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Resumo
Este artigo apresenta uma proposta para a implementação de Atividades 
Complementares Culturais (ACC) avaliadas por habilidades no curso de 
Bacharelado em Ciências Contáveis, oferecido na modalidade virtual. A 
temática é relevante porque sugere a necessidade de direcionar e alin-
har a virtualização do bacharelado, a fim de assegurar a educação inclu-
siva, equitativa e de qualidade, bem como promover as oportunidades 
de aprendizagem com base nas orientações do Ministério da Educação e 
com o enfoque no objetivo 4 da Organização das Nações Unidas no Brasil, 
que visa aumentar o número de jovens e adultos possuidores de compe-
tências relevantes para o trabalho decente e/ou ao empreendedorismo. 
Na questão Problema da Pesquisa, busca-se compreender: qual recurso 
pode ser utilizado para o planejamento das atividades complementares, 
ofertadas em ambiente virtual, de modo que as propostas de aprendi-
zagem possam estar bem alinhadas para proporcionar conhecimentos, 
desenvolver habilidades e incentivar atitudes compatíveis com as compe-
tências necessárias para a formação dos alunos. Os procedimentos me-
todológicos consistem numa abordagem qualitativa exploratória, pois foi 
efetuado o estudo de caso em uma universidade particular localizada na 
Baixada Santista, São Paulo, Brasil. Neste sentido, foram elaborados ob-
jetos de aprendizagem direcionados para atender as competências lista-
das na matriz de referência. Após a elaboração das atividades, foi possível 
verificar que os objetos de aprendizagem corroboram o oferecimento 
do conhecimento, o desenvolvimento das habilidades e o incentivo das 
atitudes. As considerações finais sugerem a necessidade de uma nova 
abordagem das atividades complementares, porque podem transcorrer 
o estabelecido na legislação vigente. 

Palavras-chave: Atividades complementares. Habilidades. 
Virtualização. Bacharelado em Ciências Contáveis. Matriz de referência.

Abstract
This article presents a proposal for the implementation of Cultural Com-
plementary Activities (CCA) evaluated by competencies in the Bachelor of 
Accounting Sciences course, offered in the virtual modality. The theme is 
relevant because it suggests the need to direct and align the virtualization 
of high school in order to ensure inclusive, equitable and quality educa-
tion, as well as promote learning opportunities based on the orientations 
of the Ministry of Education and with the focus on the objective develop-
ment 4 of the United Nations Organization in Brazil, which seeks to increa-
se the number of youth and adults possessing relevant skills for decent 
work and/or entrepreneurship. In the issue of the research problem, we 
seek to understand: what resource can be used for the planning of com-
plementary activities, offered in a virtual environment, so that learning 
proposals can be well aligned to provide knowledge, develop skills and 
encourage attitudes compatible with the skills necessary for the training 
of students. The methodological procedures consist of a qualitative explo-
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Perfil

Graduado em Ciências Contábeis pelo Instituto de Ensino Santo André (1993)
Mestrado em Administração pela Universidade Metodista de São Paulo (2003), 
pós-graduação em contabilidade e finanças pelo Instituto de Ensino de Santo An-
dré, e atualmente é professor da Universidade Santa Cecilia (Graduação e Pós-Gra-
duação), coordenador dos cursos tecnólogos em EaD na Universidade Santa Ceci-
lia (UNISANTA), foi coordenador do curso de bacharelado em Ciências Contábeis no 
ensino a distância da Universidades Metropolitana de Santos - UNIMES VIRTUAL. 

Perfil

Professora e mediadora em cursos oferecidos na modalidade virtual contem-
plando as áreas de conhecimento específico da administração e das ciências 
contábeis, pedagógica, comunicacional, tecnológica e gerencial, tendo em vista 
a aprendizagem significativa dos discentes, bem como a gestão de projetos com 
enfoque à melhoria contínua, no desenvolvimento de boas práticas, a partir de 
princípios éticos. Mestranda em Ecologia Humana - Linha de Pesquisa Economia 
Ecológica (2017), Especialista em Planejamento, Implementação e Gestão da Edu-
cação a Distância pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro (2015), 
Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Metropolitana de Santos (2012).

Nilton Rogério Marcondes 
Master of Business Admi-
nistration de la Universidad 
Metodista de São Paulo

Maria das Graças Freitas 
dos Santos
Especialista em Planejamen-
to, Implementação e Gestão 
da Educação

ratory approach; a case study was carried out in a particular university, located in 
the Baixada Santista, São Paulo, Brazil. In this sense, learning objects designed to 
meet the competencies listed in the reference matrix were developed. After the 
development of the activities, it was possible to verify that the learning objects co-
rroborate the offer of knowledge, development of skills and incentive of attitudes. 
The final considerations suggest the need for a new approach to complementary 
activities because what is established in current legislation may take place.

Keywords: Complementary activities. Skills. Virtualization Bachelor of 
Accounting Sciences. Reference Matrix.

Resumen
Este artículo presenta una propuesta para la implementación de Actividades Com-
plementarias Culturales (ACC) evaluadas por competencias en el curso de Licencia-
tura en Ciencias Contables, ofrecido en la modalidad virtual. La temática es relevan-
te porque sugiere la necesidad de dirigir y alinear la virtualización del bachillerato a 
fin de asegurar la educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover 
las oportunidades de aprendizaje con base en las orientaciones del Ministerio de 
Educación y con el enfoque en el desarrollo objetivo 4 de la Organización de las 
Naciones Unidas en Brasil, que busca aumentar el número de jóvenes y adultos 
poseedores de competencias relevantes para el trabajo decente y / o el espíritu em-
presarial. En la cuestión Problema de la investigación, se busca comprender: qué 
recurso puede ser utilizado para la planificación de las actividades complemen-
tarias, ofrecidas en ambiente virtual, de modo que las propuestas de aprendizaje 
puedan estar bien alineadas para proporcionar conocimientos, desarrollar habili-
dades e incentivar actitudes compatibles con las competencias necesarias para 
la formación de los alumnos. Los procedimientos metodológicos consisten en un 
abordaje cualitativo exploratorio, pues se efectuó un estudio de caso en una univer-
sidad particular, ubicada en la Baixada Santista, São Paulo, Brasil. En este sentido, se 
elaboraron objetos de aprendizaje dirigidos para atender las competencias listadas 
en la matriz de referencia. Después de la elaboración de las actividades, fue posible 
verificar que los objetos de aprendizaje corroboran el ofrecimiento del conocimien-
to, desarrollo de las habilidades e incentivo de las actitudes. Las consideraciones 
finales sugieren la necesidad de un nuevo enfoque de las actividades complemen-
tarias, porque puede transcurrir lo establecido en la legislación vigente.

Palabras clave: Actividades complementarias. Habilidades. La virtualización. 
Licenciatura Ciencias Contables. Matriz de referencia.
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Introducción 

O surgimento de inovações tecnológicas no 
último meio século teve um enorme impacto 
nas possibilidades de aprendizagem, espe-
cialmente a convergência entre duas práticas 
inovadoras, como o ensino híbrido (blended 
learning), ou seja, uma forma de aprendiza-
gem combinada entre o que é melhor do 
presencial e o que é que melhor do virtual, e a 
ludificação de gamificação Toukoumidis, Ro-
driguéz &  Rodriguéz (2018). A virtualidade de 
uma situação sociocultural complexa, onde 
contém diversos atores, cada um deles inte-
ragem com intenções e interpretações com a 
sua visão de mundo, pois envolve pessoas di-
ferentes com competências, conhecimentos, 
habilidades e atitudes distintas. Esse fenôme-
no ocorre em todas as áreas abrangendo in-
clusive os processos de ensino-aprendizagem 
Noveli & Albertin (2017). 

Dentre esses processos, observa-se a virtuali-
zação do ensino superior no Brasil, fato obser-
vado pelo aumento de 66% das matrículas na 
modalidade à distância, no período de 2009 a 
2015. Em 2017, 38,1% das matrículas ocorrem 
na região sudeste, 20,8% na região sul, 18,7% na 
região nordeste, 12,5% na região norte e 9,9% 
na região centro-oeste (Semesp, 2017).  

Em 2015, Ciências Contábeis ficou na quarta 
posição entre os cursos mais procurados em 
instituições de ensino superior particular: fo-
ram efetuadas 91.321 matrículas, sendo que 
47.202 ingressaram e 12.179 concluíram. O es-
tado de São Paulo possui cerca de mil polos 
de educação à distância: ele atingiu 264.786 
matrículas em cursos virtuais. No entanto, na 
Baixada Santista, Ciências Contábeis ocupa a 
quinta posição na rede privada, porque foram 
realizadas 12.366 matrículas, ingressaram 6.570 
e 1.668 alunos concluíram (Semesp, 2017). 

As Atividades Complementares (AC) com-

põem a matriz curricular do curso, com o ob-
jetivo de atender as Diretrizes Curriculares Na-
cionais para o curso de Ciências Contábeis e 
têm aprovação do Conselho Nacional de Edu-
cação - Câmara Nacional de Ensino Superior.

De acordo com o artigo 8º da Resolução nº 
10, de 16 de dezembro de 2004, as Atividades 
Complementares são componentes curricu-
lares que possibilitam o reconhecimento, por 
avaliação, de habilidades, conhecimentos e 
competências do aluno, inclusive adquiridas 
fora do ambiente escolar, abrangendo a prá-
tica de estudos e atividades independentes, 
transversais, opcionais, de interdisciplinarida-
de, especialmente nas relações com o mundo 
do trabalho e com as ações de extensão junto 
à comunidade Inep  (2017).

Assim, por ser um curso novo para a insti-
tuição, no início do primeiro semestre de 2018 
o componente curricular foi oferecido aos alu-
nos como forma de ampliação das ações for-
mais que visem à melhoria da qualidade de 
vida e ao desenvolvimento pessoal, profissio-
nal, social, emocional e intelectual dos discen-
tes. Para isso, todos os discentes regularmente 
matriculados no 4º semestre do curso realiza-
ram, porque as atividades complementares 
são requisitos obrigatórios no cumprimento 
da matriz curricular do 4º aos 7º semestres le-
tivos. 

As atividades complementares consistem na 
participação em eventos internos e externos 
à instituição de ensino superior, tais como: 
seminários, palestras, semanas acadêmicas, 
congressos, conferências, atividades culturais, 
atividades de iniciação científica, monitoria e 
a integralização de cursos de extensão, atuali-
zação acadêmica ou profissional. 

O discente pode cumprir as atividades com-
plementares de três maneiras: presencial, em 
sua cidade ou região, com a comprovação 
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da participação por envio de documentos no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem; à distân-
cia, realizando as atividades propostas no Am-
biente Virtual de Aprendizagem ou híbrido, 
uma parte presencial e outra virtual. Para atin-
gir a carga horária total mínima de 300 horas, 
as atividades foram divididas em 4 dimensões. 
São elas: (I) cultural, até 75 horas ou 25%; (II) ex-
tensão, até 75 horas ou 25%; (III) pesquisa, até 
75 horas ou 25% e (IV) profissional, até 75 horas 
ou 25%. Neste artigo, abordaremos apenas a 
dimensão cultural. 

Os estudos apresentados nortearão especifi-
camente a dimensão (I) cultural, componente 
integrante das atividades complementares. 
Dentre o rol de atividades culturais possíveis 
para realizar presencialmente e as sugeridas 
no roteiro virtual, têm-se: visitas a museus, tea-
tros, concertos, feiras e cinemas. O discente 
cumprirá as atividades complementares em 
conformidade com o roteiro, que abordará de 
0 até 10 horas, desde que atendidos todos os 
critérios formativos e contínuos de avaliação.
 
A definição de cultura não é fácil. A cultura 
aborda interesses multidisciplinares, abarca 
áreas de estudos como Sociologia, Antropo-
logia, História, Comunicação, Administração, 
Ciências Contábeis e Economia, entre outras. 
Cada área de estudo mantém a sua particula-
ridade nos enfoques e nos usos. “Tal realidade 
concerne ao próprio caráter transversal da cul-
tura, que transcorre diferentes campos da vida 
cotidiana” Canedo (2009). Frequentemente 
ouve-se falar em “cultura política”, “cultura 
empresarial”, “cultura agrícola”, “cultura de cé-
lulas” ... Ao se referir ao termo, cabe ponderar 
que existem distintos conceitos de cultura, no 
plural, em voga na contemporaneidade.

Pela definição alemã, cultura é “um conjun-
to de características artísticas, intelectuais e 
morais que constituem o patrimônio de uma 
nação, considerado como adquirido definiti-

vamente e fundador de sua unidade”. Assim, 
a cultura está enraizada na história dos mais 
variados povos. A evolução contempla o fru-
to da criação do homem. Algumas formas de 
identificá-la são: na arquitetura, música, cine-
ma, teatro, dança, pintura, artesanato e design, 
entre tantas outras. O estudo da arte permite 
uma visão crítica-emancipatória. A cultura 
erudita é oriunda da escolarização e poucas 
pessoas têm acesso como, por exemplo: visita 
a galeria de artes, museus, festivais musicais, 
espetáculos teatrais, de dança ou cinemato-
gráficos, dentre outros Canedo (2009). 

Logo, as conexões entre as culturas popular, 
erudita e de massa compõem a nossa histó-
ria. É necessário ir além da prática etnocêntri-
ca, porque o reconhecimento da pluralidade 
cultural é o ato de identificar e compreender 
as diferenças para o convívio harmônico. Visto 
o exposto, as relações mediadas pelas Tecno-
logias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC) fazem parte do cotidiano das pessoas, 
e decorre para o processo de ensino-aprendi-
zagem. 

Vale, no entanto, retomar o conceito de com-
petências, que segundo (Fleury & Fleury, 2001) 
“é pensado como o conjunto de conhecimen-
tos, habilidades e atitudes que justificam uma 
alta performance, acreditando-se que os mel-
hores desempenhos estão fundamentados na 
inteligência e na personalidade das pessoas”. 
Costa (2015) observa que o conceito de com-
petência “CHA” (Conhecimentos, Habilidades 
e Atitudes) pode ser desmembrado, para ser 
tratado separadamente, como: Competên-
cia Técnica (Conhecimentos e Habilidades) e 
Competência Comportamental (Atitudes). O 
termo competência pode ser tratado de di-
versas maneiras, como destacamos a seguir. 
A palavra competência é originária do latim, 
competentia utilizada no século XV na língua 
francesa como termo jurídico (ABED, 2012). 
Segundo Fleury & Fleury (2001), este termo 
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é utilizado como sinônimo de pessoa quali-
ficada para realizar determinada tarefa, en-
quanto o seu sinônimo é utilizado de forma 
depreciativa, desde o ambiente social ao pro-
fissional. As literaturas europeias e americanas 
abordam discussões que buscam traduzir de 
forma mais clara o conceito de competência 
em diversos níveis desde às estratégias orga-
nizacionais aos processos de aprendizagem, 
buscando o desenvolvimento de competên-
cias individuais. O debate sobre competência 
iniciou-se em 1973, por meio do paper Testing 
for Competence rather than Intelligence escri-
to por McClelland, no qual ele a define como 
“característica subjacente a uma pessoa que é 
casualmente relacionada com desempenho 
superior na realização de uma tarefa ou em 
determinada situação”. Desta razão, o signifi-
cado da competência difere de aptidão, que 
diz respeito a talento nato de uma pessoa, o 
qual pode ser aprimorado e de habilidade, ou 
seja, a demonstração prática de um talento, 
enquanto o conhecimento é definido como o 
saber para desempenhar determinada tarefa. 
Dentre os conceitos abordados, o enfoque se 
concentra no contexto da competência sendo 
um conjunto de conhecimentos, habilidades 
e atitudes. A partir deste contexto, as compe-
tências foram selecionadas e aplicadas inicial-
mente às Atividades Complementares, a fim 
de desenvolver, avaliar e certificar.

Assim, questiona-se: como as Atividades Com-
plementares Culturais podem contribuir para 
desenvolver competências no curso de bacha-
relado em Ciências Contábeis, na modalidade 
virtual de aprendizagem? 

Para tanto, busca-se demonstrar um recurso 
que possibilite certificar-se de que as ativida-
des propostas nesse componente curricular 
possam garantir maior confiabilidade ao des-
envolvimento das competências requeridas 
para uma formação de qualidade aos alunos 
de bacharelado no Curso de Ciências Contá-

beis na modalidade de Educação à Distância. 

Objetivo: direcionar e alinhar as atividades 
complementares culturais nas interseções da 
matriz de referência de Ciências Contábeis 
para o desenvolvimento e a avaliação por com-
petências. A relevância da temática surge com 
a necessidade de direcionar e alinhar a virtua-
lização do curso de bacharelado em Ciências 
Contábeis assegurando a educação inclusiva, 
equitativa e de qualidade, bem como promo-
ver as oportunidades de aprendizagem com 
base nas orientações do Ministério de Edu-
cação e com enfoque no objetivo 4 da Orga-
nização das Nações Unidas no Brasil, que visa 
aumentar o número de jovens e adultos pos-
suidores de competências relevantes para o 
trabalho decente ou ao empreendedorismo 
(ONU, 2017). 

Avaliar é um processo amplo e complexo, 
pois está além do nível individual, também, 
possui vertentes coletivas e institucionais. As 
características da avaliação e a sua finalida-
de ultrapassam os indicadores meritocráticos 
de classificação dos discentes, docentes, cur-
sos, instituições e órgãos reguladores da edu-
cação. A avaliação deve formar e desenvolver o 
indivíduo, a qual reconfigura o próprio, para a 
reconstituir o seu contexto social para a cons-
trução das competências necessárias ao perfil, 
o qual a instituição deseja formar. O processo 
de avaliação deve contribuir com a formação 
e o desenvolvimento, de maneira a impactar a 
reconfiguração de cenários sociais e educacio-
nais, para a constituição de alternativas viáveis 
à construção das competências necessárias 
ao perfil desejado. Os estudos sobre políticas 
educacionais ganharam notoriedade na úl-
tima década, especialmente a avaliação por 
competências como vertente para a criação 
de ferramentas, do mesmo modo que o mo-
nitoramento da qualidade da educação e da 
formação e capacitação profissional. Evi-
dencia-se, desse modo, os desafios das pro-
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postas de avaliação por competências, bem 
como a certificação das mesmas (Lima, Silva 
& Paiva, 2010).

Metodologia

A inquietação buscou novos conhecimentos 
sobre a temática: avaliar e certificar por meio 
das competências. Desde o início do primeiro 
semestre letivo de 2017 foram observadas as 
estratégias pedagógicas de uma instituição de 
ensino superior particular localizada na Baixa-
da Santista, mais precisamente na cidade de 
Santos, estado de São Paulo, Brasil. Para isso, 
foram analisados e comparados os perfis de 
egressos dos Projetos Pedagógicos dos Cur-
sos de ciências  contábeis com o descrito no 
Parecer nº 67, aprovado pela Câmara Nacional 
de Educação Superior, localizadas no Distrito 
Federal do Brasil, em 11 de março de 2003, no 
qual aborda o Referencial para as Diretrizes 
Curriculares Nacionais – DCN dos Cursos de 
Graduação.

Não obstante, analisou-se, também, a Portaria 
nº 220, aprovada em 10 de junho de 2015 pelo 
presidente do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep 
abordam, como objetivos em seus primeiros 
parágrafos: “avaliar o desempenho dos estu-
dantes em relação aos conteúdos programá-
ticos previstos nas diretrizes curriculares, às 
habilidades e competências”, visto isto: “para 
a atualização permanente e aos conhecimen-
tos sobre a realidade brasileira e mundial, bem 
como sobre outras áreas do conhecimento”.

Nesta investigação foi adotado o paradigma 
qualitativo embasado em Silva (2010), onde a 
princípio compreende os fenômenos sociais 
segundo as perspectivas dos participantes, 
haja visto os métodos e as técnicas que foram 
utilizados pela observação dos pesquisadores 
e análise comparativa documental. 
O curso é estruturado em matriz curricular 

composta por 3.600 horas/aula subdivididas 
em 8 semestres letivos, cada um contendo 6 
disciplinas, incluindo-se os projetos integrado-
res de 1 a 14 e as 4 atividades complementares. 
Este, oferecido na modalidade a distância, por 
meio de uma plataforma virtual de aprendiza-
gem, Modular Object Oriented Dynamic Lear-
ning Environment.

Neste contexto, surgiu a necessidade de pla-
nejar uma matriz de referência educacional 
como sugestão de método pedagógico in-
tegrador que permita a melhor alocação das 
atividades respeitando as competências para 
atingir os perfis desejados. Portanto, para este 
estudo adotou-se uma abordagem qualitativa 
exploratória sobre a temática - virtualização do 
ensino superior de Ciências Contábeis: imple-
mentação de atividades complementares cul-
turais avaliadas por competências. 

Neste artigo evidencia-se as atividades com-
plementares culturais, que foram implemen-
tadas por meio de ações formais que visam 
a melhoria da qualidade de vida e ao desen-
volvimento pessoal, profissional, social, emo-
cional e intelectual do discente; tendo como 
exemplos: filmes, teatros, museus, concertos, 
artesanatos e livros, entre outros, porque prio-
rizam a interdisciplinaridade, ampliando assim 
a formação e flexibilização do aprendizado. 

O desenvolvimento das atividades comple-
mentares foi realizado e avaliado respeitando 
a matriz de referência do curso para ampliação 
dos conhecimentos, habilidades e atitudes 
dos discentes, com o enfoque nas competên-
cias de 1 a 5 para atingir os perfis de 1 a 3, per-
passando pelos objetos de aprendizagem.

Resultados

Na matriz de referência elaborada para o des-
envolvimento de competências por meio das 
atividades científico-culturais, tem-se: na colu-
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na 1 – as competências de 1 a 5; na coluna 2 as 
descrições das competências e nas colunas 3 
a 5, os perfis 1*; 2** e 3***, onde são inter-relacio-
nadas as atividades propostas aos discentes, 
enumeradas de 1.0 a 1.4, de modo a atingir os 
diferentes graus de perfis. 

*Perfil 1 – Compreender questões científi-
cas, técnicas, sociais, contábeis, econômicas 
e financeiras em âmbito nacional e interna-
cional e nos diferentes modelos de organi-
zação e segmentos econômicos. **Perfil 2 
– Demonstrar raciocínio lógico-quantitativo 
na solução de questões em diferentes ce-
nários. ***Perfil 3 – Manifestar capacidade 
crítico-analítica, inclusive em atividades de 
apurações, auditorias, perícia, arbitragens e 
quantificações de informações financeiras, 
patrimoniais públicas e privadas, para os 
usuários da informação contábil.

Discussão

Nossos resultados mostram que a matriz de 
referência educacional é uma proposta prá-
tica de integração entre perfis e competên-

cias profissionais. Treinamento baseado em 
competência é um critério de organização do 
ensino que contrapõe ao modelo tradicional, 
baseado numa aprendizagem fragmentária 
Bergsmann et al., (2015), Marín (2017), Bacich & 
Moran (2018),  Serrano et al., (2018) & Costa et al. 
(2018). Desse modo, a matriz de referência edu-
cacional é apresentada como metodologia 
ativa, pois direciona ações para que o discen-
te desenvolva competências, e assim, atingir o 
perfil profissional desejado Craft et al., (2016), 
Ellis & Goodyear (2016). Então o projeto peda-
gógico do curso assim organizado, equilibra a 
aprendizagem individualizada com a colabo-
rativa, bem como redesenha os espaços físicos 
e virtuais, com apoio das tecnologias digitais 
Moran (2015), Moran & Bacich (2018). 

A consequência da virtualização impacta di-
retamente nos contextos: econômico, social 
e educacional, devido a tecnologia estar cada 
vez mais presente nas relações da sociedade 
Serrano et al., (2018). Pesquisadores apontam 
efeitos específicos da internet, que influen-
ciam ambientes virtuais e linguagens no coti-
diano das pessoas. A relação docente-discen-

Nota: elaboração própria Santos & Marcondes (2017).

Tabela 1 – Modelo de matriz de referência para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem para o curso de ciências contábeis oferecido na modalidade virtual
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te é mediada por tecnologias em proporção 
crescente, além das formas de avaliação de 
desempenho baseadas em dados. Assim, o 
cotidiano é controlado por algoritmos e sis-
temas computacionais e não somente de re-
lações por meio de normas sociais e interações 
mediadas por linguagens naturais. Costa et al. 
(2018).

Fundamentadas na Portaria Inep nº 220, de 10 
de junho de 2015, foram direcionadas as pro-
postas das atividades levando em conside-
ração o desenvolvimento das competências 
discentes, tais que as mesmas foram alinhadas 
nas interseções contidas na Tabela 1. Dentre as 
dimensões das atividades culturais possíveis, 
o relato de experiência foi sugerido: portan-
to, que o aluno conceitue a cultura popular, 
cultura erudita e cultura de massa. Assim, ele 
deve analisar como as culturas influenciam o 
cotidiano da sociedade na qual o mesmo está 
inserido. Neste sentido, ao elaborar a Ativida-
de 1.0, pretende-se que o discente desenvolva 
a competência 1 – terminologia, pois exercerá 
a função adequadamente, utilizando-se dos 
termos próprios sociais, bem como atingir o 
Perfil 1, porque deverá compreender questões 
sociais, no âmbito nacional e internacional e 
nos diferentes modelos e segmentos. Propos-
ta de Atividade 1.2: elaborar um relato de ex-
periência, com base em uma ou mais visitas 
a museus, teatros, festivais e cinemas, dentre 
outros. O desenvolvimento compete em tra-
balhar a Competência 1 em prol de reforçar o 
alcance também do Perfil 1. Enquanto a Ativi-
dade 1.3 abarca a leitura do capítulo 3 – a sin-
gular narrativa da aventura dos 35 camelos 
que deveriam ser repartidos por 3 árabes. Be-
remiz Samir efetua a divisão que parecia im-
possível, contentando plenamente os 3 quere-
lantes, com o enfoque no lucro obtido com a 
transação (Tahan, 2012). As competências es-
peradas são: a terminologia e a apuração, pela 
prática de apurações e quantificações de in-
formações financeiras, como a divisão de um 

lote de camelos herdados aos irmãos, além 
de prevalecer a vontade do pai. O enfoque 
está no Perfil 3, pois manifesta a capacidade 
crítica-analítica da atividade de apuração, por 
meio da elaboração de um texto on-line des-
crevendo a percepção frente ao conto, levan-
do em consideração a função do contador na 
contemporaneidade. 

Ao assistir o videoaula de matemática e músi-
ca, como proposta 1.4 é possível que o discen-
te discorra sobre a importância da matemá-
tica e da música para o profissional contábil, 
com o objetivo de reforçar a compreensão dos 
termos abordados. Estudiosos inferem que o 
curso de Ciências Contábeis oferecido na mo-
dalidade virtual, no Rio de Janeiro, obteve re-
sultados significativos se comparado ao pre-
sencial Lima, Silva & Paiva (2010).

Considerações finais

Este artigo procurou demonstrar uma pro-
posta para o direcionamento e alinhamento 
das atividades complementares culturais nas 
interseções da matriz de referência do curso 
de bacharelado em Ciências Contábeis. Sendo 
assim, entende-se possível incentivar o desen-
volvimento de competências via plataforma 
on-line, com o recurso as atividades comple-
mentares culturais. Observa-se, no mapea-
mento das atividades, que as interseções po-
dem corroborar com a avaliação contínua e 
formativa discente. Haja vista que as ativida-
des complementares culturais podem ir além 
do estabelecido na legislação vigente, porque 
permite desenvolver as capacidades cogniti-
vas socioculturais dos discentes em busca de 
uma aprendizagem significativa. A matriz de 
referência contribui para direcionar e alinhar 
as competências com o objetivo de alcançar o 
perfil do egresso, ou seja, nas interseções são 
mapeadas as atividades, as quais possibilitam 
uma análise mais detalhada dessa correlação.
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