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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 objetivo da contabilidade e fornecer aos usuarios informagoes capazes de fundamentar e 
tornar mais confiavel a tomada de decisao. Para tanto, faz-se necessario que tais 
informacoes estejam dotadas de caracteristicas que Ihe concedam qualidade. O presente 
trabalho objetivou analisar se para os alunos concludentes do curso de ciencias contabeis 
da UFCG campus Sousa, a forma de apresentaeao das informacoes contabeis e a presenca 
das caracteristicas qualitativas nestas, geravam impacto/influencia na tomada de decisao, 
buscou-se ainda avaliar, na percepcao dos respondentes e o grau de importancia atribuido a 
cada caracteristica. A pesquisa foi aplicada junto a 40 concludentes, amostra essa nao 
probabilistica e por acessibilidade, atraves de um questionario onde as questoes estavam 
dispostas de duas formas: primeiramente com a ausencia das caracteristicas induzindo o 
respondente a tomar uma decisao, e posteriormente com a presenca das caracteristicas, de 
modo, a avaliar se desta forma haveria alguma mudanca na tomada de decisao; havia 
tambem uma escala, por meio da qual, era possivel atribuir o grau de importancia a cada 
caracteristica. Por meio da analise dos dados, foi possivel concluir que a forma de 
apresentaeao e a presenca das caracteristicas qualitativas da informacao contabil impactam 
na tomada de decisao, e que os concludentes apresentaram um nivel de conhecimento 
satisfatorio a cerca das caracteristicas qualitativas e no geral julgam estas como importantes 
ou muito importantes. 

Palavras-chave: Informacao Contabil. Caracteristicas qualitativas. Usuarios da informacao. 



ABSTRACT 

The objective of the accounting is to supply to the users information capable to base and to 
turn more reliable the socket of decision. For so much, it is made necessary that such 
information are endowed with characteristics that grant him/her quality. The present work 
aimed at to analyze for the conclusive students of the course of accounting sciences of the 
UFCG campus Sousa, the form of presentation of the accounting information and the 
presence of the qualitative characteristics in these, they generated impact influence in the 
socket of decision, it was still looked for to evaluate, in the respondents' perception and the 
degree of importance attributed to each characteristic. The research was applied 40 close to 
conclusive, sample that non probabilistic and for accessibility, through a questionnaire where 
the subjects were willing of two forms: firstly with the absence of the characteristics inducing 
the respondent to make a decision, and later with the presence of the characteristics, in way, 
to evaluate this way there would be some change in the socket of decision; there was also a 
scale, through the one which, it was possible to attribute the degree of importance to each 
characteristic. Through the analysis of the data, it was possible to end that the presentation 
form and the presence of the qualitative characteristics of the information accounting impact 
in the socket of decision, and that the conclusive ones presented a level of satisfactory 
knowledge the about of the qualitative characteristics and in the general they judge these as 
important or very important. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Word-key: Accounting information. Qualitative characteristics. Users of the information. 
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1 INTRODUCAO 

L U u s t i f i c a t i v a e Problematica 

Nos ultimos anos a informacao contabil foi alvo de pesquisas cientificas, no intuito de 

minimizar as variagoes de entendimento ocasionadas pela ma qualidade da comunicacao 

firmada entre a contabilidade e seus usuarios. Os ruidos presentes na comunicacao, 

nomenclatura contabil impropria, quantidade de informagao divulgada (ora em demasia ou 

escassa), falta de entendimento por parte dos usuarios e o uso de expressoes e termos em 

outros idiomas, podem atrapalhar o processo comunicacional e comprometer ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA feedback, 

uma vez, que de nada adianta o uso das mais avancadas ferramentas de tecnologia se nao 

ha a compreensao da informacao, menos ainda seu compartilhamento, logo, percebe-se 

que essa informagao de nada serviria, por nao ser util na tomada de decisao. 

Diante das complexidades das operacoes que se percebe atualmente, a sociedade vem 

exigindo uma maior rapidez dos fluxos de informacoes para que estes possam auxiliar nas 

suas decisoes e fazendo com que o processo de comunicacao ganhe papel de destaque 

nesse contexto. 

Para Dias Filho (2000), sempre que se fala do beneficio proporcionado pela informagao 

contabil, o termo evidenciacao pode ser visto como um requisito essencial para a plena 

realizacao de seu objetivo principal: fornecer informacoes para a tomada de decisoes. 

Assim, a contabilidade procura traduzir, em seu trabalho final, o maximo de transparencia, 

de compreensao e legibilidade dos dados coletados, para conseguir proporcionar junto a 

seus usuarios e o sistema contabil, um meio de interacao eficaz. 

Ainda conforme Dias e Filho (2000) percebe-se que ha a necessidade de admissao da 

Contabilidade como uma revelagao linguistica, mesmo que esta seja somente para o 

universo dos negocios, devido ao seu objeto de estudo e campo de atuacao. 

Hendriksen e Van Breda (1999, p.524) argumentam que "titulos e descrigdes apropriados 

dos itens contidos nas demonstragoes podem ser esclarecedores para o leitor, mas termos 

obscuros so podem levar a confusao ou incompreensao". Logo, podemos perceber que as 

informagoes empregadas e seu desenrolar, sao tao importantes quanto a demonstragao ali 

analisada. 
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Admite-se que o entendimento da informagao depende tambem da capacidade de 

interpretagao do usuario e toda a abordagem ficara intimamente ligada a ideia de que este 

possui uma experiencia suficiente para entender o conteudo dos demonstratives contabeis. 

Tal embasamento encontra apoio no ponto de vista dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Financial Accounting Standards 

Board (FASB), onde, deva existir a utilizagao de esforgos para aumentar o entendimento das 

informagoes contabeis, elas "devem ser compreensiveis aos que possuem uma nogao 

razoavel dos negocios e das atividades economicas e se dispunham a estuda-las com certa 

diligencia". 0 International Accounting Standards Board (IASB) e o Comite de 

Pronunciamentos Contabeis (CPC) possuem o mesmo posicionamento. 

As dificuldades aqui expostas podem ser consideradas relevantes, tendo em vista que a 

Estrutura Conceitual Basica da Contabilidade aprovada pelo Instituto Brasileiro dos 

Contadores (IBRACON), em 1986, previne erros de comunicagao e evidenciagao 

decorrentes de problemas de linguagem inadequada e outros motivos pelos quais se pode 

relatar um menor aproveitamento das informagoes apresentadas nas demonstragoes 

contabeis. 

Mediante evidencias de que as informagoes contabeis e o meio pelo quais as mesmas sao 

apresentadas podem influenciar nas decisoes dos usuarios, o presente trabalho busca 

resolver o seguinte problema:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Como as caracteristicas qualitativas da informagao 

contabil exercem impacto no processo decisorio e qual a percepgao de dos 

concludentes do curso de Ciencias Contabeis da UFCG Campus Sousa a respeito 

destas? 
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1.2 O B J E T I V O S 

1.2.1 Objetivos Gerais 

• Verificar se a presenga das caracteristicas qualitativas das informagoes contabeis 

exerce impacto no processo decisorio dos concludentes do curso de Ciencias Contabeis 

do Campus Sousa. 

1.2.2 Objetivos Especi f icos 

• Avaliar a percepgao dos concludentes acerca do seu conhecimento relacionado as 

caracteristicas qualitativas da informagao contabil e sua importancia no processo de 

comunicagao; 

• Verificar o grau de importancia atribuido pelos concludentes a cada uma das 

caracteristicas abordadas na pesquisa; 

• Comparar o grau de importancia atribuido as caracteristicas qualitativas e o impacto 

que a presenga dessas caracteristicas tiveram nas decisoes propostas. 



1.3 PROCEDIMENTOS M E T O D O L O G I C O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com a finalidade de analisar o grau de conhecimento dos concludentes do curso de 

Ciencias Contabeis da UFCG Campus Sousa acerca do impacto e da importancia que as 

caracteristicas qualitativas da informacao contabil geram na tomada de decisao, optou-se 

por um estudo de natureza qualitativa, caracterizando-se quanto aos meios como 

bibliografica e de levantamento, e de fim descritivo. 

1.3.1 Quanto aos meios 

O presente trabalho utilizou de pesquisa bibliografica, por meio de material ja elaborado, 

principalmente de livros, artigos cientificos, dissertacoes, teses, ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites da internet, que 

abordassem assuntos relevantes ao estudo. Em sua obra, Gil (2008), explica que a principal 

vantagem desse tipo de pesquisa encontra-se no fato de propiciar ao investigador o dominio 

de uma serie de acontecimentos muito mais amplos do que ele poderia conseguir 

pesquisando diretamente. De modo, que essa vantagem torna-se particularmente muito 

importante quando o problema de pesquisa em questao requer dados dispersos pelo 

espaco. 

A respeito do levantamento de campo, o mesmo autor, discorre que as pesquisas deste tipo 

se distinguem pela interrogacao direta com as pessoas de que se deseja conhecer o 

comportamento. Basicamente, solicitam-se informacoes de um determinado e significativo 

grupo de pessoas em torno do problema em questao para posteriormente, diante analise 

quantitativa, atingir as conclusoes que correspondem aos dados arrecadados. 

1.3.2 Quanto aos fins 

Este trabalho pode ser tipificado como pesquisa descritiva, que para Gil (2008), e um tipo de 

pesquisa tern como objetivo fundamental a descricao das caracteristicas de uma dada 

populacao, ou fenomeno, ou o estabelecimento de relaeoes entre variaveis. Sao incontaveis 



16 

os estudos que podem ser elencados sobre este tftulo e uma das suas caracteristicas mais 

importantes encontra-se na utilizacao de tecnicas padronizadas para coleta de dados, 

Na visao de Martins Junior (2008), a pesquisa descritiva procura encontrar e observar 

fenomenos que existem num dado periodo de tempo, buscando descreve-los, classifica-los, 

compara-los, interpreta-los e avalia-los com o intuito de esclarecer situacoes e idealizar 

futuros pianos e decisoes. 

Nesse sentido, com a pesquisa descritiva esperou-se analisar o grau de entendimento e 

aprendizado dos concludentes frente as caracteristicas qualitativas da informacao contabil; 

alem de descobrir e descrever a percepcao dos mesmos sobre o grau de importancia de tais 

caracteristicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.3 Quanto a forma de abordagem 

Segundo Richardson (1999), o metodo quantitative caracteriza-se pela aplicacao da 

quantificacao por meio das modalidades de coleta de informacoes e tambem do tratamento 

delas atraves de tecnicas estatisticas, partindo das mais simples como: percentual, media e 

desvio-padrao; ate as mais complexas como: coeficiente de correlacao analise de 

regressao, entre outras. Deste modo, foi por meio. da analise e quantificacao dos dados 

coletados que se procurou encontrar respostas para os objetos almejados por essa 

pesquisa. 

1.3.4 Universo e Amostra da pesquisa 

A pesquisa envolve 75 os alunos concludentes do curso de Ciencias Contabeis da UFCG 

Campus Sousa, sendo este universo necessario para a identificacao da amostra. 

Do universo da pesquisa, foram entrevistados 40 alunos concludentes, sendo esta uma 

amostra nao probabilistica, definida por acessibilidade. A fim de atingir os objetivos 

propostos optou-se escolher os alunos matriculados na disciplina de TCC (Trabalho de 

conclusao de curso). Dos 75 concludentes, 40 foram entrevistados por motivo de 

disponibilidade.. 
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1.3.5 Procedimentos de coleta 

Para alcangar o objetivo deste trabalho foi necessaria a utilizagao de uma pesquisa de 

levantamento, desenvolvida por meio da construcao de um questionario (Apendice A), 

aplicado aos concludentes de forma uniforme, onde todos responderam ao mesmo tempo e 

de forma individual, buscando alcancar o resultado pretendido. 

O presente questionario e composto em blocos, que podem ser divididos em cinco grupos. O 

primeiro grupo aborda questoes que evidenciam os dados dos respondentes; 0 segundo 

refere-se a instrugoes de preenchimento; E o terceiro grupo que compreende aos blocos 3, 4 

e 5 enfocam perguntas em torno das caracteristicas qualitativas da informagao contabil. 

A composicao do terceiro e ultimo bloco de questoes compreendem a tres aspectos. O 

primeiro (grupo 3) contem questoes com a ausencia das caracteristicas qualitativas. 

O Segundo (grupo 4) apresenta as mesmas questoes do grupo anterior, mas desta vez com 

a presenga das caracteristicas qualitativas de modo a avaliar se estas geram alguma 

mudanga de alternativa na tomada de decisao. 

O ultimo aspecto a ser observado (grupo 5), versa sobre o grau de importancia atribuido 

pelos respondentes a cada caracteristica elencada, por meio de uma escala que varia desde 

"sem importancia" a "muito importante". 

1.3.6 Apresentaeao e tratamento dos dados 

As informagoes extraidas do questionario citado foram organizadas e tabuladas com o 

auxilio dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Microsoft Excel (2007), atraves de tabelas. A analise qualitativa deu-se a partir da 

observagao e interpretagao das respostas, de acordo com os conhecimentos tratados no 

referencial teorico, de forma a atender aos objetivos desta pesquisa, bem como dar suporte 

as conclusoes finais do referido estudo. 

Para tanto, buscando uma melhor visualizagao e facilidade na analise dos dados, nao foi 

seguida a ordem das respostas conforme dispostas no questionario, foi considerada na 

tabela a alternativa esperada correspondendo a alternativa correta e a outra a alternativa 

errada. 
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2 FUNDAMENTACAO T E O R I C A 

2.1 A informagao 

Informacao e o produto obtido do processamento, manipulagao e organizagao de dados, de 

forma que exerca uma alteragao (quantitativa ou qualitativa) no conhecimento de quern a 

recebe (DIAS FILHO, 2000). 

Serra (2007), por sua vez, propoe que podemos obter muitos significados para a mesma, 

dependera apenas do contexto a qual foi inserida, mas como via de regra podemos defini-la 

como sinonimo de conhecimento, instrucao, comunicagao, representacao e estimulo mental. 

Segundo o Prof. Imre Simon (1999), o conceito de informagao e "vago e intuitivo": 

Quando fazemos uma pergunta, estamos pedindo informagao, quando 
assistimos televisao ou um filme, estamos absorvendo informagao. (...) 
Usamos, absorvemos, assimilamos, manipulamos, transformamos, 
produzimos e transmitimos informagao durante o tempo todo, durante todo o 
tempo. (...) mas nao conseguimos descrever, em palavras, o que e 
informagao. 

Segundo Alves (2003), a informagao tambem pode ser entendida como um conjunto de 

dados, prontos para uso, uteis e organizados com a ausencia de vies. Ela desempenha uma 

forga que segrega e modifica reaiidades bastante expressivas, pois ao obte-Ia na hora 

oportuna, com clareza e de fonte fidedigna, essa informagao pode ser primordial na tomada 

de decisao. 

Dias Filho (2000) assegura que as informagoes contabeis permitem a redugao de 

incertezas. Assim, a utilidade dessas informagoes podem ser medidas pela divergencia 

entre a incerteza dos usuarios, antes e apos o recebimento das informagoes. Logo, surge a 

necessidade de que essas informagoes sejam dotadas de atributos que aumentem o seu 

grau utilidade para os usuarios. 

Para Fujino (2012,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Wang Strong 1996) um "dado pronto para o uso" significa que o 

dado disponibilizado possui como atributos a acuracia, credibilidade, objetividade, 

acessibilidade, seguranga, apropriado em quantidade, relevancia, oportunidade, capacidade 

de agregar valor, compreensibilidade, interpretabilidade, possuidor de reputagao, representa 

de forma concisa, consistente e completa aquilo ao qual se propoe. 
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Segundo CARVALHO (1991), a contabilidade como instrumento de gestao tern a finalidade 

de auxiliar no processo de tomada de decisao, por meio de informagoes que sejam uteis, 

Claras e fidedignas para que assim, haja compreensao por parte de seus usuarios. Para 

tanto, estes usuarios vem requerendo nao somente as informagoes economicas e 

financeiras, mas tambem as de carater socio-ambientai. 

Para AlbuquerquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2009), os usuarios das informagoes contabeis sao capazes de 

serem identificados a partir de sua perspectiva sobre a informagao, que podem ser usuarios 

internos e externos. Os usuarios internos sao os proprietaries, socios, acionistas, pelos 

gerentes e demais administradores. Os usuarios externos sao os bancos e instituigoes 

financeiras, governo e 6rg§os publicos, fornecedores, clientes e concorrentes. De forma 

geral, sao todos aqueles que necessitam de informagoes para a tomada de decisao. 

Os diversos tipos de usuarios da informagao contabil apresentam-se diferentes quanto a 

utilizagao dessas informagoes geradas. As informagoes precisam ser apresentadas de tal 

forma que cada usuario possa utiliza-las de acordo com suas necessidades, conhecimento 

previo ou expectativas (PAIVA, 2009). 



QuadrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 - Usuarios da Informacao contabil 

Usuarios Caracteristicas 

Entidades 

Governamentais 

Disciplinadores legais; interessados em informacao que sirvam 

de bas a tributacao como receitas e lucros - Usam os relatorios 

para fins de arrecadacao de impostos, bem como para fins 

estatisticos no sentido de redimensionar a economia (IBGE). 

Fornecedores e Clientes Ambos tern interesses na continuidade da empresa e na 

manutencao da capacidade desta em saldar compromissos e 

fornecer beneficios passados, presentes e futuros - Usam os 

relatorios para analisar a capacidade de pagamento e compra 

dos bens e servicos. 

Acionistas e Investidores Interessados no desenvolvimento dos negocios, na 

manutencao do lucro por acoes, no fluxo de dividendos, entre 

outros. E atraves dos relatorios contabeis que se identifica a 

situacao economico-financeira da empresa, e desta forma 

ambos tern como decidir as melhores alternativas para o 

investimento. 

Financiadores e Bancos Fornecedores de recursos necessarios ao desenvolvimento dos 

empreendimentos, com direito de regresso, buscam saber a 

situacao real da empresa, bem como perspectivas futuras. 

Utilizam os relatorios para aprovar os emprestimos. 

Empregados e Sindicatos Interessados na continuidade da empresa, bem como na 

geracao dos beneficios. Utilizam os relatorios para, por 

exemplo, determinar a produtividade do setor, entre outros. 

Administracao Controladores e responsaveis pelas boas praticas de 

manutencio de taxas de retorno aceitaveis e de nivel 

adequado de endividamento. 

Outros interessados: 

Agentes de mercado de 

acoes, intermediaries, 

sociedade, associacoes 

de classe, entre outros 

Buscam constatar a manutencao e o desenvolvimento da 

empresa, bem como a agio no meio a que ela esta inserida, 

como, por exemplo, a verificacao dos beneficios que ela gera 

para a sociedade. 

Fonte: Ott e Pires (2009). 
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Deste modo, conforme pode ser visto no Quadro 1, observa-se que ha um grande numero 

de interessados nas informacoes contabeis e que provavelmente a tendencia e ser cada vez 

maior, ja que elas estao diretamente associadas a questoes de interesse da sociedade. 

Para tanto, independentemente de quern possa estar interessado na informagao contabil, 

esta deve se expressar de forma relevante e confiavel, e dessa maneira ser iitil no processo 

decisorio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 A Comunicacao 

Desde os primordios da humanidade, a comunicacao tern papel primordial, uma vez, que 

sem ela nao haveria as organizacoes. Para Ribeiro (1997), a comunicacao pode ser 

considerada como a mais basica das necessidades, apos a sobrevivencia fisica. 

Segundo Hayes e Peter (1994), a comunicacao foi fundamental para que os individuos 

pudessem formar a sociedade, porque somente por meio dela se podia trocar ideias ou 

experiencias. 

Para Dias Filho (2000), o conceito de comunicacao esta ligado a ideia daquilo que e comum 

e e de interesse para a coletividade (a partir de dois ou mais usuarios). Para tanto, a 

comunicacao procura unir pontos extremos por meio de um mesmo canal que tenha 

estrutura, para que estes, por sua vez, possam ter entendimento da comunicacao que Ihes e 

compartilhada. 

Seguindo esta mesma linha de raciocinio, Matias (2007, p. 12) aborda a dificuldade de se 

definir a comunicacao com exatidao, mas que ao mesmo tempo todos sabem do que se 

trata. Para tanto, ele conceitua a comunicacao como sendo ato de comunicar algo ou de 

comunicar-se com alguem, significando, portanto, participar, fazer saber, tornar comum, 

pois, quando se ha a comunicacao alguma coisa se torna comum para quern a recebe. 

Compreende-se a comunicacao, atraves de varias concepgoes apresentadas por Barbosa e 

Rabaga (2001), atraves de emocoes, ideias, veiculos de informagoes, relatorios, figuras, 

palavras, grafieos, entre outros, tudo isso, com o intuito de interferir no comportamento de 

um usuario, ou de um determinado grupo, de onde se pode medir o efeito dessa mensagem 
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de acordo com a quantidade de informagao processada e pelo numero de opgoes que ela 

admite serem rejeitadas pelo usuario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Teoria da Comunicacao 

Shannon (1948), em sua monografia intituladazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "The Mathematical Theory of 

Communication", que no ano seguinte seria republicada por Warren Weaver, buscou 

delinear um quadro matematico, no qual ao seu final fosse possivel mensurar o custo de 

uma mensagem, de uma comunicagao entre dois pontos desse sistema. Foi nesse contexto 

que ele propos que o processo comunicacional passaria por alguns tipos de problemas. 

Quais sejam: 

• Problema tecnico: com que precisao os simbolos da comunicacao sao 
transmitidos? 

• Problema semantico: com que precisao os simbolos que foram transmitidos 
aguardam o significado desejado? 

• Problema de eficacia: com que eficacia o significado recebido afeta o 
comportamento de maneira desejada? 

Segundo Gouveia (2010, apud Shannon e Weaver, 1964), a comunicacao pode ser 

entendida como todos os procedimentos nos quais uma mente afeta outra mente, o que 

compreende nao somente a linguagem oral ou escrita, mas de certa forma, todo o 

comportamento humano. 

Dias Filho (2000), apresenta em seu trabalho, pesquisas cientificas destacando que a 

Contabilidade nao consegue alcancar um nivel satisfatorio de informacao para alguns 

usuarios. Diante esse resultado, enfatiza que a Contabilidade, a luz da Teoria da 

Comunicacao, deveria distinguir quais sao as necessidades dos usuarios, para a partir 

destas desenvolver o meio de comunicagao a ser utilizado, fato contrario ao que vivemos 

ate hoje, onde os contabilistas, maiores detentores do saber nessa area, sSo os 

responsaveis pela definigao dos modelos de evidenciagao, obrigando que os usuarios 

detenham um conhecimento profundo, para que seja possivel compreender as informagoes 

contabeis. 
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ludicibus (2009) e Carvalho (1991), ao questionarem a relagao entre a Teoria da 

Comunicagao com a informacao contabil, tambem concordam que, para que o processo 

comunicacional acontega de forma correta, deve ser levada em consideragao a capacidade 

que os usuarios possuem de interpretar as informagoes contabeis, de modo a nao torna-las 

inuteis. 

Admitindo que a comunicagao e fundamental na execugao das fungoes que se referem a 

contabilidade, diversos autores sugerem a utilizagao da Teoria da Comunicagao como meio 

de aperfeigoar a qualidade das informagoes contabeis. A exemplo de Dias Filho (2000,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

BEDFORD & BALADOUNI.1962), que afirmam que a Teoria da Comunicagao foi implantada 

com muito exito em outros ramos do conhecimento humano, como a psicologia 

experimental, a linguistica e a biofisica. Acrescentam ainda, que a Teoria Matematica da 

Comunicagao, criada por Shannon, pode funcionar como um instrumento de grande 

importancia para realizagao de novas pesquisas contabeis, nao somente por possuir uma 

base matematica, mas sim por sua excelente estrutura conceitual, por meio da qual a 

informagao e tratada como um redutor de incertezas de acordo com a capacidade de 

interpretagao do receptor. 

Dias Filho (2000, apud BEDFORD & BALADOUNI.1962) acrescenta que, para que isso 

acontega, primeiramente e de extrema importancia compreender que a Contabilidade e de 

fato um processo de comunicagao e para que o mesmo possa acontecer, sao necessarias 

duas dimensoes, assim divididas: a dimensao da observagao e a dimensao da produgao. A 

primeira dimensao e composta pelas seguintes etapas: recebimento de informagfies sobre 

os eventos economicos e financeiras da empresa, interpretagao destas e escolha daquela 

que devera ser comunicada. Por outro lado, a dimensao da produgao caracteriza-se por 

englobar as seguintes atividades: codiflcagao da informagao e transmissao desta ate o 

usuario. 

Bedford & Beladouni (1962), criaram um modelo que pudesse explicar e mensurar o 

processo da comunicagao contabil, possuindo em sua estrutura os seguintes elementos: os 

eventos economicos, o contador, os demonstrativos contabeis e o usuario das informagoes. 

O modelo mencionado incorpora os conceitos de fidelidade e significancia, com a finalidade 

de definir, respectivamente, a relagao almejada entre o contador e o usuario e a relagao 

entre os demonstrativos contabeis e os eventos economicos. Desta forma, significancia 

refere-se ao grau de relevancia com que a Contabilidade consegue relatar os eventos 

economicos, enquanto que, fidelidade se refere a correspondencia que deve se fazer 
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presente entre os significados que o usuario da as mensagens e outros que o contador tern 

pretensao de transmitir. 

Diante as varias funcionalidades da Teoria da Comunicagao, Epstein (1988) buscou explicar 

que os fundamentos da Teoria da Comunicagao tern sido empregados com exito em 

metodos de avaliagao de textos linguisticos, tanto para a informagao objetiva, calculada 

especificamente de acordo com medidas aplicadas no texto, quanto para subjetiva, que 

acontece quando se considera o desempenho de alguns sujeitos ou classes de sujeitos 

frente a textos. 

De um modo geral, pode-se definir a Teoria da Comunicag§o como a transfen§ncia de 

informagoes de certa fonte para um determinado receptor. Tendo em vista que o objetivo de 

um comunicador e realizar esse procedimento de modo eficiente, logo, surge a necessidade 

de desenvolver alguns modelos buscando o aprimoramento da comunicagao, dentre os 

quais podemos citar o mais conhecido, o Processo Comunicacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Processo Comunicacional 

O desenvolvimento inicial da Teoria da Comunicagao foi por Claude Shannon (1949), 

mediante uma abordagem matematica, buscando solucionar problemas associados com a 

transmiss§o de sinais no campo das telecomunicagoes. O modelo geral de comunicagao 

criado por Shannon, em versoes mais limitadas, comporta tres dimensoes: a dimensao 

tecnica, a semantica e a pragmatica. A primeira dimensao esta ligada o processo tecnico de 

transmissao dos sinais; a dimensao semantica corresponde a precisao com que os simbolos 

podem "transportar" os significados pretendidos, e a dimensao pragmatica esta direcionada 

a eficiencia no modo como "significados recebidos" estimulam comportamentos. 

No processo comunicacional, o fator fundamental nao esta centrado em examinar a 

importancia da comunicagao, mas a qualidade dessa informagao que foi partilhada entre 

quern enviou e quern recebeu essa mensagem. Para assegurar essa qualidade, e 

indispensavel a observagao dos elementos que constituem esse processo comunicacional 

que sao: fonte, emissor, canal, decodificador e receptor (DIAS et. al, 2004). 

De forma geral, a comunicagao pode ser vista como uma transferencia de informagoes de 

uma fonte para um receptor. Sabendo que a finalidade do emissor da informagao e 
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concretizar esse processo de modo eficiente, como acontece no processo comunicacional 

que trata de todo o fluxo da comunicagao (figura 1). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Feedback 

Fon te da 

Informacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- > Em issor [ ^  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r 
Can al zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-> 
Receptor Destinatario 

Men sagem Sin ai 

emit ido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r 

Sin ai 

recebido 

Men sagem 

Fon te de Ruidos 

Figura 1 - Esquema geral da Comunicacao de Shanon e Weaver 
Fonte: (Adaptado de DIAS FILHO, 2001). 

Segundo Dias Filho e Nakagawa (2000), o modelo supracitado na Figura 1 e formado pelos 

seguintes elementos: emissor, mensagem, codigo, canal e receptor. O emissor, como o 

proprio nome diz, e aquele responsavel por modificar os sinais, que tern por objetivo 

codificar a mensagem e faze-la compreensivel ao destinatario; a mensagem e o instrumento 

pelo qual podemos unir o emissor ao receptor, possibilitando a divulgacao de varios 

conteudos, por exemplo: ordens, instrucoes, pedidos, reclamagSes, sugestoes, opinioes, 

etc.; o codigo, por sua vez, pode ser classificado como uma serie de regras que relacionam 

seus usuarios sob a forma de reciprocidade para tornar perceptivel o conteudo da 

mensagem; o canal e o recurso empregado para transmitir a mensagem e tern como 

requisitos: manuseio e reproducao faceis, durabilidade, facilidade de conservacao, 

resistencia etc. Da mesma forma que o codigo, o canal necessita ser controlado tanto pelo 

emissor quanto pelo receptor e ainda ser adequado ao tipo de mensagem que se pretende 

transportar. Por ultimo, ha o receptor, que e a quern a mensagem se destina. 

Examinado a estrutura do modelo geral de comunicagao, Berlo (1997) relata que a 

comunicagao tern por finalidade partilhar informagoes e que a mesma pode ser prejudicada 

por diversos fatores, tais como: "a) o emitente nao se expressa de maneira adequada, 

dizendo algo diferente do que pretendia; b) o receptor compreende a mensagem de modo 

inapropriado, que nao se coaduna com a intengao do emitente; c) a mensagem recebida 

difere da enviada, por ter sido deturpada ou alterada enquanto era transportada", dentre 

outros. 



Trazendo para o meio contabil, podemos considerar o contador como emissor, o qual e 

responsavel por transmitir a mensagem aos usuarios, que por sua vez, assumem o papel de 

receptores. As informacoes que precisam ser transmitidas aos usuarios sao as mensagens. 

Os meios pelo qual essa mensagem seria transmitida (internet, reuniSes, telefonemas, 

visitas) seria o canal. Deve existir uma preocupagao por parte do Contador, a respeito da 

mensagem que se utiliza para comunicagao dos usuarios, pois eles necessitam da mesma 

para auxilia-los na tomada de decisao. 

Para Berlo (1997), quando existe um objetivo a comunicar, uma resposta a se alcangar ou 

um comportamento a alterar por meio do ato comunicativo, aguarda-se deste a maior 

exatidao possivel. Portanto, e importante analisar quais os fatores ligados a fonte, ao 

receptor, a mensagem e ao canal que determinam a eficiencia da comunicagao. 

Dentre os principals fatores que interferem na comunicagao, podemos citar os "ruidos", que 

por sua vez podem ser considerados os "virus" da comunicagao. Se neste processo tivesse 

a ausencia de ruidos (problemas de comunicagao), seria possivel assegurar que ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA feedback 

(ato que acontece apos conhecimento da mensagem) ocorreu de modo eficiente, mesmo 

que a realidade afirme que houve diferenga ao grau que se deseja comunicar. 

Berlo (1997), afirma que "ruido e fidelidade sao duas faces da mesma moeda, A eliminagao 

do ruido aumenta a fidelidade; a produgao de ruido reduz a fidelidade...". O autor menciona 

ainda: "ruido e o que tinhamos quando a comunicagao nao funcionava e a fidelidade e o que 

tinhamos quando funcionava". Diante disso, pode-se dizer que estes dois elementos sao 

inversamente proporcionais, pois, a medida que aumentasse um, diminuia o outro. 

Os ruidos podem ser considerados como interferencias que prejudicam o processo 

comunicacional. Afirma-se ainda, que estes podem ser classificados como distorgoes nao 

planejadas e que impossibilitam que a mensagem enviada chegue ate ao receptor da 

mesma forma a que foi enviada pelo emissor (DIAS et al, 2004). 

Estes ruidos tern a capacidade de intervir no entendimento dos usuarios das informagSes 

contabeis, ou ate prejudicar a qualidade da informagao. Diante os ruidos que se encontram 

no processo comunicacional contabil, Libonati e Souto Maior (1996), citam aqueles que 

acontecem com maior frequencia: 

• Nomenclatura contabil impropria (terminologia contabil) - uso de 
termos tecnicos que impossibilitam, ou nao geram uma informagao 
capaz de ser compreendida pelos usuarios. Podemos citar equivalencia 
patrimonial, resultado de exercicios futuros, ativo diferido, etc.; 
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• Quantidade de informacao divulgada - devido a subjetividade no 
limite das informagoes a serem divuigadas, ha a possibiiidade de 
omissao de informagoes muito importantes, ou a divulgagao de 
informagoes sem validade, diminuindo assim a eficacia do documento 
na analise dos usuarios. Por sua vez, causando impacto significativo na 
tomada de decisao, prejudicando de forma direta os que necessitam 
desta, por meio de omissao de Balancetes, Balangos, Notas 
Explicativas, Relatorios da diretoria, etc.; 

• Capacidade de entendimento - o baixo grau de conhecimento na area 
analisada pelos usuarios acarreta a falta de entendimento da 
mensagem e seu consequente erro na tomada de decisao. Tendo em 
vista, que para que essa Capacidade de entendimento se faga presente, 
ha a necessidade nao somente do entendimento basico, mas de 
sempre procurar atualizar-se nesta area, uma vez que a Contabilidade e 
uma ciencia que passa sempre por mudancas e tern como uma de suas 
finalidades acompanhar e solucionar os problemas economicos da 
sociedade; 

• Expressoes e termos em outros idiomas (estrangeirismos) -
presente em demonstragSes contabeis, sem o seu devido significado. A 
exemplo dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Goodwill, Feedback, Off-Balance-Sheet, dentre outros. 

Para tanto, pode-se admitir que a Contabilidade deveria empregar ou, no minimo, assegurar 

esses conceitos com maior forga para atingir melhores resultados, tentando adequar a sua 

linguagem a competencia de entendimento do usuario. Alguns autores da area contabil que 

se destinaram a estudar esse assunto, a exemplo de Dias Filho (2000, apud BEDFORD & 

BALADOUNI,1962) que alegaram que o primeiro passo nesse meio consiste em entender a 

contabilidade como um processo de comunicagao e compreender como se relacionam os 

seus componentes. Para eles, isso requer entender as relagoes que evoluem entre os varios 

elementos, tais como: o contador e os eventos economicos, o usuario e as demonstragoes 

contabeis, o usuario e os eventos socio-economicos, a empresa e o mundo dos eventos 

economicos, dentre outros elementos que deveriam ser levados em conta no modelo 

comunicacional. 

O segundo passo, ainda conforme Dias Filho (2000, apud BEDFORD & BALADOUNI.1962) 

seria reconhecer um modelo distinto de comunicagao que viesse a ser aceito pela 

Contabilidade para maximizar a sua finalidade informativa. Contudo, como o numero de 

usuarios e muito vasto e distinto no que diz respeito a caracteristicas e interesses, 

certamente nao seria proveitoso fazer esforgo dessa magnitude, uma vez que, nessas 

condigoes, a aplicagao de qualquer modelo estaria propenso a ser muito restrito. 
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Desde muitos anos atras se tern relates da tentativa de se harmonizar o processo de 

comunicacao e as expressoes contabeis. Um exemplo pratico disto aconteceu em 1920, o 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) instaurou um Comite de 

Terminologia com o intuito inicial de selecionar um conjunto de palavras e expressoes 

usadas frequentemente pela Contabilidade, buscando fixar significados mais eficazes para 

cada uma delas. Deste impulso inicial, obteve-se um tipo de manual intitulado de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Accounting Terminology", que foi langado em 1931, em natureza experimental. 

Posteriormente, o mesmo comite elaborou um relaterio mais amplo, onde continha um 

grande numero de definicoes de termos empregados pela Contabilidade, mas infelizmente 

foi gerada uma polemiea muito forte em torno deste, fazendo com que o mesmo nao 

chegasse nem a ser publicado. Entre os anos de 1939 a 1953, oito documentos similares 

foram elaborados por esse Comite e publicados e intitulados de "Accounting Research 

Bulletins", depois foram consolidados e publicados e nomeados de "Boletim de Terminologia 

n°. 1" (DIAS FILHO; NAKAGAWA, 2001). 

Analisando o contexto historico, conforme destaca Sa (2009), percebe-se que ha muitos 

anos os profissionais da contabilidade ja se preocupavam com a habilidade de comunicar a 

sua informacao para os interessados, mas que ate hoje ainda sao discutidas formas de 

concretizar tais habilidades em funcao do crescimento das corporacSes e ate mesmo da 

propria valorizagao da profissao contabil. 

2.6 Comunicacao Contabil 

ludicibus (2009), aponta duas abordagens dos objetivos da contabilidade. Para uma, a 

Contabilidade precisaria assistir as necessidades de todos os usuarios, por meio de um 

conjunto simples de informacoes, para outra, precisaria disponibilizar um banco de 

informagoes especificas para cada especie usuario. Na pratica, as duas sao ineficientes, 

sabendo que nao ha a possibilidade de atender a todas as necessidades dos que dela 

dependem, pois cada um possui seus objetivos e necessidades diferentes, e mesmo que 

soubesse seria utepico acreditar que todos os usuarios seriam capazes de entender. 

Para entender a comunicagao da informagao contabil, e necessario entender primeiramente 

qual seria a fungao da Contabilidade, que seria fornecer informagoes uteis, no momento 

oportuno para auxilio na tomada de decisao. Para tanto, pode-se dizer que tao importante 
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quanto produzir uma informagao correta, e assegurar que ela possa ser compreendida pelo 

usuario, para que assim seja usada como instrumento de apoio no processo decisorio. 

No conceito ja podemos perceber a presenca da comunicabilidade, da qual o contador como 

emissor, necessita estar atento para melhor orientar aqueles que irao receber sua 

informagao. 

Para a os professores da FEA/USP (2006 p. 21): 

A contabilidade, na qualidade de ciencia social aplicada, com metodologia 
especialmente concebida para captar, registrar, acumular, resumir e 
interpretar os fenomenos que afetam as situagoes patrimoniais, financeiras 
e economicas de qualquer ente, seja este pessoa fisica, entidade de 
finalidades nao lucrativas, empresa, seja mesmo pessoa de Direito Publico, 
tais como Estado, Municipio, Uniao, Autarquia, etc., tern um campo de 
atuagao muito amplo. 

A Contabilidade e definida pela Teoria da Comunicagao como um sistema integrado de 

informagoes. Portanto, ha a necessidade de tentar adapta-la aos meios estabelecidos por tal 

teoria, buscando assegurar a fidedignidade desejada nas informagoes, tendo em mente que 

e fundamental o entendimento do exato sentido da informagao contabil por parte do usuario, 

caso contrario as mensagens serao apenas emitidas e nao utilizadas (DIAS et al, 2004). 

A Contabilidade comporta diversos tipos de usuarios e devido a isto nao deve empregar 

uma linguagem restritiva de modo a que possa limitar ou selecionar aqueles capazes de 

compreende-la, isto porque, conforme Hendriksen e Van Breda (1999, p. 512): "a 

responsabilidade de divulgagao que identificamos e generica, destinada a informar, em 

carater geral, todos os usuarios e encarregados do controle e da gestao da organizagao". 

No meio contabil, a evidenciagao pode ser definida como a demonstragao da situagao 

economico-financeira e patrimonial de uma entidade, utilizando como base na sua 

elaboragao as informagoes obtidas dos registros contabeis, seja por meio das 

demonstragoes obrigatorias de publicagao, ou atraves dos mais variados tipos de relatorios 

emitidos pelos contabilistas (DIAS FILHO, 2000). 

A evidenciagao pode ter variadas formas, mas a essencia e sempre a mesma: Divulgar a 

informagao quantitativa e qualitativa de maneira ordenada, aproveitando o maximo possivel 

das informagoes uteis, a fim de proporcionar uma base adequada ao usuario auxiliando de 

forma direta na tomada de decisao (lUDiCIBUS, 2009). 
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Para Dias Filho (2000,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud MOST, 1977), as fronteiras da evidenciagao se estendem alem 

das demonstragoes contabeis, mas esse mesmo autor ressalta que, na visao tradicional, ela 

ainda esta associada a ideia de "relatorios financeiros" voitados para suportar decisoes de 

usuarios externos. O certo e que os limites da evidenciagao devem ser determinados em 

fungao dos interesses e caracteristicas dos usuarios, considerando-se sempre os conceitos 

de materialidade e relevancia. 

Dias Filho (2000) afirma que a evidenciagao precisa ser "justa, adequada e plena", para 

permitir uma compreensao satisfatoria de todos os elementos contabeis que possam 

influenciar as decisoes. Afinal, se a Contabilidade for considerada como um fim em si 

mesma, isto e, desvinculada das necessidades do usuario, torna-se um instrumento esteril, 

sem qualquer serventia. 

Em meio a esse problema, Hendriksen e Van Breda (1999), relatam que nao e possivel 

aguardar de uma lei detalhes tecnicos esmiugados e alerta que isso tambem nao seria 

desejavel para a qualidade da informagao. Afirmam ainda que bastariam normas gerais que 

permitissem entender os recursos disponibilizados pela teoria contabil. 

Quanto aos metodos de evidenciagao, a literatura atual certifica que eles podem oscilar 

desde que se mantenha a missao de transmitir informagoes de maneira clara e ordenada. 

Diante as ferramentas mais empregadas na divulgagao, merecem destaque os 

demonstrativos contabeis propriamente ditos, as notas explicativas, quadros suplementares, 

o parecer dos auditores independentes e os relatorios da administragao. 

Neste mesmo tema, a Organizagao das Nagdes Unidas (ONU), por meio de uma equipe de 

especialistas em padroes internacionais de Contabilidade, levou em consideragao que a 

dificuldade dos negocios nao pode ser empregada como motivo para a apresentagao de 

informagoes pouco compreensiveis. Por meio de seus relatorios publicados em 1989, a 

referida esquipe mencionou, por exemplo, que o meio de apresentar, a terminologia 

utilizada, os conceitos e hipoteses estipuladas devem ser enunciados de modo nao 

ambiguo, e suficientemente explicitados, ao modo que a informagao seja entendida com 

seguranga (LIBONAT; SOUTO MAIOR, 1996). 

No que tange a evidenciagao contabil nota-se pelo menos tres questSes indispensaveis 

inerentes a mesma: os usuarios da informagao, o conteudo apropriado, e as maneiras de 

evidencia-la. 

Qual o melhor grupo a ser divulgado? Uma ampla quantidade de informagoes? Metodos 

rigorosamente tecnicos? Informagoes mais objetivas e claras, e menos tecnicas? Tais 
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questionamentos nao possuem uma solugao instantanea e se submeterao a uma minuciosa 

analise de custo e beneficios produzidos pelas informacoes a serem prestadas. O proposito 

da evidenciagao e que a informacao irrelevante seja omitida, de modo que facilite o 

entendimento da mensagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7 Caracterist icas Qualitativas da Informagao Contabil 

Para que as informagoes fornecidas pela contabilidade atendam as necessidades dos 

usuarios e sejam utilizadas por estes nas suas decisoes, alem de sua elaboracao e 

evidenciagao das demonstragoes, sao necessarios requisitos basicos para que se alcance 

um nivel de satisfagao. 

As caracteristicas qualitativas da informagao contabil-financeira util classificam os tipos de 

informagao que muito provavelmente sao consideradas como as mais uteis para os diversos 

usuarios, para sua consequente tomada de decisao acerca da entidade, tendo por base as 

informagoes presentes nos seus relatorios contabil-financeiros (CPC, 2011). 

Mediante a Estrutura Conceitual anterior no Brasil aprovada pelo CPC 00 (2008) com base 

na Estrutura Conceitual do IASB (2001), estabelecia que as caracteristicas qualitativas da 

informagao contabil, que foram definidas como atributos que tornam as demonstragoes 

contabeis uteis para os usuarios da informagao, classificavam-se em quatro principals: 

Compreensibilidade, Relevancia, Comparabilidade e Confiabilidade. Neste mesmo contexto, 

definia ainda que cinco atributos faziam-se necessarios para que a informagao pudesse ser 

confiavel, seriam estes: Representagao Adequada, Primazia da Essencia sobre a Forma, 

Neutralidade, Integridade e Prudencia. 

O CPC 00 passou por algumas mudangas em sua estrutura, onde as caracteristicas 

qualitativas da informagao contabil-financeira dividiram-se em: 

(a) caracteristicas qualitativas fundamentaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (fundamental qualitative 
characteristics- relevancia e representagao fidedigna), as mais criticas; e 

(b) caracteristicas qualitativas de melhoria (enhancing qualitative 
characteristics - comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e 
compreensibilidade), menos criticas, mas ainda assim altamente desejaveis. 
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A caracteristica qualitativa Confiabilidade foi reclassificada de Representagao fidedigna. 

A caracteristica Essencia sobre a Forma foi formalmente retirada da condicao de 

componente separado da Representacao Fidedigna, uma vez que foram consideradas uma 

redundancia. Para tanto, tal caracteristica continua solida e insubstituivel nas normas do 

1ASB. 

A caracteristica Prudencia (ou conservadorismo) tambem precisou ser retirada da condicao 

de componente da representagao fidedigna por ser inconsistente com a neutralidade. 

Levando-se em consideragao, que subavaliagoes de ativos e superavaliagoes de passivos, 

nao sao compativeis com a informagao que deseja ser neutra. 

Para que a informagao contabil-financeira seja util, ela necessita ser relevante e 

desempenhar com fidedignidade aquilo que se deseja representar. A eficacia dessa 

informagao pode ser melhorada se ela for capaz de ser comparavel, verificavel, tempestiva e 

compreensivel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7.1 Caracterist icas Qualitativas Fundamentals 

As caracteristicas qualitativas fundamentals sao Relevancia e Representagao Fidedigna. A 

informagao necessita ser relevante e simultaneamente desempenhar com fidedignidade a 

realidade apresentada para que possa ser util. Uma representagao fidedigna de um 

acontecimento irrelevante e tao inutil quanto uma representagao nao fidedigna de um 

acontecimento relevante, nao podera servir de auxilio ao usuario em uma boa tomada de 

decisao. 

Para tornar as caracteristicas qualitativas fundamentals mais eficientes e efetivas, sao 

necessarias tres etapas: Primeiro, reconhecer o fenomeno economico que tenha o potencial 

de ser util para os usuarios da informagao. Segundo, identificar o tipo de informagao sobre o 

fenomeno que teria maior relevancia se estivesse acessivel e que poderia ser 

desempenhado com fidedignidade. Terceiro, avaliar se a informagao esta acessivel e pode 

ser desempenhada com fidedignidade. 
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2.7.1.1 Relevancia 

Segundo Hendriksen e Breda (1999), uma informagao esta dotada de relevancia quando 

esta for adequada a questao que esta sendo estudada. Em outras palavras, pode ser 

definida como a capacidade que a informacao possui de fazer a diferenca na tomada de 

decisao, ajudando ao usuario a fazer uma analise dos eventos passados, presentes e 

futuros, podendo ainda comprovar ou retificar expectativas anteriores. 

Para Alves (2003), a definicao de relevancia esta relacionada a varios fatores que 

possibilitam que uma informagao que e relevante hoje possa nao ser amanha, que possui 

relevancia para um usuario e nao possua para outro, que seja relevante uma tomada de 

decisao e nao seja para outra. 

As fungoes de previsao e confirmagao das informagoes sao inter-relacionadas. A informagao 

contabil-financeira tern valor preditivo quando ajuda os usuarios a elevar a probabilidade de 

predizer de forma correta o resultado de fatos passados ou presentes. O valor preditivo e 

utilizado pelos usuarios para fazer as suas proprias predigoes. A informagao contabil-

financeira tern valor confirmatorio se houver a retro-alimentagao- servir dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA feedback-

permitindo ao usuario a capacidade de avaliar as suas decisoes, onde havera a confirmagao 

ou corregao de expectativas anteriores. O valor preditivo e o valor confirmatorio da 

informagao contabil-financeira estao inter-relacionados. A informagao que tern valor preditivo 

muitas vezes tambem tern valor confirmatorio (CPC, 2011). 

2.7.1.1.1 Materialidade 

Diante o CPC (2011), a relevancia das informagoes e afetada pela natureza de sua 

materialidade. Uma informagao e material se a sua omissao ou distorgao for capaz de 

influenciar nas decisoes. Para tanto, nao e possivel distinguir uma medida quantitativa e 

para materialidade ou preestabelecer o que seria julgado material para uma situagao 

particular. 
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2.7'.1.2 Representagao Fidedigna 

Segundo o CPC (2011), para que uma informagao torne-se util, nao basta apenas ser 

relevante, tambem e necessario que desempenhe com fidedignidade o fenomeno que se 

propoe representar. Para que a representacao possa ser puramente fidedigna, a realidade 

representada necessita ter tres atributos. Ela precisa ser completa, neutra e livre de erro. E 

evidente, que a perfeigao e rara, se de fato for possivel alcanca-la. O objetivo e maximizar 

estes atributos na maior dimensao possivel, sem esquecer que representagao fidedigna nao 

significa exatidao em todos os aspectos, e nao resulta necessariamente em informagao util. 

2.7.2 Caracterist icas qualitativas de melhoria 

Comparabilidade, Verificabilidade, Tempestividade e Compreensibilidade sao caracteristicas 

qualitativas que favorecem o beneficio gerado pela informagao que e relevante e que e 

representada com fidedignidade. As caracteristicas qualitativas de melhoria tambem podem 

ajudar a identificar qual de duas alternativas que sejam declaradas semelhantes na medida 

de relevancia e fidedignidade de representagao deve ser utilizada para representar um 

fenomeno. 

Caracteristicas qualitativas de melhoria precisam ser maximizadas no maior alcance 

possivel, mas mesmo que sejam individualmente ou em grupo, elas tern a capacidade de 

tornar a informagao util se esta for irrelevante ou nao for representagao fidedigna. Como o 

proprio nome diz, elas sao de "melhoria" (CPC, 2011). 

2.7.2.1 Comparabilidade 

Na tomada de decisao, os usuarios tern a necessidade de fazer escolhas entre alternativas, 

como, por exemplo, vender ou manter um investimento, ou em qual entidade investir, nessa 

ou naquela. Obviamente, que a informagao mais util acerca da entidade sera aquela que 
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puder ser comparada com informagao semelhante a de outras entidades, e com informagao 

semelhante sobre a mesma entidade para outro periodo ou para outra data. 

Essa caracteristica qualitativa possibilita que os usuarios identifiquem e compreendam a 

semelhanga dos itens e as divergencias entre eles. Diferentemente de outras caracteristicas 

qualitativas, a comparabilidade nao esta relacionada com um unico item. 

O CFC (1999, p. 100) especifica; 

A comparabilidade deve possibilitar ao usuario o conhecimento da evolugao 
entre determinada informagao ao longo do tempo, numa mesma Entidade 
ou em diversas Entidades, ou a situagao desta num momento dado, com 
vista a possibilitar-se o conhecimento das suas posigoes relativas. 

Embora a Consistencia esteja associada com a comparabilidade, o seu significado e 

diferente. Consistencia refere-se a utilizagao de mesmos metodos para os mesmos itens, 

tanto de um periodo para outro considerando a mesma entidade que reporta a informagao, 

quanto para um unico periodo entre entidades. Comparabilidade e o objetivo, enquanto que 

a consistencia e o meio que auxilia a alcangar esse objetivo. 

Para que se possa comparar uma informagao, coisas iguais precisam parecer iguais e 

coisas diferentes precisam parecer diferentes. A comparabilidade da informagao nao e 

aperfeigoada ao se tentar fazer com que coisas diferentes paregam iguais ou ainda ao se 

fazer coisas iguais parecerem diferentes (CPC, 2011). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7.2.2 Verificabilidade 

A verificabilidade significa que diversos tipos de usuarios, podem chegar a um consenso, 

embora nao chegue necessariamente a um efetivar acordo, quanto ao retrato de uma 

realidade economica em particular ser uma representagao fidedigna. 

Para que a informagao verificavel seja quantificavel nao e necessario que seja em um unico 

ponto estimado. Uma faixa de possiveis montantes com suas respectivas probabilidades 

tambem pode ser verificavel. 

A verificagao pode ser de duas formas: direta ou indireta. A verificagao direta esta 

relacionada a verificagao um montante ou outra representagao atraves de observagao 
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direta, podemos citar como exemplo, a contagem de caixa. A verificagao indireta esta 

relacionada a conferir os dados de entrada do modelo, formula ou outra tecnica e recalcular 

os resultados alcangados por meio da aplicagao da mesma metodologia. 

Pode ser impossivel verificar algumas expl icates e alguma informagao contabil-financeira 

sobre o futuro ate que o periodo futuro possa ser alcangado por completo. Para auxiliar os 

usuarios na decisao se pretendem usar tal informagao, e normalmente indispensavel 

divulgar as premissas subjacentes, os metodos de obtengao da informagao e outros fatores 

e circunstancias que toleram a informagao (CPC, 2011). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7.2.3 Tempestividade 

Tempestividade significa ter informagao acessivel para a tomada de decisao a tempo de 

poder influenciar em suas decisoes. Geralmente, a informagao mais antiga e a que tern 

menos utilidade, pois ja estara obsoleta. Apesar disso, alguma informagao pode ter sua 

utilidade prolongada apos o encerramento do periodo contabil, em decorrencia de alguns 

usuarios, por exemplo, precisarem identificar e avaliar tend§ncias (CPC, 2011). 

2.7.2.4 Compreensibilidade 

Classificar, caracterizar e apresentar a informagao com clareza e concisao torna-a 

compreensivel. 

Alguns fenomenos sao especificamente complicados e nao podem ser compreendidos com 

facilidade. A eliminagao de informagoes relativas a esses fenomenos dos relatorios contabil-

financeiros pode tornar a informagao constante e mais facil de ser compreendida. No 

entanto, estes relatorios seriam considerados incompletes e potencialmente distorcidos. 

Como ja foi citado anteriormente por diversas vezes, os relatorios contabil-financeiros sao 

elaborados para usuarios que tern conhecimento razoavel de negocios e de atividades 

eeonomicas e que revisem e analisem essa informagao. Mesmo assim, ate os usuarios bem 
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informados podem sentir dificuldades e necessitem procurar ajuda de consultores para 

compreensao da informagao sobre um fenomeno economico mais complexo. 

IUDICIBUS (1997) reforga muito bem essa tese ao afirmar que os relatorios contabeis nao 

podem ser considerados como capitulos de novelas empresariais que qualquer pessoa 

"mobralizada" possa compreender, mas o resumo de um processo, de uma "forma de 

pensar" da Contabilidade. 
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Neste capftulo sao apresentados e analisados os resultados alcangados por meio da 

pesquisa realizada com 40 concludentes do curso de Ciencias Contabeis da UFCG Campus 

Sousa, com o objetivo de atestar a capacidade de entendimento e o impacto que as 

Caracteristicas Qualitativas da Informagao Contabil podem gerar ou nao na tomada de 

decisao. 

3.1 DADOS DOS E N T R E V I S T A D O S 

3.1.1 Genero 

Tabela 1 - Genero 

Frequencia % 

% 

Acumulado 

Feminino 21 52,5 52,5 

Masculino 19 47,5 100 

Total 40 100 

Com relagao ao genero dos concludentes pesquisados, identificou-se uma participagao 

maior do sexo feminino, mas essa diferenga e muito pequena, com uma maioria de apenas 

2 respondentes, que em dados percentuais corresponde a 52,5% dos entrevistados. 

3.1.2 tdade 

Tabela 2 - Idade 

Frequencia % 
% 

Acumulado 
Ate 22 anos 8 20 20 

Entre 23 a 27 anos 22 55 75 

Entre 28 a 33 anos 9 22,5 97,5 

Acima de 33 anos 1 2,5 100 

Total 40 100 
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A Tabela 2 evidencia a idade dos concludentes que participaram da pesquisa. De acordo 

com os dados, 8 concludentes possuem ate 22 anos, 22 possuem idade entre 23 a 27 anos, 

9 estao entre 28 a 33 anos, ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 esta acima de 33 anos. Analisando tais dados percebe-se 

mais da metade dos respondentes possuem entre 23 a 27 anos, correspondendo a 55% da 

amostra da pesquisa. 

3.1.3 Tempo que esta cursando Ciencias Contabeis 

Tabela 3 - Tempo que esta cursando Ciencias Contabeis 

Frequencia % 

% 

Acumulado 
9 periodos 30 75 75 

De 10 a 12 periodos 10 25 100 

De 13 e 14 periodos 0 0 100 
Total 40 100 

Quanto ao tempo de curso, 30 dos respondentes, ou seja, 75% da amostra estao blocados, 

enquanto que, os outros 10 estao ha mais tempo, de 10 a 12 periodos, estando fora da 

blocagem por motivos diversos, dentre os mais comuns estao a reprovacao em algumas 

disciplinas ou vieram de outra instituigao de ensino. 

3.2 ANALISE DAS C A R A C T E R I T I C A S QUALITATIVAS DA INFORMACAO 

CONTABIL 

3.2.1 Relevancia 

A questao 3.1 apresenta uma situacao em que a empresa Alfa busca o banco Delta 

procurando uma concessao de credito, mas ao banco analisar suas demonstracoes percebe 

que seu indice de liquidez nao se enquadra nos criterios adotados pelo mesmo, a partir dai, 

sao dadas duas alternativas para o respondente. 
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A alternativa pretendida a ser escolhida pelo respondente e a que sugere que o banco nao 

devera conceder o credito, pois os requisitos para a concessao nao foram atendidos. Apos 

isso, na questao 4.1 acrescenta-se uma informagao relevante ao contexto onde afirma que 

esta empresa possui controladas e que seus demonstrativos nao estao consolidados. 

Desta forma, sao apresentadas novamente as alternativas, so que desta vez, a alternativa 

pretendida e aquela que expoe que o banco devera analisar outras informagoes para a 

concessao do credito, uma vez que os valores constantes nesses novos demonstrativos, 

poderiam trazer impacto significativo a analise, atraves da consolidagao. 

TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 - Relevancia: Questoes 3.1 e 4.1 

Sem a caracteristica Com a caracteristica 
Frequencia % Frequencia % 

Alternativa correta 16 40 30 75 

Alternativa errada 24 60 10 25 

Total 40 100 40 100 

Como pode ser visualizada atraves da Tabela 4, a inclusao de mais uma informagao ao 

problema em questao fez com que os respondentes mudassem de postura, ou seja, 

percebe-se que uma informagao que contenha a caracteristica qualitativa da relevancia e 

capaz de fazer a diferenga nas decisoes. 

3.2.2 Materialidade 

De acordo com a questao 3.2, a empresa Alfa ao fazer uma analise de seu balango 

patrimonial, constatou que no mesmo encontravam-se todas as contas analiticas e 

sinteticas. Para tanto, duas alternativas foram expostas, onde o respondente deveria 

escolher supostamente aquela em que afirmava que o nivel de detalhamento das contas 

maximizava a utilidade das informagoes apresentadas. Sendo esta a alternativa escolhida 

pela maioria dos respondentes. 

Posteriormente, na questao 4.2, acrescentava-se uma informagao dotada de Materialidade, 

que afirmava que o balango patrimonial continha erros significativos que nao puderam ser 
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identificados devido ao grande numero de contas irrelevantes ali dispostas. Novamente 

foram apresentadas as mesmas alternativas e desta vez, a pretendida a ser escolhida era 

aquela que demonstrava que o grande nivel de detalhamento das contas impossibilitava 

uma melhor analise do balango patrimonial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 5 - Materialidade: Questoes 3.2 e 4.2 

Sem a caracteristica Com a caracteristica 
Frequencia % Frequencia % 

Alternativa correta 22 55 20 50 
Alternativa errada 18 45 20 50 
Total 40 100 40 100 

Como pode ser visualizado atraves da Tabela 5, a inclusao de mais uma informacao ao 

problema em quest§o, no que diz respeito a caracteristica qualitativa da Materialidade, nao 

fez com que os respondentes mudassem de postura, na verdade o que ocorre e uma certa 

inversao do que se esperava. 

Tal postura pode ser devido a algumas hipoteses, como uma ma elaboracao da questao, de 

forma a se tornar incapaz de transmitir ate aos respondentes informagoes capazes de 

influenciar na tomada de decisao; falta de entendimento sobre tal caracteristica, ou ate 

mesmo os respondentes nao julgarem a Materialidade como relevante. 

3.2.3 Representacao Fidedigna 

Na questao 3.3, apresenta-se um caso onde uma dada empresa deseja vender o predio que 

serve de sede de sua empresa, e o mesmo encontrava-se avaliado em seu balango pelo 

valor diminuto de R$ 200,00. Deste modo, foram dispostas duas alternativas que dentre elas 

a pretendida a ser selecionada era a que demonstrava que adquirir este bem nao seria uma 

boa escolha, levando em consideragao o seu valor ele deveria estar em pessimas condigoes 

de uso. 

Em seguida, na questao 4.3 houve a insergao de uma informagao que demonstrava 

fidedignidade sobre a real situagao do predio, de modo a justificar o valor baixo para o bem 

devido ao mesmo ja se encontrar quase todo depreciado mediante taxa imposta pelo Fisco, 

mas que o mesmo ainda dispoe de vida util, estando em uma otima localizagao e 
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encontrando-se em boas condigoes de uso. Diante a informacao exposta, a alternativa que 

se pretendia ser escolhida destaca que seria necessario analisar outras informacoes para 

avaliar a possibilidade de compra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 6 - Representagao Fidedigna: Questoes 3.3 e 4.3 

Sem a caracteristica Com a caracteristica 
Frequencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% Frequencia % 

Alternativa correta 2 5 36 90 

Alternativa errada 38 95 4 10 
Total 40 100 40 100 

Como pode ser visualizado atraves da Tabela 6, a inclusao de mais uma informagao ao 

problema em questao, no que diz respeito a caracteristica qualitativa da Representagao 

Fidedigna, fez com que os respondentes mudassem drasticamente de postura, ou seja, a 

presenga dessa caracteristica qualitativa faz a diferenga nas decisoes. 

3.2.4 Comparabilidade 

Segundo a questao 3.4, o banco Delta e procurado para concessao de credito por duas 

empresas (Alfa e Beta), e ao analisar seus demonstrativos percebe que Alfa vem 

apresentando uma lucratividade e um indice de liquidez superior de Beta, deste modo, duas 

alternativas sao apresentadas, onde a que pretende escolher e a que propoe que o banco 

conceda o emprestimo a empresa Alfa, levando em consideragao que ela possui uma 

capacidade maior que Beta para pagamento de suas obrigagoes. 

Posteriormente, a questao 4.4 e complementada com uma informagao que ambas diversas 

seus estoques apurados de diferentes formas e isso influenciou na apuragao de seus 

resultados, de modo que nao seria corretozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o banco utilizar de comparagao com tais 

demonstrativos. Logo, a alternativa que se pretendia ser escolhida propunha que o banco 

buscasse outro tipo de informagoes para decidir o modo de concessao de credito. 
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Tabela 7 - Comparabilidade: Questoes 3.4 e 4.4 

Sem a caracteristica Com a caracteristica 
Frequencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% Frequencia % 

Alternativa correta 21 52,5 31 77,5 
Alternativa errada 19 47,5 9 22,5 
Total 40 100 40 100 

Como pode ser visualizado atraves da Tabela 7, a inclusao de mais uma informacao ao 

problema em questao, no que diz respeito a caracteristica qualitativa da Comparabilidade, 

fez com que alguns dos respondentes mudassem de comportamento, mas que na verdade, 

mesmo sem a informacao com a caracteristica em questao, a maioria dos respondentes ja 

haviam tornado a decisao esperada. 

3.2.5 Verificabilidade 

A questao 3.5, dispoe de um caso onde uma empresa esta passando por uma auditoria e 

necessita de informagoes sobre o calculo da depreciagao, para tanto, soiicita tais 

informagoes de seu contador, onde o mesmo explica que a depreciagao e calculada 

mediante taxa de 10% ano, a partir desta, questionasse sobre a utilidade desta informagao 

que foi prestada. Neste caso, duas alternativas sao apresentadas, e a que se pretende que 

seja escolhida pelos respondentes e a aquela que afirma que a informagao repassada pelo 

contador nao tern utilidade, haja vista, que esta nao e suficiente para o entendimento do 

calculo da depreciagao. 

Apos, na questao 4.5, sao acrescentados dados, como a utilizagao do metodo linear, vida 

util de 10 anos para o bem e ausencia de valor residual, logo, ha a possibilidade de verificar 

se o calculo alvo de auditoria esta correto ou nao. Para tanto, apos a inclusao de tais 

informagoes, pretende-se que os respondentes optem pela alternativa que trata a 

informagao como util, uma vez, que havia a necessidade de tais dados para que se pudesse 

verificar a veracidade das informagoes divulgadas. 
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Tabela 8 - Verificabilidade: Questoes 3.5 e 4.5 

Sem a caracteristica Com a caracteristica 
Frequencia % Frequencia % 

Alternativa correta 9 22,5 33 82,5 
Alternativa errada 31 77,5 7 17,5 
Total 40 100 40 100 

Como pode ser visualizado atraves da Tabela 8, a inclusao de mais uma informagao ao 

problema em questao, no que diz respeito a caracteristica qualitativa da Verificabilidade, fez 

com que os respondentes mudassem drasticamente de postura, ou seja, a presenca dessa 

caracteristica qualitativa faz a diferenga nas decisoes. 

3.2.6 Tempestividade 

De acordo com a questao 3.6, um empresario teve interesse de investir no mercado de 

acoes, e para tanto, fez uma analise das demonstragoes da empresa que se desejava 

investir, exceto de suas notas explicativas, e diante esta analise, constatou que suas agoes 

estavam sempre em alta e apresentava uma crescente lucratividade ao longo dos anos, e 

assim decidiu investir grande parte de seu capital. Desta forma, duas alternativas foram 

apresentadas, a que se pretendia que fosse escolhida, afirmava que ele tinha tornado uma 

decisao correta, porque analisou os demonstrativos da investida e viu nestes possiveis 

expectativas de rentabilidade. 

Logo em seguida, na questao 4.6, acrescenta-se a informagao de que dias depois foi 

divulgado um parecer do auditor onde consta a descoberta que os demonstrativos da 

empresa em questao foram manipulados, onde ha a presenga de uma "maquiagem contabil" 

que encobria a situagao financeira real da empresa, na qual a mesma encontra-se em 

falencia. Desta forma, sabe-se que se essa informagao tivesse chegado ao empresario no 

momento oportuno/tempestivo, tal erro nao seria cometido. Mediante tais informagoes, a 

alternativa que se pretendia que os respondentes escolhessem era a que alegava que o 

empresario poderia ter sido mais cauteloso, mesmo sabendo que a empresa estava em alta 

no mercado, mas poderia aguardar mais informagoes para tomada de decisao, uma vez que 

ele nao teve acesso a todas as informagoes necessarias para a tomada de tal decisao. 
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Tabeia 9 - Tempestividade: Questoes 3.6 e 4.6 

Sem a caracteristica Com a caracteristica 
Frequencia % Frequencia % 

Alternativa correta 8 20 33 82,5 
Alternativa errada 32 80 7 17,5 
Total 40 100 40 100 

Como pode ser visualizado atraves da Tabela 9, a inclusao de mais uma informagao ao 

problema em questao, no que diz respeito a caracteristica qualitativa da Tempestividade, fez 

com que os respondentes mudassem drasticamente de postura, ou seja, a presenga dessa 

caracteristica qualitativa faz a diferenga nas decisoes. 

3.2.7 Compreensibilidade 

Na questao 3.7, um investidor que acaba de entrar no mercado de agoes e com pouca 

experiencia, busca investir em uma empresa integrante de um grupo economico, e ao fazer 

uma analise em seus demonstrativos encontram-se ativos reconhecidos comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Goodwill, e 

com uma serie de duvidas sobre o assunto procura um contador que tenta Ihe esclarecer tal 

duvida explicando, que uma das causas para a existencia de um Goodwill elevado deve-se 

a existencia de off balance sheets assets. Diante situagio exposta, sao apresentadas duas 

alternativas, dentre as quais a pretendida e que afirma que com a explicagao do contador, 

mesmo que o investidor tivesse pouco entendimento, teria entendido o ocorrido. 

Em seguida, na questao 4.7, como explicagao para existencia do Goodwill elevado, o 

contador explica que isso se deve a existencia de ativos que por nao atenderem a criterios 

de reconhecimento, nao constam evidenciados no,Balango Patrimonial o que incorre em 

diferengas significativas entre o valor patrimonial da empresa e seu valor de mercado. Desta 

forma, tal informagao pode se tornar compreensivel, de modo que apos essa explicagao, os 

respondentes deveriam optar pela alternativa que assegura que devido ao fato do investidor 

nao possuir conhecimento tecnico sobre tal assunto, mesmo que o contador tenha 

explicado, ele precisa estudar o assunto com diiigencia para conhecimento da situagao. 
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Tabela 10 - Compreensibilidade: Questoes 3.7 e 4.7 

Sem a caracteristica Com a caracteristica 
Frequencia % Frequencia % 

Alternativa correta 10 25 22 55 
Alternativa errada 30 75 18 45 
Total 40 100 40 100 

Como pode ser visualizado atraves da Tabela 10, a inclusao de mais uma informacao ao 

problema em questao, no que diz respeito a caracteristica qualitativa da 

Compreensibilidade, fez com que alguns dos respondentes mudassem de postura em 

direcao a resposta pretendida, ou seja, a presenga dessa caracteristica qualitativa faz a 

diferenga nas decisoes. 

3.2.8 Resumo do Grau de Importancia das Caracterist icas Qualitativas 

A Tabela 11 resume as respostas dos concludentes quanto ao grau de importancia atribuido 

a cada caracteristica qualitativa da informagao contabil. Entretanto, e possivel elaborar um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ranking dentre as caracteristicas qualitativas destacando apenas o mais alto grau de 

importancia elencado (muito importante). 

Tabela 11 - Resumo do Grau de Importancia das Caracteristicas Qualitativas 

Grau de 
importancia 

Relev. Mat. 
Rep. Fid. 

Compa. Verif. Temp. Compreen. Grau de 
importancia 

% % % % % % % 

Sem 
importancia 2,5 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0  0 2,5 0 
Pouco 
importante 0 0 5 2,5 0 0 5 

Neutro 10 22,5 10 27,5 15 10 10 

Importante 27,5 40 32,5 32,5 27,5 37,5 32,5 
Muito 
importante 60 37,5 52,5 37,5 57,5 50 52,5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

A caracteristica Relevancia ocupou o primeiro lugar, sendo considerado muito importante. 

Em seguida temos a Verificabilidade ocupando o segundo lugar. Em terceiro temos 
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respectivamente a Representacao Fidedigna e a Compreensibilidade. O quarto lugar foi 

ocupado pela Tempestividade. E o por fim, temos a Materialidade e Comparabilidade. 

Apos analise do grau de importancia das caracteristicas qualitativas (Tabela 11), pode-se 

comprovar que o resultado da Tabela 5 que trata da Materialidade, pode ter sido 

influenciado pelo fato dos respondentes julgarem tal caracteristica como a de menor 

importancia dentre todas as outras, juntamente com a Comparabilidade, de forma a nao 

influenciar na escolha da alternativa que continha a caracteristica. 

Por meio de uma analise dos dados observa-se que todas as caracteristicas foram 

consideradas como importantes ou muito importantes pela maioria dos pesquisados. 

Apenas um dos respondentes julgou a Relevancia e a Tempestividade como sem 

importancia, para tanto, foi feita uma analise individual do questionario desse respondente, 

onde pode ser constatado que o mesmo nao obteve um desempenho satisfatorio diante dos 

resultados esperados dentro na pesquisa, tal acontecimento pode ser justificado como 

insuficiencia de dominio e compreensao do tema abordado ou desinteresse de resolugao do 

questionario. 

Fazendo uma analise sobre o resultado das questoes constantes nos grupos 3 e 4, nota-se 

que a caracteristica que mais gerou impacto na tomada de decisao foi a Representagao 

Fidedigna contemplando 90% das alternativas pretendidas, em seguida temos a 

Tempestividade e Verificabilidade com 82,5%, Comparabilidade com 77,5%, Relevancia 

com 75%, Compreensibilidade com 55%, e por fim a Materialidade com 50%, sendo esta a 

unica que nao obteve influencia significativa no resultado, mediante justificativas supostas 

anteriormente. 



4 C O N S I D E R A C O E S FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

48 

A contabilidade tern como finalidade o fornecimento de informagoes relevantes, para que os 

seus varios usuarios possam subsidiar o processo de tomada de decisao. 

Para tanto, a informagao contabil precisa estar dotada de certas caracteristicas qualitativas 

para que seja util no processo decisorio, de modo que, o entendimento do usuario sobre o 

assunto e a forma como a informagao e apresentada determinam a utilidade da mesma 

diante os diversos modelos decisorios que cada usuario pode ter. 

O presente trabalho, realizado por meio de pesquisa com os alunos concludentes do curso 

de ciencias contabeis da UFCG do campus de Sousa, buscou verificar se a presenga das 

caracteristicas qualitativas das informagoes contabeis exerce impacto no processo decisorio 

e, para tanto, buscou-se avaliar a percepgao dos concludentes acerca do seu conhecimento 

relacionado as caracteristicas qualitativas da informagao contabil e sua importancia no 

processo de comunicagao; verificar o grau de importancia atribuido pelos concludentes a 

cada uma das caracteristicas abordadas na pesquisa; e comparar o grau de importancia 

atribuido as caracteristicas qualitativas e o impacto que a presenga dessas caracteristicas 

tiveram nas decisoes propostas. 

As conclusoes sao fundamentadas nos resultados adquiridos com base no instrumento de 

coleta de dados adotado. 

Ao se fazer um comparativo entre as perguntas que compoem o questionario, pode-se 

perceber que a forma como tais informagoes sao apresentadas e as presengas das 

caracteristicas qualitativas da informagao contabil exerceram um impacto na tomada de 

decisao, com excegao da caracteristica qualitativa da Materialidade, onde se obteve um 

resultado de imparcial para cada uma das alternativas (em termos percentuais 50%). 

Ainda com relagao a caracteristica qualitativa da materialidade, no que diz respeito ao grau 

de importancia atribuida pelos respondentes a cada uma das caracteristicas contabeis, essa 

caracteristica aparece em ultimo lugar juntamente com a Comparabilidade. 

Em analise as respostas apresentadas, pode-se dizer que os concludentes apresentaram 

um nivel de conhecimento satisfatorio a cerca da importancia das caracteristicas 

qualitativas. 

Quanto ao grau de importancia atribuido pelos respondentes a cada caracteristica 

qualitativa da informagao contabil, observou-se que em sua maioria foram consideradas 
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como importantes ou muito importantes, com excecao de um respondente que julgou a 

Relevancia e a Tempestividade como sem importancia. Para tanto, foi feita uma analise 

individual deste questionario, e constatou-se que o mesmo nao apresentou um desempenho 

satisfatorio na resolucao do questionario, se comparado as decisoes esperadas, diante das 

situacoes expostas aos respondentes. 

Por conseguinte, ao se fazer um comparative entre o grau de importancia de tais 

caracteristicas qualitativas com o impacto de sua presenca para a tomada de decisao, foi 

possivel perceber que aquelas que foram julgadas como importantes e muito importantes 

em sua maioria, influenciaram na tomada de decisao. 

Assim, como perspectiva para trabalhos futuros, recomenda-se a aplicacao do questionario 

em outras instituicoes de ensino superior, alem de avaliar por meio de testes estatisticos 

especificos, se as diferencas apresentadas antes e apos a inclusao de informagoes uteis 

podem ser consideradas como estatisticamente significativas. 
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A P E N D I C E (A) - Instrumento de coleta 

QUESTIONARIO DA P E S Q U I S A 

TITULO: TEORIA DA COMUNICAQAO NA EVIDENCIACAO CONTABIL E 

CARACTERISTICAS QUALITATIVAS DA INFORMACAO CONTABIL: um estudo da 

percepcao dos concludentes do curso de ciencias contabeis da UFCG campus 

Sousa 

1. DADOS DO ENTREVISTADO 

1.1 Genero: 

[ ] Feminino [ ] Masculino 

1.2 Idade: 

[ ] Ate 22 anos 
[ ] Entre 23 a 27 anos 
[ ] Entre 28 a 33 anos 
[ ] Acima de 33 anos 

1.3 Tempo que esta cursando Ciencias Contabeis: 

[ ] 9 periodos 
[ ] De 10 a 12 periodos 
[ ] De 13 a 14 periodos 

2. DADOS DA PESQUISA 

Instrucoes: A presente pesquisa foi elaborada em duas 
partes (Parte A e Parte B), onde o Concludente deve 
seguir a sequencia para que se alcance o objetivo 
esperado. 

3. PARTE A 

3.1 A Alfa e uma empresa que vem se desenvolvendo no 
mercado em que atua. Buscando crescer ainda mais, 
procurou concessao de credito junto ao Banco Delta. 
Para tanto, o Banco solicitou da referida empresa suas 
demonstragoes para uma analise. Apos isso, foi 
observado que o resultado do indice de liquidez nao se 
enquadrava nos criterios para concessao de credito do 
Banco. 

[ ] Mesmo conhecendo o indice de liquidez da empresa 
Alfa, o banco devera analisar outras informacoes para 
esta concessao. 

[ ] O Banco nao devera conceder o credito, uma vez, 
que os requisitos nao foram atendidos. 

3.2 Ao fazer uma analise de seu Balango Patrimonial, a 
Empresa Alfa notou que o mesmo estava muito extenso, 
devido ao fato de estarem evidenciadas todas as contas 
analiticas e sinteticas e seus respectivos saldos. Desta 
forma presume-se: 

[ ] O nfvel de detalhamento das contas, atraves das 
contas analiticas, maximiza a utilidade das informagoes 
proporcionadas pelo Balango Patrimonial. 

[ ] O nfvel de detalhamento das contas, atraves das 
contas analiticas impossibilita uma melhor analise do 
Balango, fazendo com que erros ou fraudes fiquem 
dispersos em meio as demais informagoes. 

3.3 Uma dada empresa deseja vender o predio que 
serve de sede de sua empresa. Em seu balango este 
imobilizado esta avaliado no valor de R$ 200,00. Na 
figura de comprador sua atitude seria: 

[ ] Analisaria outras informagoes para avaliar a 
possibilidade de compra. 

[ ] Nao comprar este predio, avaliando pelo seu valor, 
este bem deve estar em pessimas condigoes e de nada 
serviria. 

3.4 O Banco Delta foi procurado para concessao de 
credito por duas empresas, a Alfa e a Beta. Ao fazer uma 
analise de seus demonstrativos contabeis, ele percebe 
que a empresa Alfa vem apresentando uma lucratividade 
e um indice de liquidez superior ao de Beta em media de 
25%. Desta forma o Banco deve: 

[ ] Conceder o credito para a empresa Alfa, levando em 
consideragao que ela possui uma maior capacidade de 
pagamento de suas obrigagoes. 

[ ] Buscar mais informagoes para decidir para quern 
conceder esse emprestimo. 

3.5 Uma empresa esta passando por uma auditoria em 
suas contas e necessita de informagoes a respeito da 
depreciagao, solicitam-se ao setor competente as 
informagoes necessarias ao entendimento dos calculos. 
O contador, por sua vez, explicou que a depreciagao foi 
calculada utilizando uma taxa de 10% ao ano. Com 
relagao a informagao prestada pelo contador: 

[ ] Nao possui utilidade, haja vista que, a informagao 
repassada nao e suficiente para o entendimento da 
depreciagao. 
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[ ] E util, uma vez, que faz-se necessario essas 
informacoes para que possa-se averiguar a veracidade 
das informagoes divulgadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6 Um Empresario teve interesse de investir no mercado 
de agoes, para tanto, fez uma analise das 
demonstragoes, exceto o parecer do auditor, de uma 
determinada empresa e percebeu que ela vinha 
mantendo suas agoes sempre em alta e apresentava 
uma lucratividade crescente ao longo dos anos. Diante 
essas informagoes, investiu grande parte do seu capital 
na mesma. Pode-se afirmar que: 

[ ] O empresario poderia ter sido mais cauteloso, mesmo 
sabendo que a empresa estava em alta no mercado, e 
aguardar mais informagSes para subsidiarem sua 
decisao. 

[ ] A decisao pode ter sido acertada, uma vez que houve 
a analise dos demonstrativos da investida e percebeu-se 
expectativas de rentabilidade. 

3.7 Um investidor acaba de entrar no mercado de agoes 
e nao possui muita afinidade com as operagoes 
contabeis e, buscando investir em uma empresa 
integrante de um grupo economico, procurou analisar as 
informagoes consolidadas e individuals das empresas 
pertencentes aquele grupo. Na demonstragao 
consolidada e na controladora observou-se que havia 
ativos reconhecidos comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Goodwill o que nao se 
observava nas demais. Isso despertou no investidor uma 
serie de duvidas, e procurando um contador foi 
informado uma das causas para a existencia de um 
Goodwill elevado no balango individual da controladora e 
no balango consolidado do grupo deve-se a existencia 
de off balance sheets assets. 

[ ] O investidor, por nao possuir conhecimento tecnico 
sobre o assunto, mesmo com a explicagao do contador, 
teve que estudar com diligencia sobre o assunto para 
conhecer a situagao. 

[ ] Com a explicagao do contador o investidor, mesmo 
com pouco conhecimento do assunto, entendeuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o 
ocorrido. 

4 PARTE B 

4.1 A Alfa e uma empresa que vem se desenvolvendo no 
mercado em que atua. Buscando crescer ainda mais, 
procurou concessao de credito junto ao Banco Delta. 
Para tanto, o Banco solicitou da referida empresa suas 
demonstragoes para uma analise. Diante disto, 
observou-se que o resultado do indice de liquidez nao se 
enquadrava nos criterios para concessao de credito do 
Banco. Posteriormente, ao saber que Alfa possui 
controladas, o Banco requer que seja apresentado novos 
demonstrativos, desta vez adotando-se a consolidagao. 
Com base na informagao adicional o Banco devera: 

[ ] O Banco nao devera conceder o credito, uma vez, 
que os requisitos nao foram atendidos. 

[ ] Mesmo conhecendo o indice de liquidez da empresa 
Alfa, o banco devera analisar outras informagoes para 
esta concessao. 

4.2 Ao fazer uma analise de seu Balango Patrimonial, a 
Empresa Alfa notou que o mesmo estava muito extenso, 
devido ao fato de estarem evidenciadas todas as contas 
analiticas e sinteticas e seus respectivos saldos. Soube-
se que, o Balango Patrimonial continha erros 
significativos que nao foram identificados. Presume-se 
que: 

[ ] O nivel de detalhamento das contas, atraves das 
contas analiticas, maximiza a utilidade das informagoes 
proporcionadas pelo Balango Patrimonial 

[ ] O nivel de detalhamento das contas, atraves das 
contas analiticas impossibilita uma melhor analise do 
Balango, fazendo com que erros ou fraudes fiquem 
dispersas em meio as demais informagoes. 

4.3 Uma dada empresa deseja vender o predio que 
serve de sede de sua empresa. Em seu balango este 
imobilizado esta avaliado no valor de R$ 200,00. 
Levando em consideragao que o presente imovel ainda 
possui vida util, uma otima localizagao e encontra-se em 
boas condigoes de uso e que, devido a utilizagao de taxa 
de depreciagao imposta pelo fisco, encontra-se quase 
depreciado por total. Como comprador, a sua opiniio 
seria: 

[ ] Nao comprar este predio, avaliando pelo seu valor, 
este bem deve estar em pessimas condigoes e de nada 
serviria. 

[ ] Analisaria outras informagoes para avaliar a 
possibilidade de compra. 

4.4 O, Banco Delta foi procurado para concessao de 
credito por duas empresas, a Alfa e a Beta. Ao fazer uma 
analise de seus demonstrativos contabeis, ele percebe 
que a empresa Alfa vem apresentando uma lucratividade 
superior a da empresa Beta em media de 25%. 
Entretanto, a empresa Alfa apurou seu estoque pelo 
metodo do Prego medio ponderado, enquanto que, a 
empresa Beta utilizou o metodo UEPS que tende a 
minimizar o lucro das operagoes. Desta forma o Banco 
deve: 

[ ] Conceder o credito para a empresa Alfa, levando em 
consideragao que ela possui uma maior capacidade de 
pagamento de suas obrigagoes. 

[ ] Buscar mais informagoes para decidir para quern 
conceder esse emprestimo. 
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4.5 Uma empresa esta passando por uma auditoria em 
suas contas e necessita de informacoes a respeito da 
depreciagao, solicitam-se ao setor competente as 
informacoes necessarias ao entendimento dos calcuios. 
0 contador por sua vez, expiicou que a depreciacao foi 
calculada utilizando uma taxa de10% ao ano, utilizando-
se do metodo linear, considerando que o bem tern vida 
util de 10 anos e nao possui valor residual.Com relagao 
ao esclarecimento prestado pelo contador: 

[ ] Nao possui utilidade, haja vista que, com a 
informagao repassada nao e suficiente para o 
entendimento da depreciagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[ ] E util, uma vez, que faz-se necessario essas 
informagoes para que seja possivel averiguar a 
veracidade das informagoes divulgadas. 

4.6 Um Empresario teve interesse de investir no mercado 
de agoes, para tanto, fez uma analise das 
demonstragoes de uma determinada empresa e 
percebeu que ela vinha mantendo suas agoes sempre 
em alta e apresentava uma lucratividade crescente ao 
longo dos anos. Diante essas informagoes, investiu 
grande parte do seu capital na mesma. Dias depois foi 
divulgado o parecer do auditor onde constava a 
descoberta de uma "maquiagem contabil" que encobria a 
atual situagao financeira, na qual a empresa encontra-se 
em falencia. Pode-se afirmar que: 

[ ] A decisao pode ter sito acertada, uma vez que houve 
a analise dos demonstrativos da investida e percebeu-se 
expectativas de rentabilidade. 

[ J O empresario poderia ter sido mais cauteloso, mesmo 
sabendo que a empresa estava em alta no mercado, e 
aguardar mais informagoes para subsidiarem sua 
decisao. 

4.7 Um investidor acaba de entrar no mercado de agoes 
e nao possui muita afinidade com as operagoes 
contabeis. Buscando investir em uma empresa integrante 
de um grupo economico, procurou analisar as 
informagoes consolidadas e individuals das empresas 
pertencentes aquele grupo. Na demonstragao 
consolidada e na controladora observou-se que havia 
ativos reconhecidos comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Goodwill o que nao se 
observava nas demais. Isso despertou no investidor uma 
serie de duvidas, e procurando um contador foi 
informado uma das causas para a existencia de um 
Goodwill elevado no balango individual da controladora e 
no balango consolidado do grupo deve-se a existencia 
de ativos que, por nao atenderem aos criterios de 
reconhecimento, nao constam evidenciados no Balango 
Patrimonial, incorrendo em diferengas significativas entre 
o valor patrimonial da empresa e seu valor de mercado. 

[ ] Com a explicagio do contador o investidor, mesmo 
com pouco conhecimento do assunto, entendeu o 
ocorrido. 

[ ] O investidor, por nao possuir conhecimento tecnico 
sobre o assunto, mesmo com a explicagao do contador, 
teve que estudar com diligencia sobre o assunto para 
conhecer a situagao. 

5 Utilizando uma escala crescente de 0 a 4 atribua o grau de importancia de cada caracteristica 
qualitativa da informagao contabil: 

Sem importancia Muito Importante 

I 0 I 1 I 2 I 3 | 4 [ 

CARACTERISTICA 
QUALITATIVA 

GRAU DE IMPORTANCIA CARACTERISTICA 
QUALITATIVA 0 1 2 3 4 

Relevancia 

Materialidade 

Representagao Fidedigna 

Comparabilidade 

Verificabilidade 

Tempestividade 

Compreensibilidade 


