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RESUMO 

O Programa Multiinstitucional e Inter-Regional Pós-Graduação em Ciências Contábeis 

UnB/UFPB/UFRN foi criado em 1999 através de um convênio de cooperação e intercâmbio 

técnico-científico-pedagógico firmado inicialmente entre a Universidade de Brasília, e as 

Universidades Federais de Pernambuco (UFPE), da Paraíba (UFPB) e do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Este estudo teve como objetivo analisar o programa e a sua contribuição para 

a pesquisa em contabilidade no Brasil. Para atingir o objetivo foram examinadas as 

dissertações aprovadas entre os anos de 2002 e 2016, além de informações disponíveis no 

Currículo Lattes, na RAIS e no site de buscas Google. Esta pesquisa foi classificada como 

descritiva e documental. Como resultado, a contribuição do Programa para a pesquisa em 

contabilidade se verificou pela quantidade de mestres formados ao longo dos anos, as 

dissertações publicadas em nível de anais de congresso, periódicos e livros além do fato de ter 

possibilitado a expansão da pós-graduação em Ciências Contábeis para as regiões centro-oeste 

e nordeste.  

Palavras chave: Pós-Graduação. Ciências Contábeis. Mestres. Dissertações.  
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ABSTRACT 

The Multi-institucional and Inter-regional Master Program of Post-Graduation in Accountant 

Sciences UnB/UFPB/UFRN was created in 1999 through a cooperation and technical-

scientific-pedagogical exchange agreement signed initially between the University of Brasília 

and the Federal Universities of Pernambuco (UFPE), Paraíba (UFPB) and Rio Grande do 

Norte (UFRN). This study aimed to analyze the program and verify its contribution to the 

research in accounting in Brazil. To reach the objective, the dissertations approved between 

2002 and 2016 were examined, as well as information available in the Lattes Curriculum, the 

RAIS and the Google site. This research was classified as descriptive and documentary. As a 

result, it was verified that the contribution of the Program to the research in accounting is 

evident when it is verified the number of masters graduated over the years, the published 

dissertations and the fact of having made possible the expansion of the post-graduate in 

Accounting Sciences for the central-west and northeast regions. 

Keywords: Post-Graduate. Accounting Sciences. Masters. Dissertations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

  A expansão da contabilidade está diretamente relacionada com a evolução e a 

necessidade humana. (MARION, 1998 apud DA SILVA E RODRIGUES, 2013). No 

Renascimento (séculos XIV à XVI), época caracterizada por várias transformações sociais, 

políticas e econômica na história da humanidade, a Ciência Contábil também teve o seu 

avanço, acompanhando essa evolução. A Imprensa de Gutemberg marcou o início do 

conhecimento científico na área, quando possibilitou a difusão do método das partidas 

dobradas através na obra do Frei Luca Pacioli. (FIGUEIREDO e STRASSBURG, 2008). 

 A pesquisa científica tem um relevante papel no desenvolvimento de uma ciência, pois 

é por meio dela que se dá a ampliação do pensamento e a construção de novas ideias.  

(WANDERLEY, 1998 apud ENSSLIN, REINA, TOÉ, 2011). Com o modelo de avaliação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) em que predomina 

a produção científica na avaliação dos programas, o conhecimento científico na academia vem 

crescendo ao longo dos anos e se tornando cada vez mais importante para o desenvolvimento 

da Ciência Contábil. (MIRANDA et al, 2013). 

 Neste contexto, percebe-se a relevância dos programas de Pós-Graduação na formação 

de novos pesquisadores e na produção de conhecimento. (SILVA et al, 2011 apud LEITE 

FILHO, 2006). O educador necessita da pesquisa para desenvolver um ensino mais eficaz, ou 

seja, conduzir a docência com uma postura investigativa. (SEVERINO, 1999 apud 

MIRANDA et al, 2013).  

 Na tentativa de suprir a carência de cursos de pós-graduação em Ciências Contábeis 

nas regiões nordeste e centro-oeste, surge a proposta do Programa Multiinstitucional e Inter-

Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis que inicialmente, contava com a 

participação da Universidade de Brasília (UnB) e as Universidades Federais de Pernambuco 

(UFPE), da Paraíba (UFPB) e do Rio Grande do Norte (UFRN
1
).  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

                                                           
1
 Com a retirada da UFPE em 2007, o programa passou a ser composto pelas Universidades de Brasília, e as 

Universidades Federais do Rio Grande do Norte e da Paraíba, passando a adotar a sigla UnB/UFPB/UFRN. 
Portanto, ao referirmo-nos ao programa fica subentendido que a UFPE entregou a parceria multiinstitucional até 

aquela data.  
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 O objetivo deste estudo foi analisar o Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de 

Pós-Graduação em Ciências Contábeis UnB/UFPB/UFRN nos anos 2002 a 2016 e verificar 

qual foi a sua contribuição para a pesquisa em contabilidade no Brasil.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Para atingir o objetivo principal foram necessários os seguintes objetivos específicos 

para o desenvolvimento dessa pesquisa: 

 a) Identificar os anos em que as dissertações foram aprovadas e quais os núcleos de 

ensino; 

 b) Verificar a linha de pesquisa abordada por cada dissertação e sua vinculação com as 

linhas de pesquisa do programa e os projetos de pesquisa dos docentes; 

 c) Quantificar as orientações por professores e as participações nas bancas 

examinadoras; 

 d) Identificar quantidade de mestres que seguiram na carreira acadêmica, e/ou 

buscaram o doutorado; 

 e) Identificar quais foram às dissertações publicadas em periódicos, anais de congresso 

ou livros; 

 f) Verificar a remuneração média dos alunos por núcleo de ensino após a conclusão do 

mestrado. 

 

1.2 Metodologia de Pesquisa  

 A análise foi feita através do levantamento de dados das dissertações aprovadas no 

Programa nos anos de 2002 a 2016. Considerou-se o ano de defesa, núcleo de ensino, linha de 

pesquisa, tema abordado, o orientador e a constituição das bancas examinadoras. Por meio do 

Currículo Lattes foi identificado se houve a publicação da pesquisa, quantos alunos buscaram 

o doutorado ou estão exercendo a carreira acadêmica. Por fim, utilizaram-se os dados 

disponíveis na RAIS (2014) para o cálculo da remuneração média dos alunos após a 

conclusão do mestrado considerando cada núcleo de ensino. 

 

1.3 Limitações da Pesquisa 

 O estudo realizado apresentou limitações quanto à coleta de informações dos alunos. 

Em dezembro de 2016, quando foram levantadas as informações na Plataforma Lattes, 

constatou-se que 168 currículos estavam desatualizados a mais de um ano, o que 
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impossibilitou uma análise mais coerente quanto à ocupação atual dos alunos e as dissertações 

publicadas.  

 Alguns docentes constam na relação de participações de membro efetivo como 

também de membro externo, isso acontece porque não foi possível identificar o ano exato em 

que o professor passou a integrar, ou deixou de pertencer, ao corpo de docentes do Programa 

Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis.  

  Outra restrição foi em relação ao cálculo das remunerações médias por núcleo de 

ensino. Tendo em vista que os dados da RAIS são referentes ao ano de 2014 e que esta 

relação só contempla o mercado formal, foi possível identificar apenas 217 alunos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 O ensino da contabilidade e a pós-graduação no Brasil 

 A vinda da Família Real para o Brasil em 1808 pode ser considerada como o embrião 

do Ensino da Contabilidade no país. Ao sediar o Império Português, os negócios públicos e 

privados da Colônia se tornaram mais evidentes. Criou-se então uma Cadeira de Aula Pública 

de Ciências Econômicas no Rio de Janeiro e no ano seguinte, as Aulas de Comércio, iniciando 

assim o Ensino Comercial no Brasil. (PELEIAS et al., 2007).  

 Em 1902, percebendo-se a ausência de mão de obra eficaz para realizar as operações 

das empresas que surgiam com o desenvolvimento de São Paulo, é criada a Primeira Escola 

de Contabilidade do Brasil, a Fundação Escola de Comercio Álvares Penteado – FECAP, 

conhecida na época como “Escola Prática de Comércio” (GODOY, 1999).  

 O Decreto nº. 17329 de 28 de Maio de 1926 aprovou o regulamento para que os 

estabelecimentos de ensino oferecessem os cursos profissionalizantes (Ensino Técnico 

Comercial). O ensino superior em Ciências Contábeis só surgiu dezenove anos mais tarde 

pelo Decreto-lei nº. 7988 que estabelecia o curso com duração de quatro anos e concedia a 

seus concluintes o título de bacharel em ciências contábeis. (PELEIAS et al., 2007).    

 A década de sessenta foi marcada por grandes mudanças na educação brasileira 

motivadas pela sanção da Lei 4024/61 que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e criou o Conselho Federal de Educação
2
 (CFE) que estipulou para os cursos 

superiores os currículos mínimos e a sua duração. (PELEIAS et al., 2007). Com essas 

mudanças que incentivaram o desenvolvimento do ensino superior, notou-se a necessidade de 

uma formação que atendesse o ensino e a pesquisa. Assim, a pós-graduação no Brasil foi 

normatizada em 1965 com o Parecer nº 977 do então Conselho Federal de Educação. (LIMA, 

2006). O Parecer retrata os cursos de Pós-graduação no Brasil como sendo “[...] o ciclo de 

estudos regulares em seguimento à graduação, sistematicamente organizados, visando 

desenvolver e aprofundar a formação adquirida no âmbito da graduação [...]”.  

 A norma estruturou a pós-graduação conforme o modelo norte-americano e trouxe 

também as características que definiram a distinção entre as modalidades stricto sensu e lacto 

senso. (CUNHA, CORNACHIONE JR. E MARTINS, 2008). 

 A pós-graduação lacto sensu engloba normalmente cursos destinados ao treinamento 

com o objetivo técnico-profissional específico sem abranger o campo total do saber em que se 

insere a especialidade. A pós-graduação stricto senso compreende cursos mais amplos e 

                                                           
2
 Atualmente denominado Conselho Nacional de Educação.  
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aprofundados de formação científica ou cultural, além de conferir ao discente grau acadêmico. 

(PARECER CESu/CFE 977/65).  

  Peleias et al (2007) mencionam a criação do Programa de Mestrado da Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP) em 

1970 como o primeiro programa stricto sensu em contabilidade no Brasil. Também na década 

de setenta a Fundação Getúlio Vargas implantou o Mestrado de Ciências Contábeis que 

posteriormente foi transferido para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ainda 

conforme o autor, sete anos mais tarde (1977), foi criado o Programa de Doutorado em 

Ciências Contábeis na FEA/USP que permaneceu sendo o único no Brasil até o ano de 2007, 

quando teve início o Curso de Doutorado no Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de 

Pós-Graduação em Ciências Contábeis. 

  Segundo a CAPES, até a data desta pesquisa, dezembro de 2016, existe no país vinte e 

sete cursos de pós-graduação strito sensu que possuem como área básica a Ciência Contábil, 

sendo onze programas de mestrado, quatro de mestrado profissionalizante e doze cursos de 

mestrado e doutorado. O Quadro 1 apresenta a relação destes  Programas de Pós-Graduação 

stricto sensu em contabilidade que estão em funcionamento ate da data da presente pesquisa.  
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Quadro 1: Programas stricto sensu na área de Contabilidade no Brasil 

IES Estado Tipo 
Conceito 

MF ME DO 

UNIFECAP SP Mestrado - 4 - 

FIPECAFI SP Mestrado Profissional 3 - - 

FUCAPE
3
 RJ Mestrado Profissional 3 - - 

FUCAPE
4
 ES Mestrado e Doutorado - 4 4 

FUCAPE ES Mestrado Profissional 5 - - 

PUC/SP SP Mestrado - 3 - 

UNOCHAPECÓ SC Mestrado - 3 - 

UNB DF Mestrado e Doutorado - 4 4 

UNB/UFPB/UFRN DF Mestrado e Doutorado - 5 5 

USP SP Mestrado e Doutorado - 6 6 

USP/Ribeirão Preto SP Mestrado e Doutorado - 4 4 

UEM PR Mestrado - 3 - 

UFBA BA Mestrado - 3 - 

UFPB PB Mestrado e Doutorado - 4 4 

UFG GO Mestrado - 3 - 

UFMG MG Mestrado - 4 - 

UFPE PE Mestrado e Doutorado - 4 4 

UFSC SC Mestrado e Doutorado - 4 4 

UFU MG Mestrado e Doutorado - 3 4 

UFES ES Mestrado - 3 - 

UFPR PR Mestrado e Doutorado - 4 4 

UFRJ RJ Mestrado e Doutorado - 5 4 

UFRN RN Mestrado - 3 - 

UFRGS RS Mestrado - 3 - 

UFRPE PE Mestrado - 3 - 

UPM SP Mestrado Profissional 4 - - 

FURB SC Mestrado e Doutorado - 4 4 

Fonte: CAPES 2016. 

2.2 Programa Multiinstitucional e Inter-regional de Pós-Graduação em Ciências 

Contábeis 

 A necessidade de se instituir novos programas de Pós-graduação no país surgiu 

primeiramente, devido à sanção da LDB, nº 9394/96, que em seu Art. nº 52, inciso II, exige 

                                                           
3
 FUCAPE-RJ é denominada pelo site de programas recomendados pela CAPES como Fucape Pesquisa Ensino e 

Participações Limitada. 
4
 FUCAPE-ES é denominada pelo site de programas recomendados pela CAPES como Fundação Instituto 

Capixaba de Pesquisa em Contabilidade Economia e Finanças. 
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que pelo menos um terço do corpo docente das universidades possua titulação acadêmica de 

mestrado ou doutorado. Tendo em vista a carência de programas de pós-graduação stricto 

sensu no Brasil na área de ciências contábeis principalmente nas regiões norte, nordeste e 

centro-oeste e também a inviabilidade de cada instituição implantar separadamente um 

programa, iniciaram-se os esforços para a criação do que seria o primeiro Programa 

Multiinstitucional de Pós-graduação na área de contabilidade (PEDERNEIRAS, 2003). 

 Em 12 de novembro de 1999, através de um convênio de cooperação e intercâmbio 

técnico-científico-pedagógico firmado inicialmente entre a Universidade de Brasília, e as 

Universidades Federais de Pernambuco (UFPE), da Paraíba (UFPB) e do Rio Grande do 

Norte (UFRN) se instituiu o Programa Multiinstitucional e Inter-regional de Pós-graduação 

em Ciências Contábeis. A CAPES aprovou o Curso de Mestrado do Programa através do 

ofício CAA/CTC/59, de 20 de junho de 2000, com o conceito 3 e considerou a proposta 

inovadora e relevante (SOUZA, 2005).   

 O Programa tem como objetivo 

 aprofundar os conhecimentos em Ciências Contábeis e integrar o 

ensino, a pesquisa e o debate por meio do desenvolvimento de estudos 

e pesquisas que colaboram no avanço da profissão contábil. Neste 

contexto o Programa se propõe a desenvolver, capacitar, preparar e 

aperfeiçoar alunos para a realização de estudos e pesquisas, visando 

torná-los capazes de serem docentes, pesquisadores e profissionais 

competentes, além de ter como finalidade o desenvolvimento de 

estudos e pesquisas que possam contribuir para o avanço tecnológico e 

crescimento social da área de Ciências Contábeis (SANTOS, LIMA E 

MARTINS, 2009, p.2). 

 

 Para uma melhor viabilidade das aulas, dividiu-se em dois núcleos de ensino: Brasília, 

que teve suas atividades iniciadas no segundo semestre de 2000, e Nordeste, com o ingresso 

da primeira turma em março de 2001.  

 As aulas do núcleo Nordeste eram ministradas em uma das três instituições o que 

acarretava o deslocamento de alunos e professores. Devido ao aumento no número de 

docentes da UFPE, no ano de 2005 o núcleo Nordeste foi dividido em duas turmas, uma com 

apenas alunos matriculados pela UFPE com docentes somente desta instituição e a outra com 

aulas ministradas por professores das UFRN, UFPB e UnB.  

 O convênio entre as instituições foi renovado em novembro de 2004 e reincidido em 

2007 quando o Programa passou por uma reformulação onde se instituiu o Curso de 
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Doutorado, e um novo convênio foi firmado com a participação apenas da UnB, UFPB e 

UFRN.   

 

2.2.1 Coordenação do Programa 

 A Coordenação Geral do programa, em seus dezesseis anos de existência já foi 

exercida pelos professores César Augusto Tibúrcio Silva, Fátima de Souza Freire, Jorge 

Katsumi Niyama e Rodrigo de Souza Gonçalves.  

 Pelas coordenações regionais passaram os docentes: 

 UFPE: Aldemar Araújo Santos, José Francisco Ribeiro Filho, Luiz Carlos Miranda e 

Marco Tullio de Castro Vasconcellos. 

 UFPB: Aldo Leonardo Cunha Callado, Carlos Pedrosa Júnior, Edilson Paulo, José 

Dionísio Gomes da Silva, Márcia Reis Machado e Paulo Roberto Nobrega Cavalcante. 

 UFRN: Adilson Lima Tavares, Aneide Olivera Araújo, Christóvão Thiago de Brito 

Neto, Erivan Ferreira Borges e José Dionísio Gomes da Silva.  

 UnB: César Augusto Tibúrcio Silva, Fátima de Souza Freire, Ivan Ricardo Gartner, 

Jorge Katsumi Niyama e Rodrigo de Souza Gonçalves.  

 Desde o início de 2017, a Coordenação Geral está sendo exercida novamente pelo 

Professor Doutor Jorge Katsumi Niyama, e as coordenações regionais na UnB, UFPB e 

UFRN pelos professores doutores, Rodrigo de Souza Gonçalves, Luiz Felipe de Araújo 

Pontes Girão e Erivan Ferreira Borges, respectivamente.  

 

2.2.2 Área de concentração e linhas de pesquisa 

 O Programa possui como área de concentração a Mensuração Contábil, com três 

linhas de pesquisa:  

 Contabilidade e mercado financeiro – Analisa as normas e os procedimentos das 

demonstrações contábeis, como também a influência dessas informações no processo 

decisório do usuário externo.  

 Contabilidade para tomada de decisão – Analisa a geração de informações sobre as 

ações de uma entidade para o processo decisório do usuário interno.  

 Impactos da contabilidade para a sociedade – Analisa a influência da contabilidade 

para o desenvolvimento da sociedade.  
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2.2.3 A descontinuidade do Programa 

 O aumento do número de mestres e doutores nas regiões centro-oeste e nordeste, 

possibilitou-se que cada universidade implementasse seu próprio programa de pós-graduação. 

Sendo assim, atualmente o Programa Multiinstitucional e Inter-regional de Pós-graduação em 

Ciências Contábeis se encontra em processo de extinção. O mestrado teve suas atividades 

encerradas com as ultimas dissertações defendidas no primeiro semestre de 2016. Já no 

doutorado, as atividades devem se estender até o ano de 2018, quando os últimos dezesseis 

doutorandos concluírem a sua etapa final, ou seja, a defesa de suas teses.   

2.3 Pesquisas anteriores 

 Explorar pesquisas anteriores que já abordaram a temática estudada é fundamental 

para o desenvolvimento do trabalho e seu melhor aproveitamento. Deste modo, buscou-se por 

pesquisas que analisassem dissertações de programas de pós-graduação em contabilidade e a 

seguir destacam-se cronologicamente algumas delas.  

 Lucena, Cavalcante e Sales (2007) procuraram descrever o perfil das dissertações do 

mestrado em Ciências Contábeis do Programa UnB/UFPB/UFRN/UFPE, examinando a 

demografia de autoria, a estrutura, as conclusões, as referências bibliográficas. Foram 

analisadas também algumas informações relevantes como a linha de pesquisa mais 

desenvolvida, qual o núcleo de ensino que mais formou mestres, qual o professor que mais 

orientou. A amostra foi composta por 102 dissertações defendidas no período de 2002 a 2006. 

 Em uma temática mais específica, Beuren, Bogoni e Fernandes (2008), analisaram a 

abordagem da Controladoria nas dissertações dos Programas de Pós-Graduação em Ciências 

Contábeis, do Brasil, tendo como referência os aspectos conceituais, procedimentais e 

organizacionais levantados por Borinelli (2006).  

 De maneira semelhante, De Albuquerque Ribeiro e De Arantes (2009) investigaram as 

dissertações do Mestrado em Contabilidade da UERJ no período de 1993 a 2009 com o 

objetivo de verificar quais os assuntos na área de contabilidade gerencial foram mais 

pesquisados.  

 Santos, Lima e Martins (2009) analisaram o Referencial Bibliográfico das 

Dissertações do Programa Multiinstitucional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 

(UFPB, UFPE, UFRN e UnB) no período de 2002 a 2007 utilizando técnicas estatísticas do 

Qui-Quadrado e da Análise de Correspondência.  

 Borges et al (2011) investigaram a natureza epistemológica das dissertações 

defendidas e aprovadas entre 2002  e 2008, nos programas de pós-graduação strict senso em 
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Ciências Contábeis da Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, 

Economia e Finanças (Fucape) e pelo Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-

Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, Universidade Federal da 

Paraíba, Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (PMIPGCC). 

 Utilizando também o enfoque epistemológico, Rocha (2013) avaliou as características 

relativas ao polo técnico das dissertações de mestrado defendidas no Programa 

Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 

UnB/UFPB/UFRN no período de 2002 a 2012.  

 A pesquisa proposta neste trabalho se difere das demais pela sua abrangência. Na 

análise do programa, considerou-se todas as dissertações aprovadas em seus dezesseis anos de 

existência. Este estudo buscou ainda verificar a contribuição do programa para o ensino da 

contabilidade, quando quantificou o número de mestres que trabalham como professores ou 

coordenadores em instituições de ensino públicas ou privadas.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 Este capítulo procurou demonstrar a metodologia adotada na pesquisa e na análise dos 

dados para a consecução do objetivo principal de analisar o Programa Multiinstitucional e 

Inter-regional de Pós-graduação em Ciências Contábeis por meio das dissertações aprovadas 

durante os anos 2002 a 2016. 

 Segundo Seabra (2001, p.53) “a metodologia é de importância vital para o 

desenvolvimento da pesquisa e o alcance dos resultados perseguidos”. 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 Este estudo foi classificado referente aos objetivos como descritivo. Para Gil (2008) a 

pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever características de determinada 

população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis. 

 No tocante aos procedimentos, categorizou-se como documental, uma vez que “valeu-

se de matérias que ainda não receberam nenhuma análise aprofundada.” (BEUREN apud 

SILVA E GRIGOLO, 2008). 

 Além do aspecto descritivo e documental, a pesquisa apresentou uma abordagem 

quali-quantitativa, pois ao mesmo tempo em que fez uma “analise mais profunda em relação 

ao fenômeno que foi observado (BEUREN, 2008), procurou também analisar numericamente 

os dados levantados”. Para Richardson (1999, p.70) a abordagem quantitativa 

caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de 

coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, 

às mais complexas, como coeficiente de correlação análise de regressão etc. 

 

3.2 Amostra  

 Foram analisadas 313 dissertações, apresentadas e defendidas entre os anos de 2002 à 

2016 pelos alunos do Programa Multiinstitucional e Inter-regional de Pós-graduação em 

Ciências Contábeis e disponibilizadas no endereço eletrônico
5
 do Departamento de Ciências 

Contábeis e Atuariais da UnB.  

 

                                                           
5
 Endereço eletrônico onde se encontra a relação com as dissertações defendidas no Programa: 

http://www.cca.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3Adissertacoes-de-

mestrado&catid=9%3Adissertacoes-de-mestrado&Itemid=39 
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3.3 Proceder metodológico 

 Inicialmente as dissertações foram categorizadas quanto ao ano de apresentação, 

núcleo de ensino, tema, linha de pesquisa, autor, orientador e os membros participantes das 

bancas examinadoras. Nas dissertações que não mencionavam, em sua folha de rosto, a linha 

de pesquisa adotada, esta analise e classificação foi feita pela autora.  

 Em seguida, tendo em mente que o propósito fundamental do mestrado é formar 

professores de nível superior buscou-se investigar, com base no Currículo Lattes
6
, 

informações da coordenação do programa e disponibilizadas no site Google, o número de 

discentes que atuam como professores e quantos deles declaram dedicação exclusiva à função. 

Procurou-se ainda a quantidade de alunos que seguiram na carreira acadêmica buscando o 

doutorado.  

 A ferramenta Lattes também foi utilizada na identificação das dissertações que foram 

publicadas em anais de congresso, periódico ou livros e na análise dos currículos dos 

orientadores e convidados que mais se destacaram quanto ao número de orientações ou quanto 

à quantidade de participações em bancas examinadoras.  

 Posteriormente, as informações levantadas foram inseridas na planilha eletrônica Excel 

do Microsoft Office 2010 e manipuladas por meio das ferramentas localizar e selecionar, 

numerar, filtrar dados e auto soma de células selecionadas.   

 Calculou-se a média salarial e o desvio-padrão das remunerações por núcleo de ensino 

por meio das informações da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do 

Trabalho e Emprego referente ao ano de 2014. Esses dados foram disponibilizados pelo 

estatístico Guilherme Alexandre Alvares da Coordenadoria de Informações Gerenciais do 

Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional da UnB, em outubro de 

2016.    

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Ao longo da vigência do Programa, incluindo 4 IES ( até 2007) e 3 IES (após 2007) 

foram defendidas com sucesso 313 dissertações produzidas pelos alunos do Programa 

Multiinstitucional e Inter-regional de Pós-graduação em Ciências Contábeis, entre os anos de 

2002 e 2016, disponíveis no site do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da 

Universidade de Brasília.  

                                                           
6
 Ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em 

seu endereço eletrônico. 
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4.1 Número de dissertações por ano 

 A tabela abaixo demonstra a quantidade de dissertações defendidas e aprovadas por 

núcleo de ensino e por ano.  

Tabela 1: Número de dissertações produzidas por ano 

Ano da defesa Dissertações por núcleo Total de 

dissertações Brasília Nordeste 

2002 8 3 11 

2003 12 10 22 

2004 10 11 21 

2005 11 15 26 

2006 12 14 26 

2007 12 20 32 

2008 11 16 27 

2009 11 11 22 

2010 1 10 11 

2011 15 11 26 

2012 7 13 20 

2013 5 8 13 

2014 10 17 27 

2015 5 6 11 

2016 6 12 18 

TOTAL7 136 177 313 

Fonte: Elaboração da autora 

 O ano de 2007 se destacou com o maior número de estudos produzidos, 32 no total, 

constituindo-se de doze do núcleo Brasília e vinte do Nordeste. Em seguida, os anos de 2008 

e 2014 com 27 dissertações cada, sendo o Núcleo Nordeste o maior produtor com dezesseis e 

dezessete estudos respectivamente.  

 

4.2 Produção por linha de pesquisa 

 A linha de pesquisa contabilidade e mercado financeiro foi a mais abordada com 112 

dissertações, o que representa aproximadamente 35% da amostra. A quantidade de estudos 

por linha de pesquisa e por núcleo é ilustrada na tabela 2. 

                                                           
7
 Em 2005 a UFPE (até sua saída do Programa em 2007) passou a ter processo seletivo próprio com aumento de 

vagas, razão pela qual o núcleo Nordeste possui mais alunos que o núcleo Brasília.  
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Tabela 2: Produção por linha de pesquisa 

Linhas de pesquisa Brasília Nordeste Total 

Contabilidade e mercado financeiro 69 43 112 

Contabilidade para tomada de decisão 27 78 105 

Impactos da contabilidade para a sociedade 40 56 96 

TOTAL 136 177 313 

Fonte: Elaboração própria 

  Analisando as dissertações por linha de pesquisa percebe-se que o núcleo Brasília 

demonstrou uma tendência maior em desenvolver trabalhos que envolvam temas relacionados 

com a contabilidade e o mercado financeiro. Foram apresentados 69 estudos nesta linha, o que 

corresponde a aproximadamente 50% do total de pesquisas produzidas por esse polo. No 

Nordeste, essa disposição se apresentou para trabalhos que envolvam a tomada de decisão. 

Das 177 dissertações apresentadas por este núcleo, 78 desenvolvem pesquisa sobre o uso da 

contabilidade para o gerenciamento de empresas. 

 

4.3 Tema mais abordado por linha de pesquisa  

 Na linha de pesquisa contabilidade e mercado financeiro, o assunto mais abordado foi 

o estudo dos retornos de ações e o seu comportamento frente a alguma situação adversa. 

Outro tema também bastante pesquisado nesta linha foram as formas de reconhecimento, 

mensuração e evidenciação de operações ou itens de difícil abordagem, como por exemplo, 

reconhecimento, mensuração e evidenciação de operações de swaps em instituições 

financeiras, ou do passivo atuarial de planos de benefícios de aposentadoria e pensão.   

 O tema custo foi o mais pesquisado na linha contabilidade para tomada de decisão. A 

utilização das informações de custos na formação de preços, a análise dos processos de gestão 

de custos e a identificação de custos ocultos foi alguns dos pontos abordados por essa 

temática. Também se destacaram os trabalhos sobre do uso de indicadores de desempenho 

como instrumento de gestão ou no processo de tomada de decisão. 

 Sobre os impactos para a sociedade, o ensino da contabilidade foi o mais discutido. 

Dezenove dissertações debateram esse tema, o que corresponde a 20% dos trabalhos nesta 

linha de pesquisa. Questões como a avaliação de currículos, a formação do professor de 

ensino superior e a interdisciplinidade no curso de Ciências Contábeis, foram alguns dos 

assuntos levantados. 
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 Observando os temas desenvolvidos pelos núcleos de ensino notou-se que o Nordeste 

apresentou uma forte disposição em realizar estudos que envolvam a análise de aspectos 

regionais, ou de um Estado específico ou da Região Nordeste como um todo. Já o núcleo 

Brasília demostrou uma disposição em realizar estudos que envolvam análises de abrangência 

nacional. 

 

4.4 Quantidade de orientações por professores 

 Quanto ao número de orientações por professores, apresentado no apêndice, constatou-

se que o Professor Doutor César Augusto Tibúrcio Silva foi o docente que mais orientou 

dissertações. Nos dezesseis anos de existência do programa foram 34 orientações, o que 

corresponde a aproximadamente 11% do total de pesquisas, distribuídas entre as três linhas de 

pesquisa, sendo doze em contabilidade para tomada de decisão, onze em impactos da 

contabilidade para a sociedade e onze em contabilidade e mercado financeiro. Das bancas 

presididas pelo Professor César Augusto, nota-se que o Professor José Dionísio foi o membro 

interno com o maior número de participações, o que corresponde a 14%. Entre os membros 

externos, ressalta-se o Professor Lauro Brito de Almeida e as professoras Ilse Maria Beuren e 

Solange Garcia dos Reis com 6% das participações. 

 O professor com pós-doutorado pela University of Otago Jorge Katsumi Niyama 

orientou cerca de 8% dos estudos – 26 dissertações - divididos em duas linhas de pesquisas, 

22 em contabilidade e mercado financeiro e quatro em impactos da contabilidade para a 

sociedade. Nas bancas em que presidiu nota-se a presença do Professor César Augusto como 

membro interno em quatro das 26 bancas e o Professor José Gilberto Jaloretto como membro 

externo também em quatro bancas.  

 Professor Doutor José Dionísio Gomes da Silva participou também como orientador 

em 26 dissertações, sendo mais ativo em temas que abordam a contabilidade para tomada 

decisão. Atua como Professor Associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

além de ser titular da cadeira 13 da Academia Norte-Rio-Grandense de Ciências Contábeis. 

Ressalta-se a participação da Professora Aneide Oliveira Araújo como membro interno em 

aproximadamente 30 % - 8 convites – das bancas presidias pelo Professor José Dionísio.  

 Ainda em termos de número de dissertações orientadas, merecem destaque também o 

Professor Doutor Paulo Roberto Barbosa Lustosa, responsável por 23 orientações, sete em 

contabilidade para tomada de decisão, cinco em impactos da contabilidade para a sociedade e 

onze em contabilidade e mercado financeiro e a Professora Doutora Aneide Oliveira Araújo 

com 21 orientações, quatorze na linha de pesquisa contabilidade para tomada de decisão. Na 
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composição dos membros das bancas examinadoras se destacou a presença do Professor 

Otávio Ribeiro de Medeiros em 21% das bancas presididas pelo Professor Paulo Roberto 

Barbosa Lustosa, principalmente em temas que envolviam abordagem quantitativa. Das 

presididas pela Professora Aneide, houve a participação do Professor José Dionísio Gomes da 

Silva8 em 28% e da Professora Marcelle Colares Oliveira9 em 9% como membro externo.  

 

4.5 Participações em bancas examinadoras  

 Analisando a formação das bancas examinadoras notou-se que o Professor César 

Augusto Tibúrcio Silva foi o membro que mais participou. Das 313 bancas examinadoras, 

participou de 53, o que corresponde a aproximadamente 17%, em 34, como orientador e 19 

como membro efetivo. Os Professores José Dionísio Gomes da Silva e Paulo Roberto 

Nóbrega Cavalcante também se destacaram com a participação em 44 e 43 bancas 

respectivamente.  

 O Quadro 2 apresenta a relação dos docentes que mais participaram das bancas 

examinadoras, como orientador ou como membro efetivo do programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 A UFRN por ter poucos docentes à época acarretava bancas com os Professores Dionísio e Aneide.  

9
 Devido à proximidade geográfica por ser docente da UFC. 
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Quadro 2: Professores que se destacaram quanto à participação nas bancas examinadoras 

Professor (a) 
Membro 

Interno 
Orientador Total 

César Augusto Tibúrcio Silva 19 34 53 

José Dionísio Gomes da Silva 18 26 44 

Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante 27 16 43 

Jorge Katsumi Niyama 13 26 39 

Paulo Roberto Barbosa Lustosa 16 23 39 

Aneide Oliveira Araújo 16 21 37 

Otávio Ribeiro de Medeiros 11 16 27 

Adilson de Lima Tavares 16 5 21 

Fátima de Souza Freire 7 11 18 

Jeronymo José Libonati 7 9 16 

José Francisco Ribeiro Filho 10 6 16 

José Matias Pereira 13 3 16 

Jorge Expedito Gusmão Lopes 5 10 15 

Paulo Amilton Maia Leite Filho 7 8 15 

Marco Túllio de Castro Vasconcelos 6 8 14 

Fonte: Elaboração da autora 

 

4.5.1 Membros internos  

 O doutor em controladoria e contabilidade Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante foi o 

docente que mais participou de bancas como membro interno. Foram 27 convites sendo  treze 

para aprovação de trabalhos que envolviam o estudo dos impactos da contabilidade para a 

sociedade.  

 O professor César e o professor José Dionísio participaram de dezenove e dezoito 

bancas respectivamente, de ambas as linhas de pesquisa. Os docentes Adilson, Aneide e Paulo 

Roberto Barbosa Lustosa integraram-se ambos dezesseis. Das participações como membro 

efetivo notou-se a professora Aneide em dez bancas que avaliavam dissertações que 

envolviam a tomada de decisão e o professor Paulo Roberto Barbosa em treze, que envolviam 

o estudo da contabilidade e o mercado financeiro. Seguidamente, destacou-se os professores 

José Matias e Jorge Katsumi ambos com treze participações, Otávio Ribeiro com onze sendo 

apenas em duas linhas de pesquisa – tomada de decisão e mercado financeiro. 

 Nos Apêndices encontram-se a relação com os nomes e o número de participações 

como membros internos de todos os docentes. 
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4.5.2 Membros externos 

 No que se refere à composição das bancas por membros externos, o Doutor em 

Administração de Empresas pela FGV-SP, Alberto Shigueru Matsumoto10 foi o professor que 

mais se destacou, participando de oito bancas, das quais cinco envolviam temas referentes à 

contabilidade e ao mercado financeiro.  Em seguida, também se destacaram o Doutor em 

Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo, José Gilberto Jaloretto
11

 e o 

Doutor em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco Sinézio Fernandes Maia, 

ambos com seis convites. A relação completa dos membros externos e suas participações 

encontram-se nos Apêndices.  

 

4.5.3 Política de Não Repetição de Membros Externos 

 A Coordenação do Programa sempre defendeu o entendimento de não repetir 

sistematicamente os membros externos para composição das bancas examinadoras, buscando 

com isto, maior transparência e independência. 

 Constatou-se que na composição das 313 bancas, 130 membros externos participaram 

apenas uma vez, isso corresponde a aproximadamente 42% do total de bancas examinadoras 

no mestrado do Programa. 

 Devido a pouca quantidade de Doutores em Contabilidade disponíveis à época, nem 

sempre foi possível seguir esse entendimento.  

  

4.6 Ocupação atual dos alunos 

 Tendo em mente que o principal objetivo do mestrado é formar professores, buscou-se 

identificar os alunos que, após a conclusão da pós-graduação, se dedicaram a docência. 

Utilizando a plataforma Lattes disponibilizada pelo CNPq, o site de busca Google e também 

informações concedidas pela coordenação do programa, constatou-se que dos 313 alunos 

formados no mestrado, 243 trabalham como professores ou coordenadores em instituições de 

ensino superior pública ou privada. Destes que atuam na docência, 96 declararam dedicação 

exclusiva à função.  

 Notou-se também que 89 alunos buscaram o doutorado nos anos seguintes a conclusão 

do mestrado, o que corresponde aproximadamente 28% dos mestres formados pelo Programa.  

                                                           
10

 Sua tese foi na área de Hipótese de Eficiência de Mercados Acionários e tem desenvolvido pesquisas nesta 

área.  
11

 Os professores Alberto Shigueru Matsumoto, José Gilberto Jaloretto e José Carlos Pérea Monteiro por serem 

docentes com domicílio em Brasília foram fortemente demandados em período de pouca disponibilidade de 

recursos para custear membros externos. 
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4.7 Remuneração média após obtenção do título de Mestre 

 Utilizando os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do ano de 2014, 

procurou-se analisar a remuneração média dos alunos por núcleo de ensino após a conclusão 

do mestrado. Foram identificados através da ferramenta 217 alunos, 126 do Nordeste e 91 de 

Brasília. No Núcleo Brasília constatou-se que a média salarial é R$11925,00 com Desvio-

Padrão de R$6763,40 e no Núcleo Nordeste a remuneração média é R$7367,30 com Desvio-

Padrão R$6261,00. Considerando os dados acima mencionados observa-se uma variação 

salarial considerável e a remuneração média dos alunos do núcleo nordeste é 

aproximadamente 38% menor que aqueles formados pelo Núcleo Brasília. 

 

4.8 Dissertações publicadas  

 Até dezembro de 2016, das 313 dissertações aprovadas em toda a vigência do 

Programa, 130 foram publicadas em anais de congresso, periódicos ou livros, 71 do Núcleo 

Nordeste e 59 do Núcleo Brasília. Cabe destacar que duas dissertações foram publicadas em 

livros: “Balanço Social dos Bancos
12

: uma análise dos balanços sociais dos maiores bancos no 

Brasil referente ao exercício do ano 2000” do autor Adalberto Vieira Costa Filho foi 

publicada na terceira edição do livro
13

 “Responsabilidade Social das Empresas: a contribuição 

das universidades” da editora Fundação Peirópolis Ltda; e a dissertação “Análise Comparativa 

das Normas Contábeis do Brasil e Portugal
14

” da autora Maria José Onofre dos Santos foi 

publicada no nono volume da Coleção Olhares da editora UEG.  

 Quinze dissertações também se destacaram pela publicação tanto em anais de 

congresso como também em periódicos. O quadro 3 apresenta o título, orientador e autor 

destas dissertações. Nos Apêndices encontra-se a relação completa com os títulos das 

dissertações publicadas em anais de congresso, periódicos ou livros, os seus autores e os 

professores que as orientaram. 

 O doutor Paulo Roberto Barbosa Lustosa foi o professor que mais orientou 

dissertações publicadas, das vinte e três por ele orientadas, quinze foram publicadas em 

periódicos ou anais de congresso.  A Tabela 3 apresenta os professores que se destacaram 

quanto à orientação de dissertações publicadas. 

 

                                                           
12

 Dissertação defendida no ano de 2002, tendo como orientador o Professor Doutor Bernardo Kipnis 
13

  Responsabilidade Social das Empresas: a contribuição das universidades. São Paulo: Editora Fundação 

Peirópolis Ltda, 2004, v. 3, p. 246-287. 
14

 Dissertação defendida no ano de 2006, tendo como orientador o Professor Doutor Jorge Katsumi Niyama  
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Quadro 3: Dissertações que se destacaram quanto às publicações tanto em anais de congresso 

como em periódicos. 

(continua) 

Título Orientador Autor 

Provisão para Créditos de Liquidação 

Duvidosa nas Instituições Bancárias: 

comparação das práticas contábeis 

estadunidenses e brasileiras. 

 

Jorge Katsumi Niyama 

 

Antônio Augusto de Sá Freire 

Filho 

 

O Papel da Troca de Informações Inter 

organizacionais e da Escolha dos 

Mecanismos de Coordenação na 

Performance da Cadeia de Produção 

Avícola de Pernambuco 

Luiz Carlos Miranda 

 

Juliana Matos de Meira 

 

Currículos Plenos dos Cursos de 

Graduação em Ciências Contábeis: uma 

análise de grades curriculares recentes 

 

Luiz Carlos Miranda 

 

 

Theocrito Pereira Cheibub 

 

Testes Empíricos de Teorias Alternativas 

Sobre Determinação da Estrutura de 

Capital das Empresas Brasileiras 

 

 

Otávio Ribeiro de Medeiros 

 

Cecílio Elias Daher 

 

Reação do Mercado à Alavancagem 

Operacional: Um Estudo Empírico no 

Brasil 

 

Paulo Roberto Barbosa Lustosa 

 

José Alves Dantas 

 

Gerenciamento de Resultados em 

Instituições no Brasil - 2000 a 2004 

 

Edwin Pinto de Ia Sota Silva 

 

Humberto Carlos Zendersky 

 

Análise do Comportamento de Preços da 

Commodity Cobre: Uma Abordagem sob 

a Ótica da Teoria dos Fractais 

 

César Augusto Tibúrcio Silva 

 

Márcia Athayde Matias 

 

Mercado e desempenho operacional 

contábil de longo prazo 
Paulo Roberto Barbosa Lustosa Meg Sarkis Simão Rosa 

Aspectos Comportamentais no 

Julgamento Profissional dos Auditores 

Independentes 

 

Edilson Paulo 

 

José Emerson Firmino 

 

Orçamento Empresarial como 

Ferramenta de Auxílio à Gestão: Um 

Estudo Empírico de Calçados da Cidade 

de Campina Grande - PB 

 

Aneide Oliveira Araújo 

 

Milton Jarbas Rodrigues 

Chagas 
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(conclusão) 

Título Orientador Autor 

Pareceres de Auditoria: Um Estudo das 

Ressalvas e Parágrafos de Ênfase 

Constantes nas Demonstrações das 

Companhias Abertas Brasileiras 

 

Edilson Paulo 

 

Luzivalda Guedes Damascena 

 

Análise da Associação entre os 

Indicadores de Gestão das Universidades 

Federais e o Desempenho Discente no 

Enade 

 

Fátima de Souza Freire 

 

Glauber de Castro Barbosa 

 

Métrica de Valoração Ambiental: Uma 

Percepção da Gestão Pública no 

Município de Cavalcante 

 

Fátima de Souza Freire 

 

Fernanda Jaqueline Lopes 

 

Práticas de Governança Eletrônica: Um 

Estudo nos Portais dos Municípios mais 

Populosos do Brasil 

 

Aneide Oliveira Araújo 

 

Fábia Jaiany Viana de Souza 

 

Ambiente Regulatório e Evidenciação 

Social: Uma Análise das Empresas 

Brasileiras Listadas na BM&FBovespa 

 

Rodrigo de Souza Gonçalves 

 

Eliene Aparecida de Moraes 

 

Fonte: Elaboração da autora 

Tabela 3: Dissertações publicadas por orientador 

Professor Dissertações 

orientadas 

Dissertações 

publicadas 

Paulo Roberto Barbosa Lustosa 23 15 

César Augusto Tibúrcio Silva 34 14 

Jorge Katsumi Niyama 26 12 

Aneide Oliveira Araújo 21 9 

Jorge Expedito Gusmão Lopes 10 7 

Otávio Ribeiro de Medeiros 16 7 

Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante 16 7 

José Dionísio Gomes da Silva 26 6 

Fátima de Souza Freire 11 5 

Luiz Carlos Miranda 8 4 

Fonte: Elaboração da autora 
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5 CONCLUSÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho procurou analisar o Programa Multiinstitucional e Inter-Regional 

de Ciências Contábeis UnB/UFPB/UFRN e verificar a sua contribuição para a pesquisa em 

contabilidade no Brasil. 

 Entre os anos de 2000 e 2016, o Programa titulou 313 mestres sendo 177 do núcleo 

nordeste e 136 do núcleo Brasília.  Destaque para o ano de 2007 que teve o maior número de 

titulações no mestrado, 32 dissertações aprovadas.   

 Quanto às temáticas abordadas, a linha de pesquisa Contabilidade Mercado Financeiro 

foi a mais desenvolvida, tendo 112 estudos. Nesta linha de pesquisa observou-se a 

predominância de temas que abordam o estudo do retorno das ações em períodos 

significativos ou o seu comportamento frente a alguma situação adversa. Notou-se ainda que 

o Núcleo Nordeste possui uma disposição em realizar pesquisas que envolvam uma 

abordagem regional. Já o Núcleo Brasília, apresenta uma tendência na abordagem em âmbito 

nacional.  

 O Professor Doutor César Augusto Tibúrcio Silva foi o docente que mais orientou no 

Programa, 34 dissertações. Em relação à composição das bancas de aprovação destacou-se a 

participação do Professor Doutor Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante em 27 bancas como 

membro interno e do Professor Doutor Alberto Shigueru Matsumoto como membro externo 

em oito bancas examinadoras.  

 Até dezembro de 2016, época em que foram coletada as informações na plataforma 

Lattes, dos alunos formados pelo programa 243 atuam na docência, sendo 96 em regime de 

dedicação exclusiva. Constatou-se ainda que 89 mestres seguiram na carreira acadêmica, 

buscando o doutorado.  

 No que se refere à remuneração após a conclusão do mestrado, verificou-se a não 

uniformidade quanto aos proventos recebidos e os mestres do Núcleo Nordeste apresenta uma 

média salarial 38% menor que os do Núcleo Brasília.  

  Por fim, constatou-se que 130 dissertações defendidas no programa foram publicadas 

em anais de congresso, periódicos ou livro, até dezembro de 2016 e quem mais orientou estas 

pesquisas que se destacaram foi o Professor Doutor Paulo Roberto Lustosa (15 dissertações), 

o que  corresponde a 65% dos trabalhos por ele orientados. Em seguida tiveram destaque os 

Professores César Augusto Tibúrcio Silva (14 dissertações) e Jorge Katsumi Niyama (11 

dissertações). 
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 Percebe-se a contribuição do programa para a pesquisa em contabilidade quando se 

verifica a quantidade de professores e pesquisadores formados ao longo dos anos, as 

dissertações reconhecidas e publicadas, e o fato de terem expandido para as regiões centro-

oeste e nordeste, a pós-graduação em ciências contábeis, possibilitando a formação de novos 

grupos de pesquisa.  Não se pode deixar de mencionar também a contribuição para o ensino e 

a pesquisa de alto nível. O curso de doutorado do Programa foi o segundo criado no país. Até 

2007, apenas a FEA/USP oferecia o doutorado na área. 

 Para as pesquisas futuras, sugere-se que as informações levantadas nesta pesquisa 

sejam também analisadas nas teses apresentadas, isso permitiria uma análise mais coerente 

sobre o Programa e sua contribuição para a pesquisa em contabilidade.  
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APÊNDICE A 

Quadro A-1: Quantidade de orientações por professores 

(continua) 

 

 
Orientadores 

Linhas de pesquisas 
 

 
Total 

 

% 
Contabilidade 

para tomada 

de decisão 

Impactos da 

contabilidade 

para 

sociedade 

Contabilidade 

e Mercado 

Financeiro 

César Augusto Tibúrcio Silva 12 11 11 34 11,0 

Jorge Katsumi Niyama  - 4 22 26 8,3 

José Dionísio Gomes da Silva 13 10 3 26 8,3 

Paulo Roberto Barbosa Lustosa  7 5 11 23 7,4 

Aneide Oliveira Araújo  14 6 1 21 6,7 

Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante 9 4 3 16 5,1 

Otávio Ribeiro de Medeiros - 1 15 16 5,1 

Fátima de Souza Freire  2 8 1 11 3,5 

Jorge Expedito Gusmão Lopes   - 9 1 10 3,2 

Jeronymo José Libonati  5 1 3 9 2,9 

Luiz Carlos Miranda 7 1 - 8 2,6 

Marco Tullio de Castro Vasconcelos 7 - 1 8 2,6 

Paulo Amilton Maia L. Filho 1 5 2 8 2,6 

Edilson Paulo 1 2 4 7 2,3 

Rodrigo de Souza Gonçalves 1 5 1 7 2,3 

Edwin Pinto de Ia Sota Silva 3 - 3 6 1,8 

José Francisco Ribeiro Filho  4 2 - 6 1,8 

Márcia Reis Machado 1 2 3 6 1,8 

Adilson de Lima Tavares 1 1 3 5 1,6 

Aldo Leonardo Cunha Callado 2 - 2 4 1,3 

Anderson Luiz Resende Mól - - 4 4 1,3 

Ivan Ricardo Gartner 1 - 3 4 1,3 

Jorge Abrahão de Castro  - 3 1 4 1,3 

Martinho Mauricio G. de Ornelas 1 1 2 4 1,3 

Paulo Aguiar do Monte - 1 3 4 1,3 

Gileno Fernandes Marcelino 1 2 - 3 1,0 

Guilherme de A. Cavalcante 1 2 - 3 1,0 

José Matias Pereira 2 - 1 3 1,0 

Márcio André Veras Machado - 1 2 3 1,0 

Raimundo Nonato Rodrigues 2 - 1 3 1,0 

Renata Paes de Barros Câmera 2 1 - 3 1,0 
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(conclusão) 

 

 
Orientadores 

Linhas de pesquisas 
 

 
Total 

 

% 
Contabilidade 

para tomada 

de decisão 

Impactos da 

contabilidade 

para 

sociedade 

Contabilidade 

e Mercado 

Financeiro 

Solange Garcia dos Reis 1 1 1 3 1,0 

Aldemar de Araújo Santos 2 - - 2 0,6 

Bernardo Kipnis - 1 1 2 0,6 

Bruno Vinícius Ramos Fernandes 1 - 1 2 0,6 

Erivan Ferreira Borges  - 2 - 2 0,6 

Wenner Glaucio Lopes Lucena  - 1 1 2 0,6 

Carlos Renato Theóphilo - 1 - 1 0,3 

Erika dos Reis Gusmão Andrade - 1 - 1 0,3 

Fernanda Fernandes Rodrigues  1 - - 1 0,3 

Josenildo dos Santos - 1 - 1 0,3 

Sirlei Lemes - - 1 1 0,3 

TOTAL 105 96 112 313 100 

Fonte: Elaboração da autora 
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APÊNDICE B 

Tabela B-1: Número de participações em bancas como membro interno 

Professor Número de 

bancas 
Professor Número 

de bancas 

Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante 27 Anderson Luiz Rezende Mól 3 

César Augusto Tibúrcio Silva 19 Bernado Kipnis 3 

José Dionísio Gomes da Silva 18 Carlos Pedrosa Junior 3 

Adilson de Lima Tavares 16 José Alves Dantas  3 

Aneide Oliveira Araújo 16 Aldemar Araújo Santos 2 

Paulo Roberto Barbosa Lustosa 16 Bruno Vinícius ramos Fernandes  2 

Jorge Katsumi Niyama 13 Diogo Henrique Silva de Lima  2 

José Matias Pereira 13 Érica dos Reis Gusmão Andrade 2 

Otávio Ribeiro de Medeiros 11 Gileno Fernandes Marcelino 2 

José Francisco Ribeiro Filho 10 Guilherme de Albuquerque Cavalcanti 2 

Raimundo Nonato Rodrigues 10 Jomar Miranda Rodrigues  2 

Edwin Pinto de La Sota Silva 7 Lúcio Rodrigues Capeletto  2 

Fátima de Souza Freire 7 Marcelo Driemeyer Wilbert 2 

Jeronymo José Libonati 7 Martinho Maurício Gomes de Ornelas 2 

Paulo Amilton Maia Leite Filho 7 Victor Branco de Holanda 2 

Aldo Leonardo Cunha Callado 6 Wenner Glaúcio Lopes Lucena  2 

Marco Túllio de Castro Vasconcelos 6 Antônio Artur de Souza  1 

Paulo Aguiar do Monte 6 Carlos Renato Theóphilo 1 

Rodrigo de Souza Gonçalves 6 Christovão Thiago de Brito Neto  1 

Erivan Ferreira Borges 5 Diana Vaz de Lima 1 

Jorge Abrahão de Castro 5 Ducineli Régis Botelho  1 

Jorge Expedito Gusmão Lopes 5 Fernanda Fernandes Rodrigues 1 

Luiz Carlos Miranda 5 Francisco Ribeiro Filho  1 

Márcio André Veras Machado 5 José Jailson da Silva  1 

Renata Paes de Barros Camara 5 Marcelo Granjeiro Quirino  1 

Edilson Paulo 4 Maria Eduarda Tannuri Pianto  1 

Ivan Ricardo Gartner 4 Paulo Augusto Pettenuzzo de Britto  1 

Márcia Reis Machado 4 Vidal Suncion Infante  1 

Solange Garcia dos Reis 4   

Fonte: Elaboração da autora 
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APÊNDICE C 

Tabela C-1: Número de participações em bancas como membro externo 

(continua) 

Professor 
Número 

de bancas 

Professor Número de 

bancas 
Alberto Shigueru Matsumoto 8 Ermani Ott 2 

José Gilberto Jaloretto  6 Hélio Roberto Hékis 2 

Sinézio Fernandes Maia 6 Ilse Maria Beuren 2 

José Carlos Peréa Monteiro 5 Jacqueline Veneroso Alves da Cunha 2 

Lauro Brito de Almeida 5 Joanília Neide de Sales Cia 2 

Elionor Farah Jreige Weffort 4 Jorge Madeira Nogueira 2 

Gesinaldo Ataíde Cândido  4 José Antônio Gomes de Pinho 2 

José Carneiro da Cunha Oliveira Neto  4 José Maria Dias Filho 2 

José Ribamar Marquer de Carvalho  4 Lázaro Plácido Lisboa 2 

Marcelle Colares Oliveira 4 Lino Martins da Silva 2 

Martinho Maurício Gomes de Ornelas 4 Liria Matsumoto Sato 2 

Paulo Arnaldo Olak 4 Luiz João Corrar 2 

Rodrigo José Guerra Leone 4 Luíz Nelson Guedes de Carvalho 2 

Tito Belchior Silva Moreira 4 Marcelo Álvaro da Silva Macedo 2 

Aracéli Cristina de Sousa Ferreira 3 Maria Thereza Pompa Antunes 2 

Fábio Frezatti 3 Marina Mitiyo Yamamoto 2 

Guilherme de Albuquerque Cavalcanti 3 Moisés Ferreira dos Santos 2 

José Alonso Borba 3 Nahor Plácido Lisboa 2 

Maísa de Souza Ribeiro 3 Paulo Aguiar do Monte 2 

Marcos Antônio de Souza 3 Paulo Schmidt  2 

Maria Arlete Duarte de Araújo 3 Robério Ferreira dos Santos 2 

Paulo Carlos Du Pin Calmon 3 Ricardo Hirata Ikeda 2 

Umbelina Cravo Texeira Lagioia 3 Sérgio de Iudícibus 2 

Valmor Slomski 3 Sídia Fonseca Almeida 2 

André Luiz Marques Serrano 2 Solange Garcia dos Reis 2 

Anísio Candido Pereira 2 Valdir Michels 2 

Antônio Lopo Martinez 2 Vera Maria Rodrigues Ponte 2 

Antônio Robles Junior 2 Vicente Lima Crisóstomo 2 

Antônio Saporito 2 Wellington Rocha 2 

Ariovaldo dos Santos 2 Ademir Clemente 2 

Carlos Alberto Pereira 2 Adja Ferreira de Andrade 1 

Cecilio Elias Daher 2 Adolfo Henrique Coutinho e Silva 1 

Cláudio de Araújo Wanderly 2 Afrânio Galdino de Araújo 1 

Edgard Bruno Cornachione Júnior 2 Alberto Borges Matias 1 

Edilberto Carlos Pontes Lima 2 Aldo Leonardo Cunha Callado 1 

Eliseu Martins 2 Alexandre Nascimento de Almeida 1 
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(continua) 

Professor 
Número 

de bancas 
Professor Número de 

bancas 

Amilton Leite Maia Filho  1 Gilberto de Andrade Martins  1 

Ana Maria Rodrigues  1 Gustavo Jorge Laboisière Loyola  1 

Anderson Luiz Rezende Mól  1 Hermínio Ramos Souza 1 

André Nunes 1 Hudson Fernandes Amaral 1 

Andréa de Oliveira Gonçalves 1 Iran Siqueira Lima  1 

Antônio André Cunha Callado 1 Isabel Lausanne Fontgalland  1 

Antônio Benedito Silva Oliveira 1 Isabel Maria Estima Costa Lourenço 1 

Antonio Carlos Dias Coelho  1 James Anthony Falk 1 

Antônio de Araújo Freitas Júnior  1 Jerônimo Antunes  1 

Antonio Erivaldo Xavier Júnior 1 Jeronymo José Libonati  1 

Armando Catelli  1 João Baptista da Costa Carvalho  1 

Benjamin Miranda Tabak 1 João Bosco Segreti 1 

Benny Kramer Costa  1 João Eduardo Prudêncio Tinoco 1 

Carla Renata Silva Leitão 1 João Muccillo Netto 1 

Carlo Gabriel Porto Bellini 1 José Alves Dantas 1 

Carlos Alberto Freire de Medeiros 1 José Luís de castro Neto  1 

Carlos Renato Theóphilo 1 José Ricardo Maia de Siqueira   1 

Cássio da Nóbrega Bessaria 1 José Roberto Kassai  1 

Charles Ulises de Montreuil Carmona  1 Josir Simeone Gomes  1 

Claudio Parisi 1 Juliana Barreiro Porto 1 

Clóvis Luís Padoveze  1 Kênio Costa de Lima 1 

Constantino Cronemberger Mendes  1 Kleber Nóbrega Cavalcanti 1 

Dalthan Medeiros Simas  1 Lilian Soares uttes Wanderley 1 

Deborah Moraes Zouain 1 Luciano Menezes Bezerra Sampaio 1 

Diógenes Manoel Leiva Martin 1 Lúcio Rodrigues Capelletto 1 

Diogo Toledo do Nascimento 1 Márcia Lopes Reis 1 

Djalma Freire Borges  1 Márcia Martins Mendes De Luca 1 

Domingos Campos 1 Marcos Laffin 1 

Eduardo Prudêncio Tinoco 1 Marco Tullio de Castro Vasconcelos 1 

Emeide Nobrega Duarte  1 Maria Raquel Gomes Maia Pires 1 

Erik de Alencar Figueiredo 1 Mariano Yoshitake 1 

Evandir Megliorini 1 Marina Rodrigues Almeida 1 

Fátima Cunha Ferreira Pinto 1 Mário Lisboa Theodoro 1 

Fernando Antonio Prado Gimenez 1 Mariomar Sales Lima 1 

Francisco de Queiroz Bezerra 1 Marisa Brascher Basília Medeiros 1 

Geraldo Barbieri 1 Marisete Fernandes de Lima 1 

Geraldo Bezerra Campos Júnior  1 Marta Maria Gomes Van Der Linden 1 
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(conclusão) 

Professor 
Número 

de bancas 
Professor Número de 

bancas 

Masayuki Nakagawa 1 Richard Medeiros de Araújo 1 

Maurício Ribeiro do Valle 1 Roberto de Góes Ellery Júnior 1 

Mauricio Sardá de Faria 1 Romualdo Douglas Colauto 1 

Melquíades Pereira de Lima Junior 1 Rosa Teresa Machado 1 

Miguel Juan Bacic 1 Rossana Guerra de Sousa 1 

Milko Matijascic 1 Rovigati Danilo Alyrio 1 

Moacir Sancovschi 1 Sandra Maria dos Santos 1 

Nelson Machado 1 Silvia Pereira de Castro Casa Nova 1 

Nelson Petri 1 Sílvio Hiroshi Nakao 1 

Neusa Maria Bastos Fernandes  1 Sirlei Lemes 1 

Octavio Ribeiro de Mendonça Neto 1 Sônia Maria da Silva Gomes 1 

Orleans Silva Martins 1 Thaiseany de Freitas Rêgo 1 

Osmar Coronado 1 Thérèse Hofmann Gatti Rodrigues  1 

Patrícia Whebber Souza de Oliveira 1 Thiago Ferreira Dias 1 

Paulo de Jesus  1 Tiago Wickstrom Alves 1 

Paulo Roberto Amorim Loureiro 1 Velcemiro Nossa 1 

Paulo Roberto Arvate 1 Vera Maria Rodrigues Ponte 1 

Paulo Roberto da Cunha 1 Vidal Suncion Infante 1 

Pedro Henrique Melo Albuquerque 1 Vilma Geni Slomski 1 

Pedro Sabino de Farias Neto 1 Waldyr Viegas de Oliveira 1 

Piotr Trzesniak 1 Washington José de Sousa 1 

Raquel Menezes Bezerra Sampaio 1 Wayne Thomas Enders 1 

Raul Wagner dos Reis Vellosos 1 William Celso Silvestre 1 

Reinado Guerreiro 1 Wilson Toshiro Nakamura 1 

Reynaldo Cavalheiro Marcondes 1 Zivanilson Teixeira e Silva 1 

Ricardo Correa Gomes 1   

 Fonte: Elaboração da autora 
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APÊNDICE D 

Quadro D-1: Dissertações publicadas em anais de congresso, periódicos ou livros.  

(continua) 

Dissertação Orientador (a) Autor (a) 

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa nas Instituições 

Bancárias, comparação das práticas contábeis estadunidenses e 

brasileiras. 

Jorge Katsumi 

Niyama 

Antonio Augusto 

de Sá Freire 

Filho 

O reconhecimento, a mensuração e a evidenciação de operações de 

swaps em instituições financeiras: uma abordagem à luz da teoria da 

contabilidade. 

Jorge Katsumi 

Niyama 

Antônio Maria 

Henri Beyle de 

Araújo 

A evidenciação de informações contábeis  da área social no setor 

público: estudo de caso do município de Luziânia GO 

Jorge Abrahão 

de Castro 

Tarcisio Rocha 

Athayde 

Balanço Social dos Bancos: uma análise dos balanços sociais dos 

maiores bancos no Brasil referente ao exercício do ano 2000 
Bernado Kipnis 

Adalberto Vieira 

Costa Filho 

O papel da troca de informações interorganizacionais e da escolha dos 

mecanismos de coordenação na performance da cadeia de produção 

avícola de Pernambuco 

Luiz Carlos 

Miranda 

Juliana Matos de 

Meira 

Comparação da estrutura conceitual da Contabilidade Financeira: 

Experiencia brasileira, norte-americana e internacional 

José Dionísio 

Gomes da Silva 
Edilson Paulo 

Investigação da rentabilidade de clientes: um estudo no setor hoteleiro 

do nordeste 

José Dionísio 

Gomes da Silva 

Carla Renata 

Silva Leitão 

O resultado econômico-financeiro proporcionado aos profissionais 

mediante conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu em 

contabilidade, 1988 – 2001 

Jorge Expedito 

Gusmão Lopes 

Márcia Reis 

Machado 

Critérios de mensuração, reconhecimento e evidenciação do passivo 

atuarial de planos de benefícios de aposentadoria e pensão: um estudo 

nas demonstrações contábeis das entidades patrocinadoras brasileiras. 

Jorge Katsumi 

Niyama 

Ducineli Régis 

Botelho 

O modelo Ohson de avaliação de empresas: uma análise crítica de sua 

aplicabilidade e testabilidade empírica 

Paulo Roberto 

Barbosa Lustosa 

César Medeiros 

Cupertino 

Currículos plenos dos cursos de graduação em Ciências Contábeis: uma 

análise de grades curriculares recentes 

Luiz Carlos 

Miranda 

Theocrito Pereira 

Cheibub 

Custos Relevantes para tomada de decisão: um estudo do setor têxtil do 

segmento de fiação e tecelagem alagoano 

Aneide Oliveira 

Araújo 

Marta Veronica 

de Souza Correia 

O sistema de contabilidade do governo federal na mensuração dos custos 

dos programas de governo e das unidades gestoras 

César Augusto 

Tibúrcio Silva 

José Flávio de 

Melo Moura 

A ação aglutinadora da multiinstitucionalidade na docência em Ciências 

Contábeis: o programa de mestrado das universidades federais da 

Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e da Universidade de 

Brasília 

Jorge Expedito 

Gusmão Lopes 

Marcleide Maria 

Macêdo 

Perdeneiras 
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(continua) 

Dissertação Orientador Autor (a) 

Uma investigação sobre medidas de desempenho utilizadas pelas 

empresas de construção civil, subsetor edificações, na região 

metropolitana de Recife. 

Luiz Carlos 

Miranda 

Rosa Fidélia 

Vieira 

Cavalcanti 

Teste empíricos de teorias alternativas sobre  determinação da estrutura 

de capital das empresas brasileiras 

Otávio Ribeiro de 

Medeiros 

Cecílio Elias 

Daher 

Uma investigação das práticas de contabilidade gerencial utilizadas pela 

indústria de transformação da região metropolitana do Recife 

Marco Tullio de 

Castro 

Vasconcelos 

Eduardo Jorge 

Pyrrho 

Barbosa 

Demonstração dos fluxos de caixa de bancos: análise comparativa da 

prática adotada no Brasil com as normas internacionais 

Paulo Roberto 

Barbosa Lustosa 

Uverlan 

Rodrigues 

Primo 

Uma contribuição ao estudo das informações contábeis geradas pelas 

micro e pequenas empresas localizadas na cidade de Toritama no 

Agreste Penanbucano 

Marco Tullio de 

Castro 

Vasconcelos 

Wenner 

Glaucio Lopes 

Lucena 

Análise do impacto do progresso tecnológico nos custos no tratamento 

hospitalar: o caso do tratamento para litíase urinária no Hospital 

Universitário de Brasília 

César Augusto 

Tibúrcio Silva 

Patrícia de 

Souza Costa 

A determinação do custo do ensino na educação superior: o caso da 

Universidade de Brasilia 

César Augusto 

Tibúrcio Silva 

Beatriz Fátima 

Morgan 

Entidade Contábil Governamental: comparação entre os referenciais e os 

padrões australianos, norte-americano, espanhóis, brasileiros e 

internacionais. 

Jeronymo José 

Libonati 

João Henrique 

Pederiva 

Medição de desempenho organizacional nas imobiliárias: um estudo do 

Natal-RN 

Luiz Carlos 

Miranda 

João Maria 

Montenegro 

Ribeiro 

Análise da influencia de Sistemas ERP na Contabilidade: um estudo de 

caso nas companhias de saneamento da Paraíba, Pernambuco e Rio 

Grande do Norte. 

Aldemar de 

Araújo Santos 

Álvaro 

Fabiano 

Pereira de 

Macêdo 

Cultura da educação profissional continuada: uma análise dos 

contadores do município de Fortaleza – CE 

Jorge Expedito 

Gusmão Lopes 

Francisco 

Marcelo 

Avelino Junior 

Um estudo sobre custos de elaboração de material didático e tutoria em 

EaD online em uma instituição de ensino superior no Brasil 

Aneide Oliveira 

Araújo 

João Ricardo 

Terdulino de 

Brito 

Reação do mercado à alavancagem operacional: Um estudo empírico no 

Brasil 

Paulo Roberto 

Barbosa Lustosa 

José Alves 

Dantas 

Uma abordagem dos reflexos contábeis decorrentes do cancelamento das 

despesas públicas dos restos a pagar da União (1999 - 2003) 

Jorge Expedito 

Gusmão Lopes 

Maurício 

Corrêa da 

Silva 

Uma análise das abordagens epistemológicas e metodológicas da 

pesquisa contábil no programa do mestrado multiinstitucional em 

Ciências Contábeis 

Jorge Expedito 

Gusmão Lopes 

Ivone Gomes 

de Assis Souza 
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(continua) 

Dissertação Orientador Autor (a) 

O uso das informações de custos no processo de gestão estratégica: um 

estudo empírico no setor hoteleiro da região metropolitana de Recife – 

PE 

Aneide Oliveira 

Araújo 

Mamadou 

Dieng 

Influência dos anúncios de novos endividamentos de longo prazo nos 

retornos das ações de empresas Brasileiras 

Paulo Roberto 

Barbosa Lustosa 

Sérgio Carlos 

dos Santos 

A influência das informações contábeis na mobilidade de capitais 

internacionais: Estudo Empírico Comparativo em Amostra de 22 Países 

Otávio Ribeiro de 

Medeiros 

Luís Gustavo 

do Lago 

Quinteiro 

Análise das variáveis que influenciam as informações divulgadas nos 

relatórios da administração das companhias abertas Brasileiras: um 

estudo empírico nos anos de 2001 a 2003 

César Augusto 

Tibúrcio Silva 

Fernanda 

Fernandes 

Rodrigues 

Gerenciamento de Resultados em Instituições no Brasil - 2000 a 2004 
Edwin Pinto de Ia 

Sota Silva 

Humberto 

Carlos 

Zendersky 

Determinantes do desempenho financeiro das empresas públicas 

municipais prestadores dos serviços de água e saneamento no Brasil 

Jorge Abrahão de 

Castro 

William 

Santana 

Uma análise crítica dos pareceres dos auditores independentes sobre 

demonstrações contábeis de empresas brasileiras 

Marco Tullio de 

Castro 

Vasconcelos 

Karla 

Katiuscia 

Nóbrega de 

Almeida 

Securatização de Recebíveis no setor bancário brasileiro: um estudo 

multi-caso 

Raimundo Nonato 

Rodrigues 

Gustavo 

Campos Catão 

Impactos de Sistemas ERP no desempenho empresarial das indústrias de 

transformação da região metropolitana do Recife 

Aldemar de 

Araújo Santos 

Edjane Maria 

Oliveira da 

Silva 

O Impacto dos Custos Não-Gerenciáveis na determinação das tarifas 

elétricas: um estudo nas Companhias Distribuidoras do Nordeste que 

tiveram revisão tarifária nos exercícios de 2003 e 2004 

José Dionísio 

Gomes da Silva 

Adilson de 

Lima Tavares 

Formação do Professor de Ensino Superior: Uma análise de conteúdo 

nos programas de mestrado em Ciências Contábeis do Brasil face as 

diretrizes curriculares nacionais 

José Dionísio 

Gomes da Silva 

Clenilson 

Siqueira 

Felinto de 

Lima 

Gestão do Regime Próprio da previdência Social: um investigação sobre 

o acesso e a compreensão dos servidores às informações gerenciais dos 

municípios do Estado de Pernambuco. 

Raimundo Nonato 

Rodrigues 

Magna Regina 

dos Santos 

Lima 

Investigação das Práticas de Contabildade Gerencial no Setor da 

Construção Civil da Cidade do Natal – RN 

Aneide Oliveira 

Araújo 

Adriana Isabel 

Backes 

Steppan 

Análise do Comportamento de Preços da Commodity cobre: uma 

abordagem sob a ótica da teoria dos fractais 

César Augusto 

Tibúrcio Silva 

Márcia 

Athayde 

Matias 

Impactos da Reestruturação do Sistema de Pagamentos Brasileiro no 

risco agregado dos Bancos Comerciais 

Paulo Roberto 

Barbosa Lustosa 

Leonardo 

Vieira 
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(continua) 

Dissertação Orientador Autor (a) 

A função da contabilidade gerencial na eficiência interna das empresas - 

o uso da informação de custo nos acertos das decisões de negócios: um 

estudo de caso em uma empresa industrial de embalagem de plásticos 

flexíveis na Paraíba. 

Paulo Roberto 

Barbosa Lustosa 

Harlan de 

Azevedo 

Herculano 

Interdisciplinaridade no Ensino: A Percepção dos Egressos dos Cursos 

de Graduação em Ciências Contábeis no Brasil 

Paulo Roberto 

Barbosa Lustosa 

Ivone Vieira 

Pereira 

Efeito das Notícias Pré-Divulgadas no Lucro: Uma análise no Setor de 

Metalurgia e Siderurgia Brasileiro 

Paulo Roberto 

Barbosa Lustosa 

Clesia Camilo 

Pereira 

Investimentos em ativos permanentes e o produto agregado: Estudo 

Global e Setorial de Empresas no Período 1990 – 2003 

Paulo Roberto 

Barbosa Lustosa 

Maria Celeste 

Baptista de 

Mello 

Conteúdo Relativo e Incremental do Lucro e do Fluxo de Caixa das 

Operações no Mercado de Capitais Brasileiro 

Paulo Roberto 

Barbosa Lustosa 

Moisés 

Ferreira da 

Cunha 

Aderência das Empresas do Setor Agropecuário às Normas 

Internacionais de Contabilidade: Uma Pesquisa Empíricca no Âmbito do 

Estado de Mato Grosso. 

Jorge Katsumi 

Niyama 

Ilirio José 

Rech 

Análise Comparativa das Normas Contábeis do Brasil e Portugal 
Jorge Katsumi 

Niyama 

Maria José 

Onofre Santos 

O ensino da contabilidade internacional nos cursos de graduação em 

Ciências Contábeis do Brasil. 

Jorge Katsumi 

Niyama 

Tiago 

Henrique de 

Souza 

Echternacht 

Determinantes da despesa pública local: Um estudo empírico dos 

municípios brasileiros à luz do Teorema do Eleitor Mediano 

Otávio Ribeiro de 

Medeiros 

Carlos 

Leonardo 

Klein Barcelos 

Uma investigação sobre a qualidade do ensino e a produção nos cursos 

superiores de Ciência Contábeis do Estado de Pernambuco. 

Jorge Expedito 

Gusmão Lopes 

Felipe Dantas 

Cassimiro da 

Silva 

Medição de desempenho empresarial: Um estudo nas organizações setor 

salineiro no estado do Rio Grande do Norte 

José Matias 

Pereira 

José Ribamar 

de Carvalho 

Sistemas de Controle no Terceiro Setor: Um estudo exploratório das 

Igrejas Batistas da Grande João Pessoa – PB 

Martinho 

Mauricio Gomes 

de Ornelas 

Robério 

Dantas de 

França 

Estudo sobre a aderência de laudos contábeis às normas técnicas do 

Conselho Federal de Contabilidade, produzido em processos judiciais 

envolvendo cartões de crédito, falência e sistema financeiro da 

habilitação na comarca de Natal/RN 

Martinho 

Mauricio Gomes 

de Ornelas 

Joana D'arc 

Medeiros 

Indicadores de desempenho: Uma análise nas empresas de construção 

civil do município de João Pessoa – PB 

Paulo Roberto 

Nóbrega 

Cavalcante 

Fernanda 

Marques de 

Almeida 

Holanda 

O nível de evidenciação das informações contábeis geradas pelas 

organizações da sociedade civil de interesse público - OSCIP do Estado 

da Paraíba 

Paulo Roberto 

Nóbrega 

Cavalcante 

Lúcia Silva 

Albuquerque 
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(continua) 

Dissertação Orientador Autor (a) 

Efeito Formulação e Contabilidade: Uma análise da influência da forma 

de apresentação de demonstrativos e relatórios contábeis sobre o 

processo decisório de usuários de informações contábeis 

César Augusto 

Tibúrcio Silva 

Diogo 

Henrique Silva 

de Lima 

Uma análise de prestações de contas de candidatos majoritários no pleito 

de 2004 nos municípios da região metropolitana do recife à Luz das 

características qualitativas da informação contábil 

César Augusto 

Tibúrcio Silva 

Alexandre 

César Batista 

da Silva 

Um estudo sobre a utilização do orçamento participativo como 

instrumentos de maior compreensibilidade dos informes contábeis pela 

população: o caso da Prefeitura de Maceió/AL 

José Francisco 

Ribeiro Filho 

Elyrouse 

Cavalcante de 

Olive 

Características Qualitativas da Informação Contábil: uma análise do 

grau de entendimento dos gestores financeiros de empresas do setor 

elétrico brasileiro. 

Jeronymo José 

Libonati 

Karina Simões 

Campelo 

Análise do Desempenho Financeiro e a Opinião dos Usuários e Não-

Usuários do Serviço de Alimentação: Estudo de caso do Restaurante 

Universitário da Universidade de Brasília – UnB 

César Augusto 

Tibúrcio Silva 

Francisca 

Aparecida de 

Souza 

Contabilidade na China: Evolução Histórica e Análise da Aderência da 

Normatização Contábil aos Padrões Internacionais do IASB 

Jorge Katsumi 

Niyama 

Jomar Miranda 

Rodrigues 

Sustentabilidade Empresarial: Aplicação do Modelo UNEP/UNESCO 

(1987) para Avaliação do Equilíbrio Socioeconômico e ambiental das 

empresas 

Solange Garcia 

dos Reis 

Pedro 

Henrique 

Duarte 

Oliveira 

Custos Perdidos e Insistência Irracional: Um estudo do comportamento 

de alunos de graduação de cinco cidades brasileiras frente a decisões de 

alocação de recursos. 

César Augusto 

Tibúrcio Silva 

Naiára Tavares 

Domingos 

O Reflexo do Status Atuarial no Plano de Benefício Previdenciário no 

Valor da Empresa: Um Estudo no Mercado Acionário do Brasil 

Otávio Ribeiro de 

Medeiros 

Rubens Moura 

de Carvalho 

Um Estudo sobre a relação entre o Lucro Contábil e o Disclosure das 

Companhias Abertas do Setor de Materiais Básicos: Evidências 

Empíricas no Mercado Brasileiro de Capitais 

Jorge Expedito 

Gusmão Lopes 

Dimmitre 

Morant Vieira 

Goncalves 

Pereira 

Transparência Fiscal Eletrônica: uma análise dos níveis de transparência 

apresentados nos sites dos Poderes e Órgãos dos Estados e do Distrito 

Federal do Brasil 

Jeronymo José 

Libonati 

Jorge José 

Barros de 

Santana Junior 

Oferta e Procura de Serviços Contábeis para Micro, Pequenas e Médias 

Empresas: Um estudo comparativo das percepções dos empresários e 

contadores. 

Raimundo Nonato 

Rodrigues 

Roberta Lira 

Caneca 

Características da Medição de Desempenho Organizacional: um estudo 

descritivo nos hospitais do estado do rio Grande do Norte 

Aneide Oliveira 

Araújo 

Edzana 

Roberta 

Ferreira da 

Cunha Vieira 

Finanças Comportamentais: Um Estudo da Influência da faixa etária, 

gênero e ocupação na aversão à perda 

César Augusto 

Tibúrcio Silva 

Clayton Levy 

Lima de Melo 

A percepção dos profissionais de auditoria quanto ao ensino de auditoria 

contábil nos cursos de graduação em Ciências Contábeis do Brasil 

Jorge Katsumi 

Niyama 

Amilton 

Paulino Silva 
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(continua) 

Dissertação Orientador Autor (a) 

Evidências de bolhas de preços no mercado acionário brasileiro 
Otávio Ribeiro de 

Medeiros 

Bruno Vinícius 

Ramos 

Fernandes 

Enade 2006: Determinantes do desempenho dos cursos de Ciências 

Contábeis 

Paulo Roberto 

Barbosa Lustosa 

Emerson 

Santana de 

Souza 

Análise da facilidade de leitura das demonstrações contábeis das 

empresas brasileiras: uma investigação do gerenciamento de impressões 

nas narrativas 

César Augusto 

Tibúrcio Silva 

Rafael 

Koifman 

Carneiro da 

Cunha 

Mestres em Ciências Contábeis pelo Programa Multiinstitucional da 

UnB/UFPB/UFPE/UFRN: Uma análise a partir de suas percepções e 

avaliações 

Paulo Aguiar do 

Monte 

Orleans Silva 

Martins 

A interdisciplinidade no curso de Ciências Contábeis : práticas docentes 

nas universidades do Estado do Rio Grande do Norte 

Aneide Oliveira 

Araújo 

Valdério Freire 

de Moraes 

Júnior 

O perfil dos egressos do curso de graduação em ciências contábeis da 

UFRN: A relação entre o Projeto Político-pedagógico e o campo de 

atuação 

Erika dos Reis 

Gusmão Andrade 

Thaiseany de 

Freitas Rêgo 

Análise Comparativa das Normas Contábeis Brasileiras, Norte-

Americanas e internacionais aplicáveis ao setor de construção civil - Um 

Estudo de caso numa empresa do Estado da Paraíba.  

Jorge Katsumi 

Niyama 

Isabelle Carlos 

Campos 

Rezende 

Indicadores para a avaliação da gestão das universidades federais 

brasileiras: Um estudo da influência dos gastos sobre a qualidade das 

atividades acadêmicas do período 1998-2006 

César Augusto 

Tibúrcio Silva 

José Lúcio 

Tozetti 

Fernandes 

Importancia relativa do conteúdo informacional do resultado contábil: 

Uma verificação empírica no Brasil 

Paulo Roberto 

Barbosa Lustosa 

Mateus 

Alexandre 

Costa dos 

Santos 

Evidências de Insider Trading em eventos de descoberta de petróleo e 

reservas de gás no Brasil 

Otávio Ribeiro de 

Medeiros 

Camila Araújo 

Machado 

A informação contábil e a hipótese do mercado eficiente: um estudo 

empírico utilizando o setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Brasil 

no período 2006-2009 

Paulo Amilton 

Maia L. Filho 

Anna Paola 

Fernandes 

Freire 

Avaliação do Impacto da Divulgação das Informações Contábeis a 

adequação da Legislação Societária Brasileira às internacionais de 

contabilidade: Um estudo no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

José Dionísio 

Gomes da Silva 

Ricardo Biali 

Ribeiro 

Análise da cadeia de valores como instrumento de vantagem 

competitiva: Um estudo na indústria salineira no Rio Grande do Norte 

Aneide Oliveira 

Araújo 

Jorge Eduardo 

de Medeiros 

Lopes 

Analise dos processos de gestão de custos dos agentes que compõem a 

cadeia produtiva da cultura do sisal no Estado da Paraíba 

Paulo Roberto 

Nóbrega 

Cavalcante 

Marília 

Caroline Freire 

Cunha 

Consequências da implantação do Balannced Scorecard nas companhias 

abertas brasileiras 
Edilson Paulo 

Marcos Igor da 

Costa Santos 
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(continua) 

Dissertação Orientador Autor (a) 

Custos no tratamento ambulatorial da HIV/AIDS: Um estudo de caso no 

Hospital-Dia - Natal/RN 

César Augusto 

Tibúrcio Silva 

Daniele da 

Rocha 

Carvalho 

Rankings dos programas de pós-graduação stricto sensu em Ciências 

Contábeis: Análise da produção baseada em periódicos (2000 a 2009) 

Paulo Roberto 

Barbosa Lustosa 

Abimael de 

Jesus Barros 

Costa 

Mercado e desempenho operacional contábil de longo prazo 
Paulo Roberto 

Barbosa Lustosa 

Meg Sarkis 

Simão Rosa 

Os efeitos do período de transição governamental nas contas públicas: 

Uma análise em Municípios, Estados e União. 

Gileno Fernandes 

Marcelino 

Antônio 

Daniel Ribeiro 

Filho 

Incompatibilidade entre a Fundeb e a Lei de Responsabilidade Fiscal 

quanto à despesa com pessoal e encargos sociais: Um estudo nos 

municípios paraibanos 

Paulo Amilton 

Maia L. Filho 

Dimas Barrêto 

de Queiroz 

Custos de oportunidade em processos judiciais eletrônicos para parte 

autora: Um estudo de caso na Procuradoria da União em Goiás 

César Augusto 

Tibúrcio Silva 

Michele 

Rílany 

Rodrigues 

Machado 

Avaliação do nível de conhecimento dos discentes sobre normas 

contábeis internacionais face ao processo de convergência do IASB - 

Uma análise nas instituições do Distrito Federal 

Jorge Katsumi 

Niyama 

Ednei Morais 

Pereira 

Influência cultural sobre os estilos de aprendizagem dos estudantes de 

Ciências Contábeis do Distrito Federal: Um estudo empírico sobre as 

abordagens de Hofstede e Kolb 

Jorge Katsumi 

Niyama 

Evandro Vieira 

Hamann 

Comportamento dos contadores diante de uma visão otimista ou 

pessimista de um ambiente econômico simulado 

José Dionísio 

Gomes da Silva 

Amanda 

Borges de 

Albuquerque 

Assunção 

Aspectos comportamentais no julgamento profissional dos auditores 

independentes 
Edilson Paulo 

José Emerson 

Firmino 

Orçamento empresarial como ferramenta de auxílio à gestão: Um estudo 

empírico de calçados da cidade de Campina Grande – PB 

Aneide Oliveira 

Araújo 

Milton Jarbas 

Rodrigues 

Chagas 

Pareceres de auditoria: Um estudo das ressalvas e parágrafos de ênfase 

constantes nas demonstrações das companhias abertas brasileiras 
Edilson Paulo 

Luzivalda 

Guedes 

Damascena 

Análise da associação entre os indicadores de gestão das universidades 

federais e o desempenho discente no Enade 

Fátima de Souza 

Freire 

Glauber de 

Castro Barbosa 

Gestão estratégica baseada na qualidade e nos custos da qualidade: Um 

estudo no setor de construção civil de Campina Grande – PB 

Paulo Roberto 

Nóbrega 

Cavalcante 

Janayna 

Rodrigues de 

Morais Luz 

Avaliação das propriedades para investimento: Uma análise do nível de 

evidenciação e dos fatores que influenciam na escolha entre valor justo 

ou custo 

Márcia Reis 

Machado 

Fabiano 

Ferreira 

Batista 
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(continua) 

Dissertação Orientador Autor (a) 

Mensuração de ativos culturais: Uma aplicação do método do custo de 

viagem em bens públicos culturais do Distrito Federal 

Fátima de Souza 

Freire 

Matheus de 

Mendonça 

Marques 

Conservadorismo da informação contábil: Análise da relação com as 

características qualitativas da auditoria independente 

Paulo Roberto 

Nóbrega 

Cavalcante 

Iana Izadora 

Souza Lapa de 

Melo Paulo 

Padrões e características da remuneração de executivos de empresas 

brasileiras de capital aberto 

Paulo Roberto 

Barbosa Lustosa 

Lucas Oliveira 

Gomes 

Ferreira 

Fatores determinantes da manutenção de Buffers de capital regulatório 

nas instituições bancárias brasileiras 

Ivan Ricardo 

Gartner 

Vinícius Cintra 

Belém 

Persistência, relevância e anomalia dos accruals: Evidências do 

mercado de capitais brasileiro. 

Márcio André 

Veras Machado 

Augusto Cezar 

da Cunha e 

Silva Filho 

Critérios de reconhecimento, mensuração e apresentação das operações 

de leasing segundo a minuta de pronunciamento (ED/2010/9) do IASB: 

Análise da opinião dos usuários da informação contábil. 

Jorge Katsumi 

Niyama 

Eduardo Bona 

Safe de Matos 

Processo de prestação de contas e controle social por meio de pesquisa 

participante: uma análise do conselho municipal de saúde de 

Anápolis/GO 

Rodrigo de Souza 

Gonçalves 

Ricardo 

Borges de 

Rezende 

IFRS para PMEs: Uma investigação quanto ao nível de compreensão de 

contadores amparada na Teoria de Resposta ao Item 

Paulo Roberto 

Nóbrega 

Cavalcante 

Jane Kelly 

Batista 

ramalho 

Pedroza 

Fatores determinantes da eficiência financeira e esportiva de clubes de 

futebol do Brasil 

Márcio André 

Veras Machado 

Marke Geisy 

da Silva 

Dantas 

Performance de empresas brasileiras: Avaliação do efeito por operações 

de fusões e aquisições 

Aldo Leonardo 

Cunha Callado 

Emanoel Truta 

do Bomfim 

Métrica de valoração ambiental: Uma percepção da gestão pública no 

município de Cavalcante 

Fátima de Souza 

Freire 

Fernanda 

Jaqueline 

Lopes 

Disposição a pagar pelo ensino na Universidade Pública Federal: Uma 

aplicação da valoração contingente no curso de Ciências Contábeis da 

Universidade de Brasília (UnB) 

Fátima de Souza 

Freire 

Wolney 

Resende de 

Oliveira 

Práticas de governança eletrônica: Um estudo nos portais dos 

municípios mais populosos do Brasil 

Aneide Oliveira 

Araújo 

Fábia Jaiany 

Viana de 

Souza 

Relação entre os Ativos Intangíveis e o Valor de Mercado das Empresas 

Brasileiras 

Otávio Ribeiro de 

Medeiros 

Jonatas Dutra 

Sallaberry 

Ciclo de vida organizacional: Uma análise dos lucros anormais nos 

diferentes estágios do ciclo de vida das empresas listadas na 

BM&FBovespa 

Paulo Roberto 

Nóbrega 

Cavalcante 

Ailza Silva de 

Lima 
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(conclusão) 

Dissertação Orientador Autor (a) 

Os efeitos da reputação corporativa no custo de capital próprio em 

empresas brasileiras listadas 

Rodrigo de Souza 

Gonçalves 

Izabela 

Paranaíba 

Calegari 

Controle e percebido, desempenho acadêmico e racionalidade: Um 

estudo à luz da teoria da perspectiva com estudantes de Ciências 

Contábeis na UFRN. 

Anderson Luiz 

Resende Mól 

Lis Daiana 

Bessa Taveira 

Ambiente regulatório e evidenciação social: Uma análise das empresas 

brasileiras listadas na BM&FBovespa. 

Rodrigo de Souza 

Gonçalves 

Eliene 

Aparecida de 

Moraes 

Nível de conhecimento dos profissionais de contabilidade em relação ao 

sistema público de escrituração digital por meio da teoria de resposta ao 

item/ XV - Congresso USP Controladoria e Contabilidade, 2015, São 

Paulo. XV - Congresso USP Contabilidade e Controladoria no Século 

XXI, 2015. 

Paulo Amilton 

Maia L. Filho 

Gilberto 

Magalhães da 

Silva Filho 

Controle acionário, remuneração de executivos e desempenho 

empresarial: Evidências para o mercado brasileiro 

Paulo Aguiar do 

Monte 

Marcelo 

Daniel Araujo 

Ermel 

Mensuração de eventos culturais: Estudo aplicado na Festa do Divino 

em Pirenópolis – GO 

Fátima de Souza 

Freire 

Vinicius 

Mascarenhas 

Guerra 

Curvina 

Motivações para recompra de ações: Uma análise com as empresas da 

BM&Fbovespa e da NYSE 

Wenner Glaucio 

Lopes Lucena 

Inajá Allane 

Santos Garcia 

A influência de características da auditoria independente na qualidade da 

informação contábil 

Wenner Glaucio 

Lopes Lucena 

Marcelo Paulo 

de Arruda 

Desempenho organizacional das micro e pequenas empresas localizadas 

em João Pessoa: Estudo comparativo entre empresas que participam de 

redes de cooperação e empresas que não participam 

Aldo Leonardo 

Cunha Callado 

Ana Karla de 

Lucena Gomes 

Análise do efeito da incerteza sobre o nível de investimentos: uma 

abordagem sob a ótica da Teoria das Opções Reais 

Márcio André 

Veras Machado 

Polyandra 

Zampiere 

Pessoa da 

Silva 

A influência do conselho de administração na lucratividade das 

empresas listadas na BM&FBOVESPA 

Paulo Aguiar do 

Monte 

Carlos André 

Marinho 

Vieira 

Fonte: Elaboração da autora 

 


