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APRESENTAÇÃO  

A terceira coleção do livro “Organização Economia: Mercado e relações de trabalho 
3” é composta de diversos capítulos, tendo como objetivo principal ajudar na construção 
do debate científico. A primeira edição da coleção apresenta diversos artigos interessantes 
para o debate do mercado de trabalho, o segundo volume também aborda de forma 
categorizada e interdisciplinar trabalhos, pesquisas, relatos de casos, revisões e ensaios 
empíricos que transitam nos vários caminhos das organizações e da economia. A terceira 
edição da coleção aborda questões multidisciplinares nas áreas de mercado e relações de 
trabalho.

O objetivo principal da obra é apresentar de forma categorizada estudos desenvolvidos 
em diversas instituições de ensino e pesquisa do país. Em todos esses trabalhos, a linha 
geral foi o estudo de aspectos empresariais ligados ao debate do mercado de trabalho. 

Nesta obra são debatidos vários temas importantes com o intento de fundamentar o 
conhecimento científico, contribuindo a todos os leitores que de alguma forma se interessam 
pelo estudo do mercado de trabalho. São trabalhos que se empenham em mostrar o 
papel da escolarização no desenvolvimento econômico. Das condições socioambientais 
de catadores de resíduos, da mão de obra feminina no mercado financeiro, entre outros 
trabalhos.

A organização desta obra não está fundamentada sob uma única temática, 
considerando a diversidade de tópicos e métodos que são apresentados. Nesta obra, o 
leitor terá a oportunidade de contemplar 6 capítulos que debatem o mercado e as relações 
de trabalho.

A existência do terceiro volume de uma obra que debata o comportamento do 
mercado de trabalho e o perfil empresarial das organizações é essencial no atual contexto 
econômico e financeiro, onde há uma intensa modificação no perfil tanto das empresas, 
quanto dos profissionais. Tratam-se de temas atuais e de interesse direto da sociedade.

Assim, a obra “Organização Economia: Mercado e relações de trabalho 3” é 
composta de trabalhos fundamentados nos resultados práticos obtidos pelos diversos 
estudantes, professores e demais profissionais que desenvolveram seus trabalhos que 
aqui serão apresentados de maneira concisa e didática. 

Considerando a importância da divulgação científica, a editora Atena, em mais uma 
obra, auxilia na construção do conhecimento, auxiliando toda a comunidade científica na 
divulgação de seus resultados.

Luan Vinicius Bernardelli
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CAPÍTULO 6
 

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS ATRIBUIDAS AOS 
CONTADORES PÚBLICOS SOB A PERSPECTIVA 

DOS ESTUDANTES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO 
MUNICÍPIO DE GARIBALDI/RS

Daniela Pegoraro

Elisane da Cas

Taísa Maria Rossato

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo 
identificar as competências essenciais que o 
contador do setor público deverá apresentar ou 
desenvolver sob a perspectiva dos estudantes de 
Ciências Contábeis do Município de Garibaldi/RS 
e de acordo com a teoria de Kaplan e Norton. 
A pesquisa caracterizou-se como qualiquanti, 
e a abordagem inicial foi qualitativa, através de 
pesquisa documental, seguida pela quantitativa 
com um survey. Na primeira etapa, resultou 
da análise documental e descritiva do perfil 
dessas competências, na segunda verificou-
se através da percepção dos estudantes o 
nível de importância dessas competências 
essenciais. Os resultados evidenciaram que 
das 31 competências identificadas, 16 foram as 
mais citadas. No geral os contadores públicos 
com competências relacionadas a técnicas de 
gestão, competências especificas, conduta, 
administração e sobretudo competências de 
articulação, são as mais valorizadas pelos 
estudantes. Isso provavelmente reflete uma 
mudança no trabalho dos contadores públicos, 
de processadores de números para profissionais 
mais engajados.
PALAVRAS-CHAVE: Percepção. Competências 
Essenciais. Perfil do Contador. Contabilidade 

Pública.

ESSENTIAL SKILLS ATTRIBUTED TO 
PUBLIC ACCOUNTANTS FROM THE 

PERSPECTIVE OF ACCOUNTING 
STUDENTS IN THE MUNICIPALITY OF 

GARIBALDI/RS 
ABSTRACT: The present study aims to identify 
the essential skills that the public sector 
accountant should present or develop from the 
perspective of Accounting Science students in 
the Municipality of Garibaldi/RS and according to 
the theory of Kaplan and Norton. The research 
was characterized as qualiquanti, and the initial 
approach was qualitative, through documental 
research, followed by the quantitative one with 
a survey. In the first stage, it resulted from the 
documental and descriptive analysis of the profile 
of these competences, in the second one, through 
the students' perception, the level of importance 
of these essential competences was verified. The 
results showed that of the 31 skills identified, 16 
were the most cited. In general, public accountants 
with skills related to management techniques, 
specific skills, conduct, administration and 
especially articulation skills, are the most valued 
by students. This likely reflects a shift in the work 
of public accountants from number crunchers to 
more engaged professionals.
KEYWORDS: Perception. Essential 
Competencies. Accountant Profile. Public 
Accounting.
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1 |  INTRODUÇÃO 
O ambiente em que os contadores públicos atuam está mudando rapidamente, 

especialmente com os avanços nas tecnologias da informação. Esses movimentos requerem 
do profissional contábil determinadas competências que antes não eram consideradas 
necessárias para o exercício da profissão. 

A nova realidade trouxe à tona a valorização do capital intelectual, o reconhecimento 
dos indivíduos e da relevância das pessoas dada, as suas competências e talentos. Essas 
competências envolvem habilidades, valores, adaptações e aderência para contribuir de 
forma imediata no desenvolvimento das atividades contábeis (DE FREITAS; DA SILVA 
NETO, 2015). 

A questão das competências essenciais é debatida na literatura há mais de três 
décadas. A consolidação desses conceitos e suas implicações podem ser identificadas nos 
estudos realizados em organismos Internacionais de Educação (IES) 1-8 do International 
Accounting Standards Board (IAESB, 2019). Esses órgãos apresentam uma   série   de   
competências   essenciais, organizacionais, de negócios e pessoais compreendendo 
inclusive habilidades interpessoais, de comunicação, trabalho em equipe, tecnologia da 
informação, pensamento crítico, dentre outas definições subjacentes que aprimoram a 
educação contábil.

Mais especificamente, estes estudos manualizados incluem o Framework for 
International Education Standards para contadores profissionais e estudantes, o Glossário 
de Termos do IAESB e IESs 1–6 que abordam a entrada em programas de educação 
contábil profissional e o desenvolvimento profissional inicial de um contador profissional em 
início de carreira, bem como como IES 7, Desenvolvimento Profissional Contínuo, e IES 
8, Competência Profissional para Parceiros de Trabalho para Auditoria de Demonstrações 
Financeiras, que cobrem desenvolvimento profissional contínuo para contadores 
profissionais e parceiros de trabalho, (IAESB, 2019). Kaplan e Norton (2004), classificam o 
perfil de competências essenciais nas categorias de conhecimentos, habilidades e valores 
de que o empregado necessita para ser bem-sucedido em determinada posição. 

Outros estudos procuram relacionar as competências essenciais dos profissionais às 
suas habilidades intelectuais, cognitivas e emocionais são relatados por Abdolmohammadi, 
Searson e Shanteau (2004), Cardoso, Riccio e Albuquerque (2009) e no inventário sobre estudos 
ligados à Contabilidade Comportamental de Meyer e Rigsby (2001), Cardoso, Mendonça e 
Oyadomari (2010),  (TAN; FAWZI, 2017), Madruga, Colossi e Biazus (2016), International 
Federation of Accountants (IFAC, 2018), e Da Silva Sousa e Arantes (2022). Ao pesquisar 
sobre o tema na biblioteca eletrônica Scientific Periodicals Electronic Library SPELL®, 
foram identificados apenas um artigo relacionado a competências e administração pública 
discutidos pelos autores De Freitas e Da Silva Neto (2015). Da mesma forma, realizou-
se pesquisa semelhante na Scopus® sobre competências na contabilidade pública e não 
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foram encontrados estudos relacionados. 
A profissão de contador tem muitas especificidades sendo que a de contador público 

é uma das mais importantes e relevantes da profissão sendo essa razão deste estudo. Mas 
esse enfoque não desestimula estudos para o contador gerencial, ou outras especialidades 
como gerais, tributárias, controladoria, auditoria, financeira, entre outras. No caso da área 
de contabilidade, os estudos sobre competências se confundem um pouco com as funções 
e atividades do profissional conforme relatos nos estudos do IFAC (2018). 

Desse modo, o objetivo deste estudo é identificar o perfil e as competências essenciais 
que deverá o contador do setor público apresentar ou desenvolver sob a perspectiva dos 
estudantes de Ciências Contábeis do município Garibaldi em concordância com a teoria de 
Kaplan e Norton (2004). Acredita-se que, valendo-se de esforço maior para o entendimento 
das competências essenciais do contador público, seja possível potencializar estudos sobre 
questões de ensino em contabilidade pública, treinamentos nessa área, bem como sobre 
aspectos comportamentais dessa profissão. É dentro deste contexto que este trabalho se 
insere.

Além disso, o estudo está dividido em cinco seções, incluindo a introdução. A segunda 
apresenta o referencial teórico sobre competências e percepção dos estudantes. A terceira 
apresenta os procedimentos metodológicos e na quarta a apresentação e discussão dos 
resultados. A última apresenta as conclusões e sugestões para pesquisas futuras. 

2 |  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Competências Essenciais
O estudo de competências passa por uma longa linha de interpretação que 

pode ser parcialmente entendida na colocação de Dutra, Hipólito e Silva (2000), ao se 
tentar responder à pergunta: O que é competência? entra-se em terreno minado, tal é a 
diversidade das interpretações do termo ao longo dos últimos trinta anos. Outro conceito a 
ser entendido são os modelos de competências que representam um conjunto de aptidões 
requeridas para um desempenho superior em determinado cargo, procurando identificar 
comportamentos requeridos para desempenhar, com sucesso, uma determinada função, 
conforme Lucia e Lepsinger (1999). 

Desde meados da década de 1980, a literatura sobre competências essenciais 
cresce mundialmente indicando que o problema não é exclusivo de um determinado país, 
mas é uma área de crescente preocupação em todo o mundo e em todas as disciplinas, 
incluindo contabilidade (TAN; FAWZI, 2017). A lei Bettis e Hitt  (2010), introduz o conceito 
de competências essenciais dinâmicas, aquelas baseadas na aprendizagem contínua e no 
desenvolvimento de competências essenciais, na qual, caracterizam como um conjunto 
central de insights de definição e de solução de problemas que possibilitam ao empregador 
criar alternativas de crescimento estratégico. 
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Nesse sentido, existem várias definições de competências essenciais, comumente 
chamadas de habilidades não técnicas, capacidades, competências-chave, habilidades 
pessoais transferíveis, habilidades soft e atributos, considerados relevantes tanto para 
estudantes quanto para profissionais (TAN; FAWZI, 2017).  A competência essencial ao 
profissional é a capacidade de desempenhar uma função de acordo com um padrão definido, 
vai além do conhecimento de princípios, normas, conceitos, fatos e procedimentos; é a 
integração e aplicação de técnicas, competência, habilidades, profissionais, valores, ética e 
atitudes (IAESB, 2019). Também, pode ser reconhecida por meio do saber (conhecimentos), 
saber-fazer (habilidades), saber ser (atitudes), saber agir, esse deve ser distinguido do 
saber-fazer (LE BOTERF, 2003). 

As Competências essenciais representam a soma do aprendizado de todo o 
conjunto de habilidades, conhecimentos, know-how tecnológico e resultados dos processos 
decisórios da organização. Constitui uma fonte de vantagem competitiva porque deve ser 
única, deve contribuir para o valor percebido pelo cliente e não deve ser facilmente copiada 
pela concorrência (UBEDA; SANTOS, 2008). Ainda, permitem a organização criar uma 
proposta de valor consistente e diferenciada a seus produtos e serviços, de forma que este 
valor possa ser percebido pelos clientes. Nesse sentido, Kaplan e Norton (2004) analisaram 
a perspectiva aprendizado e crescimento de mapas estratégicos e Balanced Scorecards 
de centenas de empresas, e seis objetivos foram os mais recorrentes. Um deles são as 
competências estratégicas e referem-se ao capital humano.  Estes autores apresentam um 
indicador de prontidão e um modelo de identificação das necessidades de capital humano, 
os quais podem ser desenvolvidos pelas organizações. 

Segundo Kaplan e Norton (2004, p. 229) “Esse indicador representa a disponibilidade 
de habilidades, talento e Know-how entre empregados, tornando-os capazes de executar 
os processos internos críticos para o sucesso da estratégia.”  No processo de avaliação 
do grau deste indicador começa-se pela identificação de competências. Nesse modelo 
identificam-se as funções estratégicas, definem-se os perfis de competência e, avaliam-se a 
prontidão estratégica. O produto da avaliação é um relatório da prontidão do capital humano 
e um programa para seu desenvolvimento visando eliminar a “lacuna de competência”. 
Para estes autores a ideia é identificar quais as funções estratégicas têm maior impacto 
sobre a melhoria dos processos internos críticos. Esses autores esclarecem que, para 
cada processo estratégico, uma ou duas funções estratégicas exercerão maior impacto 
sobre a estratégica. Ao identificar essas funções, definir suas competências e promover 
seu desenvolvimento acelera-se a realização dos resultados estratégicos. Três categorias 
juntas compõem o que Kaplan e Norton (2004), chamam de perfil de competências: o 
conhecimento, as habilidades, e os valores de que o empregado necessita para ser bem-
sucedido em determinada posição.

Portanto, deve-se entender as competências de uma pessoa avaliando todo o 
contexto que a cerca (CARDOSO; NETO; OYADOMARI, 2010). A construção de modelos 
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de competências para os cargos é discutida de várias formas, mas podem ser sintetizadas 
na visão de Spencer e Spencer (1993) que trabalham com 03 métodos básicos: o chamado 
método clássico que utiliza funcionários com desempenho superior, painel de especialistas 
com a reunião e discussão sobre o cargo a ser modelado e os estudos de cargos singulares 
ou futuros. Para o autor as competências estão ligadas ao perfil de cada um, pois as 
características pessoais estão ligadas ao desempenho e aptidão das competências.

2.2 Competências do Contador Público
O profissional da contabilidade tem papel de relevante importância na administração 

pública e na execução do trabalho neste setor. Segundo Brandalise, Fella e Zanin (2009), o  
contador público deve buscar sempre na execução de seus trabalhos a transparência dos 
demonstrativos contábeis e financeiros, para que todos os cidadãos tenham compreensão 
das ações de seus governantes, aguçando assim a análise crítica e permitindo entendimento 
das formas de atuação dos mesmos, especialmente quando diz respeito à subtração de 
parte do patrimônio da população por meio de tributos.

O profissional no exercício das atividades governamentais, deve balizar suas 
ações tomando como base dispositivos constitucionais e legais, avaliando a dimensão da 
estrutura organizacional, e a especificidade e volume de recursos geridos pela entidade na 
qual presta serviços (DA SILVA, 2001). 

Um estudo realizado numa instituição pública brasileira, pesquisa realizada 
por Castro et al (2009), revelou que o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades 
e competências necessárias à prática contábil não se encontram num nível satisfatório 
referindo se aos alunos dessa instituição.  Uma consequência disso poderá ser o mal 
desempenho de candidatos aos cargos de contador na administração pública (CARNEIRO; 
DA SILVA, 2015).

Quando analisado o perfil do profissional de contabilidade pública, é possível 
evidenciar algumas competências na formação recebida nas diversas instituições 
universitárias de que estudaram, entre elas, destacar as habilidades gerais e específicas, 
porque é uma carreira que envolve trabalho independente e responsável, assente 
numa sólida formação ética (ELIZALDE, 2019). Alguns autores consideram que há uma 
articulação fraca na formação contador público profissional, a integração do conhecimento 
é gerenciada sistemicamente, deixando lacunas devido a diferenças de habilidades e 
competências essenciais, (ARIZA; VILLASMIL; MONSALVE; FONTALVO, 2016). 

Desse modo a importância da formação humanística do estudante de Ciências 
Contábeis deve considerar a natureza social do conhecimento contábil cujos principais 
objetivos são a reparação, interpretação e avaliação de informações financeiras e de eventos 
econômicos produzidos, (PAVAN, 2018). Assim, se destaca a complexidade da profissão 
de contador público, tanto em sua formação com base em padrões internacionais, como 
nos atributos que devem mostrar na qualidade de desempenho. Portanto, o treinamento 
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baseado em competências essenciais é um dos modelos que melhor contribui com o 
processo de aprendizagem, pois permite ao profissional contábil potencial para desenvolver 
as habilidades e atitudes necessárias ao entrar no mercado de trabalho com sucesso 
(ELIZALDE, 2019). Segundo koulakov et al. (2022), as habilidades e competências que 
mais se destacam é a proatividade, coragem, ética, antecipação a mudanças, negociação, 
agilidade, julgamento profissional, flexibilidade e capacidade de inovação e criação, 
principalmente voltadas para sua área de atuação.

No âmbito internacional, encontra-se a normatização do IFAC e do AICPA sobre as 
habilidades e competências do contador para que o mesmo exerça a profissão, quanto 
à aprendizagem e desenvolvimento que ocorre ao longo da carreira de um indivíduo e 
assegura o desenvolvimento e manutenção das competências necessárias para realizar as 
várias funções de profissionais contadores. 

Assim, a Constituição Federal, no artigo 39, parágrafos 2º e 7º, trata da 
profissionalização no setor público com os seguintes requisitos: 1. a participação do 
servidor nos assuntos relativos à administração de pessoal; 2. a profissionalização corvo 
estratégia de valorização do servidor e 3. aplicação de recursos no desenvolvimento de 
programas de qualidade e produtividade, treinamento, modernização, reaparelhamento e 
racionalização do serviço público. No artigo 37, têm-se os princípios básicos que regem a 
Administração Pública, e entre eles destaca-se o da eficiência. Seguindo o mandamento 
constitucional quanto aos princípios básicos do art,37, o Programa Nacional de Gestão 
Pública e Desburocratização - Gespública elenca os fundamentos que integram a base de 
sustentação do Modelo de Excelência em Gestão Pública entre os quais ressalta, quanto 
aos objetivos da pesquisa, o de Comprometimento com as pessoas, o qual é descrito como:

Estabelecimento de relações com as pessoas, criando condições de melhoria 
da qualidade nas relações de trabalho para que elas se realizem profissional e 
humanamente, maximizando seu desempenho por meio do comprometimento, 
da oportunidade para desenvolver competências e habilidades para 
empreender, do incentivo e do reconhecimento (BRASIL, 2008). 

A atual responsabilidade social imputada aos contadores públicos baliza o 
perfil desejado do futuro servidor público, ainda atributos como eficiência, eficácia e 
profissionalização são intrínsecos a administração pública (MELLO; SLOMSKI, 2010). 
Assim o contador público deve estar preparado para fazer parte de um sistema integrado 
de informações do qual é responsável pela consolidação, veracidade e publicização 
das informações necessárias ao processo decisório e a avaliação do desempenho 
governamental. 

3 |  METODOLOGIA DA PESQUISA
O objetivo do presente estudo consiste em verificar quais são as competências 

essenciais requeridas para a atuação do contador público, bem como avaliar a existência de 
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competências a serem priorizadas para esses profissionais.  O estudo caracteriza-se como 
empírico-analítico, do tipo exploratório.  Segundo Beuren (2013), a pesquisa exploratória 
proporciona o aprofundamento de conceitos preliminares sobre determinada temática 
que não foi totalmente contemplada anteriormente, o que favorece o esclarecimento de 
questões sobre o tema discutidas superficialmente. 

A revisão teórica adotada foi a de Kaplan e Norton (2004). O instrumento utilizado na 
pesquisa foi construído baseado no estudo feito por Cardoso, Riccio e Albuquerque (2009).  
O instrumento contempla 18 competências do contador gerencial que, neste estudo, 
foram desmembradas em 31 itens, para melhor compreensão. Nessa etapa, quantitativa, 
foi precedida do pré-teste, com os estudantes do município de Garibaldi, durante aula 
inaugural do Curso de Ciências Contábeis, no dia 29 de agosto de 2021. Houve sugestões 
de melhorias e o questionário foi aperfeiçoado. Esses respondentes não participaram da 
pesquisa. 

O instrumento de pesquisa visou conhecer as percepções do estudante de 
Ciências Contábeis, por meio de um survey, quanto às dimensões das competências 
(conhecimentos, habilidades e valores). Utilizou-se de escala do tipo Likert de cinco pontos, 
de 1 a 5. A escala 1 foi equivalente a “Sem importância”, a escala 2 “Pouca importância”, 
a 3 “Relativa importância” e a 4 “Muita importância”, e 5 “Extrema importância”. A estrutura 
do instrumento de pesquisa objetivou analisar a percepção de competências essenciais 
DESEJÁVEL - caso o respondente concorda que a mesma deverá ser desenvolvida ou 
aperfeiçoada. A população é composta por 181 estudantes do curso de Ciências Contábeis 
do Município de Garibaldi, situado no Rio Grande do Sul. 

4 |  RESULTADOS DA PESQUISA
Nessa seção apresentam-se os dados analisados referente a percepção dos 

estudantes quanto ao perfil de competências requeridas ao contador público. O total de 
respondentes foi de 108, a margem de aceitação de discordância é de 10,8 respondentes. 
Caso 11 respondentes (acima de 10% das percepções) assinalassem “Sem importância” ou 
“Extrema importância”, para um determinado item de competência, o mesmo seria excluído 
do perfil de competências. 

Utilizou-se para as colunas das tabelas a seguinte estrutura: (1) Extrema 
importância; (2) Importante; (3) Razoavelmente importante; (4) Pouco importante; (5) Sem 
importância. Na Tabela 1 apresentam-se os resultados da percepção referentes à dimensão 
“Conhecimentos”. 

Percebe-se que 71% dos respondentes consideram de “Extrema importância” o 
item “Conhecer os sistemas gerenciais integrados visando informações para tomada de 
decisões”. No entanto, ao considerar o item 14% percebem “Sem importância”.   Destaca-
se o item “Conhecer procedimentos de controle interno como suporte do sistema de 



 
Economia: Mercado e relações de trabalho 3 Capítulo 6 70

informação contábil” que apresenta 59% de importância.

Conhecimentos - Conhecer sobre algo 1 2 3 4 5

Conhecer o funcionamento do sistema contábil. 57% 29% 0% 0% 14%

Conhecer os sistemas gerenciais integrados 
visando informações para tomada de decisões. 71% 14% 0% 0% 14%

Conhecer o planejamento integrado (plano 
plurianual e orçamento) do setor público. 43% 43% 0% 0% 14%

Conhecer método de apuração e análise de 
custos. 29% 57% 0% 0% 14%
Conhecer técnicas de análise e geração de 
informações complementares destinados a vários 
usuários. 

43% 43% 0% 0% 14%

Conhecer procedimentos de controle interno 
como suporte do sistema de informação contábil. 29% 57% 0% 0% 14%

Conhecer fundamentos teóricos práticos básicos 
de liderança e gestão de pessoas. 29% 14% 57% 0% 0%

Tabela 1 - Percepção da dimensão “Conhecimentos” atualmente (%)

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

O item “Conhecer fundamentos teóricos práticos básicos de liderança e gestão 
de pessoas” foi percebido por 59% dos estudantes como de importância razoável, ou de 
média importância. A percepção dos respondentes sobre a dimensão Habilidades está 
apresentada na Tabela 2. 

Percepção da dimensão “Habilidades” 
atualmente. 1 2 3 4 5

Saber planejar e orientar o uso do sistema 
contábil e seus subsistemas. 57% 14% 14% 0% 14%

Saber propor medidas de aperfeiçoamento do 
sistema de informações. 14% 57% 0% 14% 14%

Ser capaz de analisar o planejamento do setor 
público e integrá-lo ao sistema contábil. 57% 14% 0% 14% 14%

Saber aplicar métodos de aplicação de custos. 14% 57% 14% 0% 14%

Ser capaz de analisar e interpretar informações 
de custos no setor público. 14% 71% 14% 0% 0%

Saber analisar as contas pública e avaliar o 
resultado de gestão. 57% 29% 0% 14% 0%

Ser capaz de comunicar-se efetivamente com o 
grupo de trabalho, gestores e o público. 29% 60% 0% 0% 11%

Saber liderar atividades da contabilidade do setor 
público. 29% 43% 14% 0% 14%

Tabela 2 - Percepção da dimensão “Habilidades” atualmente (%)

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.
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Destaca-se os valores “Saber planejar e orientar o uso do sistema contábil e seus 
subsistemas”, “Ser capaz de analisar o planejamento do setor público e integrá-lo ao 
sistema contábil” e “Saber analisar as contas pública e avaliar o resultado de gestão”, 
que apresenta o maior nível de importância 57%. Entretanto, as habilidades “Saber 
propor medidas de aperfeiçoamento do sistema de informações”, “Saber aplicar métodos 
de aplicação de custos” e “Ser capaz de analisar e interpretar informações de custos no 
setor público” não compõe o perfil de competência dos contadores públicos, segundo a 
percepção dos estudantes atualmente. 

O item dimensão de Habilidades “Ser capaz de comunicar-se efetivamente com o 
grupo de trabalho, gestores e o público.” Foi assinalado com o nível de importância de 11%, 
portanto, não foi considerado um item, atualmente, do perfil de competências essenciais 
dos contadores.  

Conforme destacado na Tabela 3, a dimensão Valores a percepção dos estudantes 
de Ciências Contábeis está apresentada na tabela 3. Sobre o item “Ética”, com a percepção 
de extrema importância de 100%. Outros itens da dimensão Valores que se destaca foram: 
“Eficácia”, “Honestidade”, “Pontualidade”, “Dedicação”, “Qualidade”, percebe-se que 83% 
acreditam ser de extrema importância. 

Percepção da dimensão “Valores” atualmente 1 2 3 4 5

Planejamento 67% 17% 0% 0% 17%

Probidade 50% 33% 0% 17% 0%

Eficácia 83% 0% 0% 0% 17%

Eficiência 67% 17% 0% 0% 17%

Honestidade 83% 0% 0% 0% 17%

Ética 100% 0% 0% 0% 0%

Organização 33% 33% 17% 0% 17%

Cooperação 17% 33% 33% 17% 0%

Abertura 17% 67% 0% 17% 0%

Criatividade 50% 33% 0% 17% 0%

Pontualidade 83% 0% 0% 17% 0%

Dedicação 83% 0% 0% 17% 0%

Qualidade 83% 0% 0% 17% 0%

Qualificação e recursos humanos 50% 33% 17% 0% 0%

Flexibilidade 17% 33% 33% 17% 0%

Supervisão 17% 67% 0% 17% 0%

Tabela 3 - Percepção da dimensão “Valores” atualmente (%)

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Na análise das percepções quanto ao perfil desejável, houve uma forte concordância 
quanto a importância das competências essenciais do contador público. Os itens 
“Organização, “Flexibilidade”, “Supervisão”, “Cooperação” e “Abertura” não foram consenso 
entre os respondentes, que atualmente, estão presentes como competências essenciais 
dos contadores públicos. 

5 |  CONCLUSÃO
Tendo em vista que os contadores estão cada vez mais solicitados a se capacitarem 

a fim de fazer frente às demandas que a sociedade está gerando, o objetivo desse estudo 
consistiu em identificar o perfil e as competências essenciais que deverá o contador 
público apresentar ou desenvolver. Acredita-se que entender quais são as competências 
essências requeridas ao profissional de contabilidade pública pode auxiliar o crescimento 
e o desenvolvimento dessa função, tendo sempre como pressuposto a importância das 
pessoas na geração de valor para as instituições.

Essas competências geram evidências de toda a dinâmica, complexidade e a 
natureza da função de contador público sob a percepção dos estudantes de Ciências 
Contábeis do Município de Garibaldi/RS. O estudo teve como principais resultados a 
definição das competências essenciais desejáveis ao contador público a partir da colocação 
das 31 variáveis coletadas na literatura, que submetidas à avaliação dos 108 respondentes, 
chegou-se a 16 variáveis organizadas em 03 fatores: competência em conhecimento, 
competências em habilidades, e competências em valores.

Após a análise dos dados, percebeu-se que o perfil de competências essenciais 
“Conhecimentos” houve consenso quanto aos conhecimentos relacionados a necessidade 
de conhecer o planejamento integrado (plano plurianual e orçamento) do setor público e 
“conhecer técnicas de análise e geração de informações complementares destinados a 
vários usuários”. 

O item de competência relacionado a percepção de competência essencial desejável 
ao contador público relacionado a liderança apresentou uma importância razoável, 
conforme a percepção de importância dos respondentes. Identificou- se que os estudantes 
iniciantes do curso, valorizam habilidades e competências técnicas, enquanto discentes 
concluintes do curso, valorizam primordialmente as habilidades e valores. De forma geral, 
identifica-se que as habilidades e atributos éticos, responsabilidade e competência foram 
as mais citadas.

Na dimensão “Habilidades”, houve consenso entre os respondentes ao considerarem 
importante “saber propor medidas de aperfeiçoamento do sistema de informações”, “saber 
aplicar métodos de aplicação de custos” e “ser capaz de analisar e interpretar informações 
de custos no setor público”, o que reforça a necessidade de aperfeiçoar e desenvolver essas 
habilidades, para suprir as necessidades do mercado, com profissionais que apresentem 
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o perfil desejável. Quanto a dimensão “Valores”, o consenso quanto a importância extrema 
evidenciou-se no item ética, seguido por eficiência, eficácia, qualidade, dedicação, 
pontualidade e honestidade. 

Desse modo, conclui-se que o perfil das competências essenciais desejáveis aos 
contadores públicos, compreenda conhecimentos aplicados em sistemas de informações, 
tesouro gerencial, custos, análise e execução orçamentária, contábil, patrimonial e 
financeira, bem como atributos que possibilitem realizar o trabalho de forma eficiente e 
eficaz, e acima de tudo com ética e honestidade.

As limitações deste estudo estão relacionadas a amostra intencional e não 
probabilística o que não permite nenhum tipo de generalização. A não realização de nenhum 
tipo de processo de validação dos dados, bem como, o não uso de validades externas de 
longo prazo com o uso de estudos comparativos e longitudinais como citado por Spencer e 
Spencer (1993) e por Boyatzis, Stubbs e Taylor (2002).

Vários pontos para pesquisas futuras são levantados com esse tipo de estudo, entre 
eles pode-se destacar a análise dessas percepções em relação a outras especialidades 
dos contadores, realizar o processo de validação e de identificação de um modelo 
genérico de competências, avaliar as percepções das competências dos contadores 
públicos para diferentes setores da economia, estudar a validade preditiva do modelo em 
estudos longitudinais, estudos comparativos entre países e seus aspectos culturais e o 
desenvolvimento da profissão em cada localidade.
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