as maiores notas no Provao. Esta e uma forma de incentivar os

demais estudantes a se dedicarem durante 0 curso, nao s6 estudando, mas tambem exigindo das

institui,oes a oferta das condi,oes necessarias para urn born aprendizado".

4.2.2 - Impressoes sobre a prova

E composto por questoes de multipla escolha apresentadas no final do cademo de provas.

Tern coma objetivo levantar a opiniao do aluno sobre a qualidade e a adequa,ao da prova e

tambem sobre 0 seu desempenho na mesma.

4.2.3. - Avalia�ao da prova

Ate 0 ana de 2000 era realizada s6 pelos coordenadores de cursos corn 0 objetivo de

avaliar a formula,ao e a adequa,ao aos conteudoslhabilidades em cada questao da prova e

sugestoes, corn vista ao seu aprimoramento.

Na busca de aprimoramento continuo, 0 INEP abriu espa,o para que as provas sejam

tambem avaliadas nao s6 pelos coordenadores dos cursos, mas tambem pelos professores, alunos

e sociedade.

Essa participa,ao de acordo corn 0 INEP (2001) e fundamental para que 0 Exame se

tome cada vez mais adequado a avalia,ao dos cursos de gradua,ao, visando que seus resultados

possam fomecer informa,oes relevantes para a orienta,ao de a,oes voltadas a melhoria da qualidade

desses cursos.

5 - UTlLIZA<;AO DOS RESULTADOS
o INEP, de posse desses instrumentos, encaminha a SESu - Secretaria de Educa,ao

Superior que e urn 6rgao do Ministerio da Educa,ao responsavel pela politica e gestao do sistema

nacional de ensino de gradua,ao. A mesma utiliza os resultados do Exame Nacional para orientar

suas a,oes no sentido de estimular e fomentar iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade do

ensmo.

De acordo corn 0 INEP (200 I), a efetiva qualidade do ensino passa obrigatoriamente pela

adequada utiliza,ao de mecanismos institucionais disponiveis, sendo urn deles a delibera,ao do

Conselho Nacional de Educa,ao - CNE quanto a reconhecimento de cursos e habilita,oes, ao

credenciamento e ao recredenciamento peri6dico das institui,oes de ensino superior. Para a
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execu9ao desse trabalho 0 CNE contara corn os relat6rios das avalia90es dos cursos, a!em de

outros dados decorrentes de analises de doeumenta90es e de acompanhamentos. Os relat6rios

das avalia90es fornecerao subsidios para que 0 CNE desempenhe, corn maior seguran9a, as suas

atribui90es legais, zelando pela qualidade do ensino brasileiro.

5.1 - Resultados da Institui9ao

o MEC envia anualmente para as institui90es cujos cursos participaram do Provao, urn

relat6rio contendo dados relevantes sobre 0 desempenho desses cursos, com 0 objetivo de fornecer

inforrna90es para a auto-avalia9ao dos cursos c para a implementa9ao de a90es voltadas amelhoria

de qualidade.

Esse re1at6rio infonna 0 conceito obtido pelo curso e infonna90es estatistieas que perrnitem

a institui9ao comparar seus resultados corn aqueles obtidos pelos demais cursos do estado, da

regiao e do Pals. Apresenta, tambem, 0 percentua! de resposta de seus alunos, em cada alternatlva

das questoes de mll1tipla escolha, e a media alcan9ada cm eada questao diseurslva, a!em de suas

rcspostas ao questionario-pcsquisa.

Esscs relat6rios poderao contrlbulr, des sa forma, para urn proeesso de avalia9ao

permanente das propostas, dos projetos e das pr:iticas pedag6glcas vigentes na Instltul9ao de

ensmo supenor.

6 -ATRIBUI<;:AO DOS CONCEITOS DOS CURSOS NO ENCl2001

Foi anunelado, dla 19 de mar90 de 2001, os novos crlterios de avalia9ao do Exame Nacional

de Cursos, que levara cm conta a media geral dos eursos avaliados e a dlstribui9ao de cada curso,

e nao apenas a media mais alta entre todas as areas.

De acordo corn 0 Mlnlstro da Educa9ao Paulo Renato Souza, os erlterlos ficaram mais

nitidos, e a mudan9a val refietir a situa9ao real da qualidade dos cursos. Como diz 0 minlstro,

""durante cinco anos, 0 MEC scguiu um conceito rigido de c1assifica�ao das universidades: 120/0

das melhores obtinham A, 18% obtinham B, 40% C, 18% 0 e 12% E. Agora, nao teremos mals

esse percentual pre-determinado. Continuam valendo os conceltos A, B, C, 0 e E, mas nao

teremos mais percentis jixos para cada nota. Quando um curso tlrar A ou E e porque ele realmente

se dcstaca entre os melhores c piores de cada area". (Folha de Sao Paulo, 20103/200 I)

o dire!or de Avalia9ao e Acesso ao Ensino Superior do Instituto Nacional de Estudos e

Pesqlllsas Edllcaclonais (lNEP/MEC), Tancredo Mala Fllho. lembra que a mudan9a faz parte do

proccsso de apcrfeiyoamcnto do cxamc. "Ana a ana, 0 Provao vem se aperfci�oando, procurando

se consolidar coma um instrul11cnto que avalie todos os criterios da educa�ao superior". Explica

ainda que, com 0 criteria antigo, se todos os cursos de todas as areas tivessem melhorado sell

descmpcnho igualmentc, ainda assim, obrigatoriamente, 120/0 receberiam conceito E c 18% D. A

evolu9ao positiva, portanto, nao seria detectada e nem seria eaptada uma eventual queda de

desempenho do curso.

Com essa mudan9a, nao havera mals engessamentos. "Agora, para obter concelto A nao

e suficiente estar entre os 12% das melhores notas, mas e neeessario estar afastado da media

geral cm pelo menos um desvio-padrao".

Para 0 Mlnlstro da Edllca9ao, a mlldan9a val ajudar a aumentar a ProPor9ao de cursos

com melhor desempenho. "0 objetlvo do Provao e melhorar a qualidade dos cursos; a medida que

isso vai acontecendo e natural que melhore 0 desempenho dos cursos no Exame".
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s conccitos do proviio

:'1" ,I l'orn 10 cursos e as seguintes medias:

Curso
Media do

Curso

Curs" 06 41,9

Curs" 07 48.6

Curso 08 50.7

Curs" 09 55.3

Curso 10 58.1_

ral 38,6 e um desvio padriio de 15,4 canfarme calcula

as notas em rcla�iio a Media Gera!.

driio:

)

dias das Cursas (9,2+ 17 ,4+28,2+ ...+58, 7)/1 0

as desvias elevada aa quadrada

e letra b na tabela abaixa)

X-MC (X - MC)'

.6 _ -29,4 -29,4 * -29,4 - 864,36

38.6 _ -21.2 -21,2 * �21.2- 449,44

S.6 _ -10.4 -10,4 * 10,4- IOS.16

S.6 - -3.0 -3.0 * -3.0 - 9.0

S.6 - 2.56 1.6 * 1.6 - 2.56

JS.6 = 10.89 3,3 * 3,3 = 10.89

3S.6 _ 10.0 10.0 * 10.0 _ lOO

3H.6 _ 12.1 12,1 * 12.1 _ 146,41

3S.6 -16.7 16.7 * 16,7 _ 27S,S9

3,s,6 - 20, I 20,1 * 20.1 _ 404.01

L = 2373,72

i! - F/orialllipo/is, \\ 1, n. 1, p. 37-46, abri/11001-ju/ho11001

6.1 - Exemplo de calculo dos novo

a) Considerando uma determinada

Media do

Curso

Cursa 01 9.2

Cursa 02 17,4

Curso 03 28.2

Cursa 04 35.6

Curso 05 40.2

Essa area tera cama media ge

abaixa:

Desvio Padriio: grau de dispersiio d

Curso

Formula para calculo do Desvio Pa

�L(X -MGr
DP= ---

N

DP= Desvia Padriia

X= Media da Cursa

N= Numero de casas (Cursas

MG= Media aritmetica das Me

L (x - MGr = Samat6ria d

MG = 385,8 * = 38,58 = 38,6
10*

* 385,8 = Tatal dc X (canfarm

• 10 = numero de eursas

Onde:

Calculo da Media Geral:

b) Outros calculos necessarios:

Cursos X

I 9.2

2 17,4

3 28,2

4 35.6

5 40,2

6 41.9

7 48.6

8 50.7

9 55,3

10 58,7

Tot. 385,8

42

9.2 - 38

17,4 

28.2 - 3

35.6 - 3

40.2 - 3

41.9 -_

4H.6 

50.7 

55.3 

58.7 -
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)I(X-MG)'
DP= ---

N
DP=

2373,72

10
DP = -J237,372

c) Aplica�ao da formula:

DP� 15,4068

DP '" 15,4

d) A partir da media geral (MG) e do desvio padrao (DP) sao calculados os pontos que

delimitam as faixas.

MG - OP � ?

38,6 - 15,4 � 23,2

MG - 50%OP � 0

38,6 - 7, 7 � 30,9

MG + 50%OP �?

38,6 + 7,7 �46,3

MG + OP �?

38,6 + 15,4 � 54,0

c) A eseala para distribui�ao dos eonceitos nas faixas sera a seguinte:

Canceila A � acima au igual a 54,0

Canceila B � de 46,3 (inclusive) ale 54,0

Canceita C � de 30,9 (inclusive) ale 46,3

Canceila D � de 23,2 (inclusive) ale 30,9

Canceita E � abaixa au igual a 23,2

I) Corn a escala a distribui�ao ficara da seguinte forma:

Curso
Media do Conceito

Curso Provao

Curso 01 9.2 E

CUfSO 02 17,4 E

Curso 03 28.2 D

Curso 04 35,6 C

Curso 05 40.2 C

Curso
I Media do Conceito

ICurso Provao
--

Curso 06 41,9 C

Curso 07 48.6 B

Curso 08 50,7 B

CUfSO 09 55,3 A

Curso 10 58.7 A

Na realidade a panta de parlida da nava crileria de acarda cam a INEP (200 I) e a media

geral de cada area. A partir dela e da dispersaa das medias das cursas e calculada a desvia

padraa, permitinda a canstnu;aa de uma escala de valares para a dislribui,aa das desempenhas

das cursas.

Cam base na media geral e na desvia-padraa, a c1assifica,aa das cursas ficara da seguinle

fanna:

Conceilo C - aas cursas que liverem seu desempenha na inlervala de meia desvia-
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padrao em IOrno da media geral;

Conceito B - aos cursos cujo desempenho estiver no intervalo entre meio (inclusive) e

urn desvio-padrao acima da media geral;

Conceito A - aos cursos corn desempenho acima de um desvio-padrao (inclusive) da

media geral;

Conceito D - aos cursos cujo desempenho estiver no intervalo entre meio (inclusive) e

urn desvio-padrao abaixo da media geral;

Conceito E - aos cursos corn desempenho abaixo de urn desvio-padrao (inclusive) da

media gera!.

7 -0 CURSODE CIENCIASCONTABEIS SENDOAVALIADOPELO PROVAo
o mundo da educa,ao e essencialmente competitivo, pois dele depende a resposta da

qualidade para os setores da economia, da indllstria, da politica, da sociedade como urn todo.

AMADO (2001) diz que as empresas lutam pela marca ISO da qualidade total, a politica

busca profissionais de suma compctencia para gcrir os destinos das na�5cs, 0 mcrcado financciro

esta nas maos de quem conhecc a fundo, 0 mundo globalizado cxige cada vcz mais profissionalismo

de ponta e recusa a mediocridade. A qualifica,ao academica entra na competi,ao tecnico

profissiona!.

Segundo SOUZA (2000; p. 53) nenhum programa, nenhuma politica de desenvolvimento

tern sucesso, hojc, se naG levar cm conta a nccessidadc, semprc urgcnte, ua forma<;ao de

profissionais altamente qualificados e em permanente aprendizado. 0 Brasil precisa, cada vez

mais, de gente capacitada a gerir e fazer funcionar os novos meios de produ,iio que aparecem

todos os dias. Esse profissional s6 pode ser formado em centros de ensino e pesquisa muitos bem

qualificados e criticamente fiscalizado.

Estc momento e mais que oportUI10 para que os cstudantes de Cicncias Contabeis receham

mais informa,oes sobre a consciencia prolissional, pois de acordo com MARTINS (2000; p.9)

SaG passadas pOllcas infonnac;ocs que 0 futuro contador deveria teT. Diz ainda que cstc e urn

assunto pOlleD estudado nos cursos de gradua<;ao no Brasil. Acha que so agora e que as escolas

estao se preocupando corn isto, pois a Contabilidade envolve pessoas corn interesses conllitantes,

que tern 0 pode de informa,ao em maos.

A qualidade do trabalho e a eficacia do funcionamento da Contabilidade tern por objetivo

o fornecimento de informa,oes que viio servir de lastro para a tomada de decisoes que dizem

respeito a urn grande universo de altcrnativas. E para 411c essas decisoes tragam prospcridadc a

sociedade KOLIVER (2000; p. 9), diz que e necessario que exista, por parte das empresas

tomadoras de servi,os e dos orgiios publicos que utilizam 0 lrabalho dos profissionais, confian,a e

garantia de que a Contabilidade tenha habilidade suliciente para fazer um born trabalho. Para isso,

SaG necessarios profissionais capazcs.

CAMARGO (1998; p.? I) refere que a contabilidade constitui a coluna vertebral do sistema

de analise e informa�ao de q1l31quer entidade, seu manuseio adequado a converter cm instrumento

fundamental e imprescindivel para 0 planejamento, a organiza,ao, a dire,iio, 0 controle c a avalia,iio

de uma empresa. E base para tomada de decisoes e para projetos futuros. Diz tambem que esta

a cargo da universidade a fonna,iio academica.

o sistema educacional moderno coma diz SOUZA (2000; p. 53) vai fonnar cidadaos na

sua plenitude. Cidadaos bem formados vao gerar uma elite dirigente mais capaz de trabalhar pelo

desenvolvimento do pais corn verdadeiro espirito pllblieo, urn empresariado consciente do papcl

social de suas organiza,oes e trabalhadores preparados para os desafios do mercado.
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8 - CONSIDERAC;:OES FINAlS
o impacto provocado pelo Provao no Ensino Superior,ja ultrapassa os limites academicos

c esta chcgando as empresas. Em inllmenls cidades, de acordo corn 0 INEP (2001; p. 3)0 os

especialistas cm selc,ao pcssoal cstao querendo sabcr como foi 0 descmpenho dos candidatos a

empregos no ENC equal 0 conceito conquistado pela institui,ao onde estudaram equal seu

desempenho individual.

Portanto, 0 Provao pode ser utilizado coma mais urn instrumento poderoso de gestao iI

medida que se deve procurar 0 acompanhamento sistematico dos resultados e alocar recursos,

internamenle, da melhor forma possivel, para manter os bons resultados ou melhorar os resultados

insuficientcs.

Com hase nos resultados do Provao, as instituilYocs podcm, entre outras coisas, rcpensar

seus projetos academicos e comparar seu desempenho cm rela,ao as medias nacional e estadual.

Como diz CASTRO (2001: p.33), podem, tambem, balizar seu curriculo em rela,ao aquilo que as

comissocs de cursos estao propondo c que 0 Conselho nacional esta discutindo, no que se refere

as diretrizes curriculares. As infonna,ocs do Provao fornecem, ainda, boas indica,oes sobre 0

que 0 MEC e a SESU estao fazendo em rela,ao as politicas de ensino superior. E possivel

acompanhar a evolLH;:ao do dcsempcnho dos alul10s dos cursos aD tango dos anos c, 0 que e mais

importante, as institui,oes podcm invcstir na melhoria da qualidade dos cursos avaliados.

o passo inicial ja foi dado. Incgavclmente, coma diz Yamashita (2000), esle e urn

instrumento que esta movimentando bastante os bastidores e tambem 0 paleo das institui,oes de

ensino superior que, inelusive, veem-se for,adas ate a ter que alterar tra,os de sua cultura e

filosofia de trabalho.

A sociedade tem 0 direito de exigir a competencia de um contador que se propoe 0

compromlsso da ocupa,ao profissional, isto e, que reuna os conhecimentos exigidos pela profissao

e que possa aplicar esses conhecimentos nos problemas praticos e disponha de solu,oes profissionais
para os problemas tecnicos do seu trabalho.

. 0 Provao dara oportunidade de corrigir 0 que esta errado e ajustar 0 que esta desajustado.

E uma fonna pratica de mostrarmos como diz CAMARGO (1998; p.7]) que a contabilidade n!io

se resume cm debitar e crcdilar e que, para chegarmos aonde deveremos chegar, ha urn caminho

cultural e tc:�cnico.

Hoje, 0 Exame Nacional de Cursos e usado como referencia ate no mcrcado de trabalho

na hora de cscolhcr UI11 candidato a emprego, muitas empresas lIsam 0 Provao como uma cspecie

de credencial na hora da sele,ao.

Para 0 ex presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Jose Serafim Abrantes, 0

Proyao ira propiciar urn" radiografia da qualidade dos cursos, possibilitando a defini,ao de a,oes

para mudan,as. Diz elc: "a inclusao no exame e de fundamental importancia para a categoria,

pais vai ajudar a rcoricntar c subsidiar os CUTSOS, aproximalldo-os das necessidades da socicdade".

Assim c a realidade. Aqucles que desenvolvem a auto-cstima, aqueles que tem projetos

estimulantes, aqueles quc acrcditam que superarao etapas e para isso se preparam realmente,

tcrao cxito. Scjam quais forcm os dcsafios que a vida Ihcs rcserva, certamcntc venccrao. Nota

'A' nao e questao de proYa, e sim de cabe,a (Rodrigues, 2001, pA2)

CRCSC& Voce - Floriantlpolis, I'. l, 11. 2, p. 37-46, abril/21/1/2 - jllfllO/21/1/2 45



BIBLlOGRAFIA

AMADO, Marisvaldo Cortez. Provao, qual idade em que'tao. Jornal "0 popular" - 12.04.200 I

- Gaiana - GO.

CAMARGO, Inel Alves de. 0 Provao e os eursos de Ciencias COl1tabeis. Revista brasilcira de

eontabilidade - Brasilia - DF :n" 112, p. 71, juilago. 1998.

lNEP:www.inep.goY.br

INSTlTUTO NACIONAL DE ESTUDOS E I'ESQUISAS EIJLJlACIONAIS. Exame nacional

de cursos: relatorio-sin!ese 2000. Brasilia: 0 InstitulO, 2000.

MECIlNEP. SeminUria de Avalia�ao da Eduea,ao Superior: a experieneia do Reino Unidos e do

Brasil em debate. Serie documental eventos, caderno 10. Brasilia - DF, agos/2000.

MEC. Rcvista do provao. Brasilia, 2001, n° 6.

MEC. Revista do provao. Brasilia, 2000, n° 5.

RODRIGUES, Gahriel Mario. 0 que aprendi hoje. Revista ensino superior n° 29, fey, 2001, p.

42. Sao Paulo - SI'.

SCHWARTZMAN, Simon. 0 cnntexto social e politico da avalia,ao de ensino superior.

Nllcleo de pesquisas sabre 0 en5ino superior/Universidade de Sao Paulo, Documento de trabalho

3/90,1990.

SOBRINIIO, Jose Dias. RISTOFF. Dilvo I. Universidade desconstruida: avalia,aa institueional

e resisleneia. Insular. Florian6polis -se. 2000.

SOUZA, Paulo Renato. MEC muda os eriterias do provao. Folha de Sao Paulo, 20/03/2001.

YAMASHITA, Sandra Sayuri. Efeitos do exame nacional de cursos sobre institui,oes

particularcs de ensino. Nllc!eo de Pcslluisas sabre 0 ensino superior/Universidade de Sao Paula,

Documento de trabalho 4/00. 2000.

46 CRCSC& I "ce - f{oriull0I'0/i,., I'. I, If, 2, 1'. 37-46, ubrit/2002 - jullw/2002


	Image20110701170512-m1.pdf
	Image20110701170543-m1

