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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos ultimos anos, a contabilidade vem passando por transformacoes mais 
abrangentes no intuito de acompanhar as mudangas internacionais. No entanto, as 
diferengas entre varios pafses resultam em urn desenvolvimento diferenciado das 
praticas contabeis, uma vez que a contabilidade trata-se de uma ciencia social e e 
fortemente influenciada pelo meio em que esta inserida. Assim, no que diz respeito 
aos sistemas contabeis, estes podem ser baseados em regras e ou em principios, 
sendo estes possivel incluir divergencias e aceitar os julgamentos dos profissionais 
contabeis, ja o outro baseado em regras e o aumento da comparabilidade de forma 
que as orientagoes detalhadas devem reduzir os efeitos de diferengas no julgamento 
profissional. Nesse contexto, a pesquisa deve como objetivo geral o de verificar a 
percepgao dos profissionais contabeis e dos concludentes do curso de Ciencias 
Contabeis da cidade de Sousa acerca da contabilidade baseada nos principios versus 
a contabilidade baseada nas regras. Utilizando uma metodologia bibliografica, 
pesquisa de campo e descritiva. Obtendo nos resultados que a maioria dos 
respondentes, tanto os profissionais como os discentes, tern certo nivel de 
conhecimento sobre o tema em questao. Nota-se que ambas as partes procuraram 
outros meios de manterem-se atuaiizados. Observou-se ainda que a maioria os 
estudantes conhecem o processo de convergencia contabil. Entendendo qual a 
finalidade de cada sistema e suas vantagens e desvantagens, conhecendo o assunto 
abordado nessa pesquisa, de forma satisfatoria. 

Palavras Chave: Sistema Contabil Brasileiro; Principios Versus Regras; Normas 
Internacionais. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In recent years, accounting has undergone transformations wider in order to keep 
international changes. However, the diferences between countries result in a 
differentiated development of accounting practices, since the accounts it is a social 
science and is strongly influenced by the environment in which it is inserted. Thus, with 
respect to accounting systems, these may be rules-based or principles, and these can 
include differences and accept the judgments of accounting professionals, since the 
other rules-based is increased comparability is that the guidelines detailed must reduce 
the effects of differences in professional judgment. In this context, the research should 
as general objective to verify the perception of accounting professionals and the 
conclusive evidence of the course of Accounting Sciences of the city of Sousa based 
on accounting principles versus rules-based accounting. Using a methodology 
literature, field research and descriptive. Getting the results that the majority of 
respondents, both professionals and learners, has a certain level of knowledge about 
the topic in question. Note that both parties sought other ways to keep themselves 
updated. Observed Even though most students know the convergence process 
accounting. Understanding what is the purpose of each system and its advantages and 
disadvantages, knowing the topic covered in this research, in a satisfactory manner. 

Key Words: Brazilian Accounting System; Principles Versus Rules; International 
Standards. 
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1 INTRODUCAO 

1.1 Delimitacao do Tema e Problematic^ 

A contabilidade como uma ciencia social, passou a existir da necessidade do ser 

humano em controlar, medir e direcionar o patrimonio da familia, alem da pratica de 

trocas de bens que tinha como objetivo o de satisfazer as necessidades das pessoas 

(FRANCO, 1999). 

Percebe-se com isso, conforme o pensamento de Franco (1999) que o pensamento 

contabil acompanha o homem desde a formacao das primeiras sociedades e, com o 

passar das decadas essa ciencia foi se desenvolvendo conforme o crescimento e as 

transformaeoes da sociedade, de forma, a caminhar ao lado de ciencias como a 

economia, o direito e a administragao, tendo como seu principal objetivo o de fornecer 

informagoes uteis e relevantes a seus usuarios. 

No entanto, nos ultimos anos, a contabilidade vem passando por transformagoes mais 

abrangentes no intuito de acompanhar as mudangas internacionais. Entende-se que o 

processo pela adogao das normas contabeis internacionais no Brasil esta relacionado 

com o crescimento do comercio e tambem das relagoes internacionais. E com as 

alteragoes na Lei 6.404/76 atraves da Lei 11.638/07 e da Lei 11.941/08, iniciou-se no 

pais o processo de convergencia das normas aos padroes internacionais, que sao 

considerados padroes normativos de alta qualidade. 

As diferengas entre varios paises resultam em urn desenvolvimento diferenciado das 

praticas contabeis nos diferentes paises, uma vez que a contabilidade trata-se de uma 

ciencia social e e fortemente influenciada pelo meio em que esta inserida. Com isso, 

essas divergencias nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA financial reporting ocasionam conflitos com as informagoes 

entre outros paises (DANTAS ef a/, 2010). 

No que diz respeito aos sistemas contabeis, tem-se aqueles baseados em regras e 

aqueles que se baseiam em principios. O sistema contabil baseado em regras e o 

aumento da comparabilidade de forma que as orientagoes detalhadas devem reduzir 

os efeitos de diferengas no julgamento profissional. Conforme Dantas etal (2010), urn 

beneficio desse sistema e o consenso sobre as mensuragoes, reduzindo suas 
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incidencias e oferecendo uma base de conhecimento comum. Alem de reduzir as 

dificuldades dos profissionais com os orgaos reguladores em reiacao a urn tratamento 

contabil. 

As normas internacionais sao baseadas em principios, no qual busca uma base 

conceitual para so depois ajustar orientagoes explicando os seus objetivos, com isso, 

em caso de duvidas recorre-se a interpretagao dos principios, ficando entendida a 

necessidade de julgamento por arte dos preparadores das demonstragoes (LOPES, 

2002). 

Schipper (2003 apud Dantas ef a/, 2010) menciona que a adogao de modelo baseado 

em principios exige que investidores, credores e outros usuarios devem aceitar as 

consequencias dessa aplicagao, de forma a incluir divergencias na pratica e aos 

julgamentos profissionais. 

Segundo Alexander e Jermakowicz (2006,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Dantas ef a/, 2010), o sistema 

baseado em regras elimina as eventuais duvidas de interpretagao de uma norma por 

ser evidenciado de forma detalhada, alem de garantir uma possivel comparagao entre 

os dados encontrados na sua mensuragao. 

Compreende-se que na adogao de urn sistema baseado em principios e possivel 

incluir divergencias e aceitar os julgamentos dos profissionais contabeis. Na 

contabilidade baseada em regras as informagoes devem ser mais detalhadas e nao e 

possivel julgamentos. 

Nesse contexto, essa pesquisa busca responder a seguinte problematica:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Qual a 

percepcao dos profissionais contabeis e dos concludentes em Ciencias 

Contabeis acerca da contabilidade baseada em principios versus a contabilidade 

baseada em regras? 
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1.2 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 Objetivo Geral: 

> Verificar a percepgao dos profissionais contabeis e dos conciudentes do 

curso de Ciencias Contabeis da cidade de Sousa acerca da contabilidade 

baseada nos principios versus a contabilidade baseada nas regras 

2.1.2 Objetivos Especfficos: 

> Verificar os pontes positivos e negativos de cada sistema na percepgao 

dos respondentes; 

> Identificar o comportamento dos respondentes diante de situagoes que 

requeiram o julgamento; 

> Averiguar o grau de conhecimento dos respondentes com relagao ao 

processo de convergencia as normas Internacionais de Contabilidade; 

> Fazer urn comparative do Resultado com outras pesquisas ja realizadas no 

mesmo tema. 

1.3 Justificativa 

As mudangas e os avangos tecnologicos estao ocorrendo com muita velocidade nas 

ultimas decadas, fazendo com isso, que as empresas e os profissionais acompanhem 

essa evolugao. Uma dessas mudangas esta relacionada com a convergencia das 

normas brasileiras de contabilidade direcionadas as normas internacionais. 

Maia (2012) comenta que os principios contabeis eram baseados em urn conjunto de 

regras, sendo regulamentadas pelas autoridades que buscavam uma adequagao dos 

demonstratives contabeis. No entanto, surgiram novos paradigmas com as mudangas 

das normas contabeis, de forma que as novas normas passam a ser baseadas mais 
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nos principios do que nas regras, em conformidade com oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA International Financial 

Reporting Standards (IFRS). 

Nesse contexto, a pesquisa se justifica na medida em que permite conhecer as 

diferengas dos sistemas contabeis baseados nos principios ou nas regras 

relacionados na literatura brasileira. No qual, encontra-se pesquisa como: 

Normatizagao contabil baseada em principios ou em regras? Com o intuito de verificar 

quais os beneficios, custos, oportunidades e riscos gerados pelos principios e tambem 

pelas regras, publicada pelos autores Dantas era/(2010). 

De acordo com Dantas et al (2010), verifica-se no pais o avango do movimento de 

convergencia as normas com base na contabilidade em principios, no entanto existe 

ainda uma carencia de estudos academicos que discutam mais sobre as vantagens e 

desvantagens de uma normatizagao contabil baseada tanto em regras como em 

principios. 

Dessa forma, essa pesquisa busca estudar a percepgao dos concludentes da UFCG 

como tambem dos profissionais da area, no intuito de analisar os pontos positivos e 

negativos de cada sistema na percepgao dos mesmos. O resultado pode contribuir por 

mostrar a situagao da classe profissional contabil com a adaptagao dessas novas 

normas, alem de verificar se os profissionais atuantes no mercado vem se atualizando. 

A pesquisa ainda contribui por identificar se os concludentes do curso de ciencias 

contabeis estao sendo aptos a trabalhar nesse novo contexto, verificando qual o grau 

de conhecimento desses futuros profissionais para lidar com as questoes das normas 

internacionais. 

Assim, existe a necessidade de estudos sobre os principios e as regras da 

contabilidade brasileira, ja que a contabilidade e urn dos principals sistemas de 

divulgagao de informagoes das empresas, o que faz necessario a identificagao da 

percepgao dos concludentes e profissionais sobre o tema, por contribuir para o 

desenvolvimento da profissao. 

Sob esse entendimento, verifica-se que a realizagao de estudos dessa natureza e 

relevante porque tenta concentrar esforgos para rever conceitos sobre os principios e 

as regras contabeis. 
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Atraves disso, espera que esse estudo venha esclarecer qual o ponto de vista do 

profissional e do concludente sobre o tema analisado, Por esta perspectiva, surge a 

importancia desta pesquisa, a fim de contribuir qualitativamente para uma possivel 

avaliacao sobre a percepcao desses respondentes quanto ao seu conhecimento de 

uma forma profissional, buscando identificar a visao sobre o novo sistema contabil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Procedimentos Metodologicos 

Gil (1999) afirma que a pesquisa cientifica e urn processo de descoberta para 

problemas elencados mediante o emprego de procedimentos cientificos e atraves de 

urn processo formal e sistematico. Nesse sentido a pesquisa e do tipo descritiva com 

abordagem qualitativa e tambem quantitativa. Sendo ainda bibliografica com estudo de 

caso, como pode ser observado na sua classificacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Classificagao da Pesquisa 

Dessa forma, quanto aos procedimentos adotados, este estudo optou pelo tipo de 

pesquisa bibliografica, que compreendendo consulta a livros, teses, dissertagoes, 

artigos de revistas especializadas. Classifica-se ainda quanto aos procedimentos, 

como pesquisa de campo, que segundo Gil (1999) esse tipo de exame estuda urn 

caso particular, ajudando na analise dos objetivos do trabalho. Que nesse caso, 

buscar averiguar o conhecimento dos respondentes relacionado as Normas 

Internacionais de Contabilidade. 

Optando ainda como descritiva, quanto aos objetivos da pesquisa, conforme BEL)REN 

ef al (2006) trata-se da desericao do fato ou do fenomeno atraves do levantamento ou 

observacao. Ja Gil (1999, p. 18), destaca que "a pesquisa tipo descritiva tern por 

finalidade direcionar aspectos voltados para o contexto pratico dentro da propria 

Empresa, pois onde existem problemas, ou seja, existem solugoes". 
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Alem de pesquisa exploratoria ja que, de acordo com Gil (1999, p.45), "tern como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais 

explicito ou a construir hipoteses". 

Quanto a abordagem do problema, a pesquisa e qualitativa, conforme Richardson 

(1999, p. 91), esse tipo de pesquisa "contribui no processo de mudanga de 

determinado grupo e possibilita, em maior nivel de profundidade, o entendimento das 

particularidades do comportamento dos individuos". E quantitativa, por caracterizar-se 

por emprego de instrumentos estatisticos. Para BEURENzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et a/(2006), torna-se comum 

a utilizacao desse tipo de pesquisa numa tentativa de entender por meio de uma 

amostra o comportamento de uma populagao. 

1.4.2 Universo e Amostra da Pesquisa 

Universo desta pesquisa e compostos pelos profissionais contabeis e alunos do Curso 

de Contabeis da UFCG ambos situados na cidade de Sousa-PB. Dessa forma, a 

amostra se resume nos profissionais da area que se encontram devidamente 

registrados no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) da Paraiba e que possuem 

atividades na cidade de Sousa-PB, totalizando uma amostra de 7 escritorios que 

tiveram disponibilidade para contribuir com a pesquisa. Quanto aos alunos do curso, a 

pesquisa foi feita com os alunos concludentes devidamente matriculados na disciplina 

TCC no total de 75 alunos,da qual se restringiu a uma amostra de 28 discentes. Nesse 

contexto, a amostra foi ainda regida por criterios de conveniencia e/ou de 

disponiblidade dos pesquisados. 

1.4.3 Procedimentos de Coleta dos Dados 

A pesquisa sera realizada entre os meses de fevereiro e margo de 2013, com o intuito 

de confrontar a percepgao dos profissionais e dos concludentes a respeito do tema 

abordado. O instrumento utilizado para coleta de dados foi o de questionarios, que 

teve como base para sua construgao as pesquisas ja realizadas dos autores: 
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• Guimaraes et al (2010), cujo tema foi " 0 Profissional Contabil Diante da 

Convergencia das Normas Contabeis: Analise da Preparagao Desse 

Profissional nos Processos Organizacionais"; 

v Martins, Dieng e Diniz (2010), com o tema: Percepgao de Alunos e 

Professores de Ciencias Contabeis: Urn Estudo Empirico nas IES da Cidade de 

Joao Pessoa - PB sobre Harmonizagao Contabil Internacional; 

^ Oliveira, Jacone e Almeida (2012), no qual, o tema foi: A Percepgao dos 

Estudantes de Contabilidade sobre o Impacto do IFRS no Brasil. 

Desta maneira, com a aplicagao do questionario, foi possivel analisar os dados e 

apresenta-los com o uso de tabelas, graficos e percentuais expostos de acordo com o 

resultado obtido. Ainda com relagao a analise e interpretagao dos dados, os mesmos 

foram organizados e analisados por meio de uma planilha Microsoft Excel ® 2007, 

analisados e fundamentados pela literatura relacionada. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 A Origem da Contabilidade no Brasil 

Na Historia, esta registrado que a ciencia contabil apareceu com a civilizagao, 

tornando-se urn dos conhecimentos mais antigos. Surgindo pela necessidade de 

examinar e controlar o valor do patrimonio individual, atraves do fornecimento de 

informagoes sobre este patrimonio e atendendo as necessidades dos usuarios. 

Segundo ludicibus (2010) existem evidencias historicas do uso da contabilidade nas 

civilizagoes dos assirios, egipcios, hebreus, gregos, sumerios e babilonios. Foi nestes 

ultimos que se desenvolveu a primeira amostra da tecnica de escrituragao contabil, 

registrados atraves de pegas de argila. 

As diversas pinturas encontradas sao registros contabeis primitivos, no qual o desenho 

representava a especie do bem, e os riscos representavam a quantidade existente. Os 

egipcios aperfeigoaram a escrita com a utilizagao do papiro (SA, 2007). Conforme o 

autor, a contabilidade acompanhou toda a evolugao dos centros comerciais europeus, 

tendo que desenvolver metodos que facilitasse o controle e o gerenciamento dos 

negocios, surgindo em fungao disso as primeiras manifestagoes do Sistema das 

Pallidas Dobradas, fato este ocorrido na Idade Moderna. 

Entende-se a tecnica contabil existe desde os tempos mais antigos, ate mesmo em 

civilizagoes ha8.000 a.C. e, no qual era representada atraves de desenhos ou tragos 

que configuravam a quantidade do bem obtida pelo ser humano da epoca. No entanto, 

foi evoluindo junto com a sociedade ate chegar no tempo atuais sendo usada para 

controlar o patrimonio organizacional. 

A Figura 1 evidencia a evolugao contabil da pre-historia, passando pela idade media e 

moderna ate a idade contemporanea onde ocorreu o periodo cientifico da 

contabilidade, de acordo com os autores ludicibus (2010) e Tinoco e Kraemer (2006). 
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Pre-Historia foi de 8.000 a.C. ale 
1.202 d.C.:as experiencias e praticas 
vividas pelas civtlizagSes do murrcto 
antiao. destacando-se os estudos 

Idade Moderna foi em 1494, com a 
publicagao da obra Summa de 
Arithmetics, Geometria, Proportion! a 
Proporcionalita, no oapitulo Tratado 
Particular tie Conta e Escr'rturaoao. 

Idade Media foi depois de 1.202 d.C, 
com a obra LeibeAbaci, de Leonardo 
Fibonacci, foi o penodo de 
sistematizacao dos reaistros. 

Idade Contemporanea foi no seculo 
XVIII, perlodo cientifico da 

Contabilidade, quando esta tornar-se 
ciencia. A partir dai surgiram varias 
doutrinas contabeis. como: Contista. 

Figura 1 - Evolucao Contabil 
Fonte: Adaptado de ludicibus (2010) e Tinoco e Kraemer (2006). 

Verifica-se na Figura 1 que foi na Pre-historia que aconteceram os estudos sumerios e 

babilonios, com as praticas vividas pelas civilizagoes do mundo antigo. A Idade Media 

evidenciou o periodo de sistematizagao dos registros. Na Idade Moderna houve 

estudos sobre o metodo das Partidas Dobradas, realizados pelo o frei e matematico 

Luca Paccioli, em Veneza. So por volta do seculo XVIII foi que a contabilidade tornou-

se uma ciencia, surgindo varias doutrinas contabeis, entre elas a Contista. 

Com relagao as partidas dobradas, Hendriksen e Breda (1999, p.39) comentam que: 

O livro escrito por Pacioli era intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Summa de arithmrtica, 
geometrica, proportionietproportionalita. Apareceu em Veneza em 
1494 - apenas dois anos antes da chegada de Colombo a America 
[...] A Summaera principalmente urn tratado de matematiea, mas 
incluia uma secao sobre o sistema de escrituragao por partidas 
dobradas, [...] sendo o primeiro material publicado que descrevia o 
sistema [...] e apresentava o raciocinio em que se baseava os 
langamentos contabeis. Seus comentarios sao tao relevantes e atuais 
quanto ha quase 500 anos. 

Com isso, verifica-se que o registro, a acumulagao, a mensuragao, a avaliagao, bem 
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como a divulgagao das atividades e operagoes das organizagoes em geral sao feitos 

pela Contabilidade, desde muito tempo, de forma sistematica, atraves de suas 

demonstragoes contabeis, utilizando-se dos metodos de partidas dobradas, com o 

objetivo de controlar o patrimonio empresarial atraves do equilibrio entre o ativo e o 

passive 

Nesse sentido, as demonstragoes contabeis que nasceram ha varios seculos eram 

elaboradas unicamente para o atendimento das necessidades internas dos gestores. 

No entanto, com o desenvolvimento das organizagoes, surgem a necessidade de 

atender ao ambiente externo, como os credores que sao parceiros nos negocios das 

empresas e que passaram a exigir quanto as informagoes contabeis sao capazes de 

honrar com seus compromissos (TINOCO E KRAEMER, 2006). 

De acordo com Hendriksen e Breda (1999), observa-se que a evolugao contabil se deu 

em consequencia as mudangas ambientais e aos progressos tecnologicos, de forma 

que sua evolugao ainda pode continuar em repostas as mudangas que existem no 

mundo dos negocios atualmente. 

Conforme os pensamentos do autor, a contabilidade vai estar sempre evoluindo, 

buscando se adequar as necessidades das organizagoes, que nos dias atuais nao se 

resume apenas as informagoes necessarias internamente, contribuindo para que a 

empresa se desenvolva. Mas tambem para atender aos usuarios interessados 

externamente, como o governo, fornecedores, os clientes, investidores, entre outros. 

Para Estevam (2007), o interesse dos investidores na informagao contabil de uma 

empresa esta relacionado com a situagao financeira e eeondmica da mesma, no qual, 

eles desejam identificar o resultado de determinados periodos, como tambem que sao 

os investimentos efetuados e os dividendos. Ja que tais informagoes possibilitam 

conhecer as vantagens e desvantagens do seu investimento na empresa. 

Quanto aos fornecedores, estes se interessam pelas informagoes contabeis no intuito 

de verificar se a empresa tern condigoes de honrar ou nao seus compromissos, assim 

eles decidem se emprestam recursos para a mesma. Ja o governo tern interesse 

nessas informagoes por dois motivos, urn e pela arrecadagao dos tributes e, outro pela 

fixagao de taxas de juros, que muitas vezes se baseiam atraves da analise contabil 

fornecida pelas empresas (ESTEVAM, 2007). 



18 

Nesse sentido, o principal objetivo da Contabilidade, na percepgao de ludicibus (2010, 

p. 29), "e fornecer informagao economica relevante para que cada usuario possa 

tomar suas decisoes e realizar seus julgamentos com seguranga". Feitosa (2001,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

SA; MALAQUIAS, 2012) corrobora com ludicibus quando menciona que ao longo dos 

anos, a contabilidade se desenvolveu em resposta as necessidades locals, 

desenvolvimento este que sempre foi influenciado pela economia, politica e cultura de 

cada pais. Corroborando ainda com a ideia dos objetivos da contabilidade, Hendriksen 

e Breda (1999, 93), aponta que: 

O estudo de Pesquisa em Contabilidade n f i 1 elenca os seguintes 
objetivos da contabilidade: 
1. Medir os recursos possufdos por entidades especfficas. 
2. Refletir os direitos contra essas entidades e os interesses nelas 
existentes. 
3. Medir as variagoes desses recursos, direitos e interesses. 
4. Atribuir as variag5es a perfodos determinaveis. 
5. Exprimir os dados anteriores em termos monetarios como 
denominador comum. 

Entende-se, nesse contexto, que os objetivos da contabilidade servem de base para 

que os gestores contabeis elaborem seus demonstratives de forma segura e relevante, 

medindo seus recursos relacionados com seus interesses. E, atraves das informagoes 

obtidas, alcangar suas metas e objetivos. 

Diante do exposto, percebe-se que a contabilidade serve de ferramenta complementar 

para as agoes de transparencia das organizagoes, verificando que existem varios 

usuarios que necessitam das informagoes contabeis. Informagoes que sao obtidas 

atraves da analise contabil e, que contribui de forma relevante para todos os 

interessados. 

2.1.1 Os Principios Contabeis 

As empresas, sejam ela com fins lucrativos ou nao, utilizam-se das tecnicas contabeis 

para identificar as variagoes ocorridas na sua estrutura patrimonial e financeira, 

direcionando as informagoes obtidas para tomar decisoes administrativas. Para isso, a 
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contabilidade e conduzida atraves de principios, que foram criados para proporcionar 

uma interpretagao uniforme nos demonstratives contabeis. 

Esses principios podem ser conceituados, segundo Estevam (2007, p 9), "como sendo 

as premissas basicas acerca dos fenomenos economicos contemplados pela 

contabilidade, premissas que sao a cristalizagao da analise e observagao da realidade 

economica". O autor ainda explica que os principios estabelecem padroes de 

comparagao e de credibilidade na elaboragao das demonstragoes financelras, 

aumentando a utilidade dos dados fornecidos, alem de possibilitar a adequagao entre 

empresas do mesmo setor. 

De acordo com Zaratini (2009, p.3) "os Principios Fundamentals de Contabilidade 

representam o nucleo central da propria Contabilidade, na sua condigao de ciencia 

social, [...] revestindo-se dos atributos de universalidade e veracidade, [...] valem para 

todos os patrimonios, independentemente das Entidades a que pertencem [...]". 

Entende-se que e atraves dos principios que os usuarios buscam compreender a 

contabilidade e seu conceito, orientando-se na pratica dessa ciencia. Ou seja, os 

principios guiam os profissionais na diregao que devem seguir ao se mensurar urn fato 

ocorrido dentro de uma empresa, estabelecendo padroes na elaboragao dos 

demonstratives contabeis. 

Zanluca (2011) comenta que na contabilidade, deve ser observado os Principios de 

Contabilidade de forma obrigatoria no exercicio da profissao. E exemplifica seu 

comentario com o principio de competencia, que estabelece o registro das receitas e 

despesas no periodo do seu acontecimento, nesse sentido, esse fato nao pode ser 

substituido pela adogao do regime de caixa, em que as receitas e despesas sao 

registradas somente no momenta de seu pagamento. 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), baseado na Resolugao n 2 750/93 (no 

seu artigo 2), que atualmente foi revogada pela Resolugao 1.282/10, constitui a 

importancia dos Principios Contabeis: 

Os Principios de Contabilidade representam a essencia das doutrinas 
e teorias relativas a Ciencia da contabilidade, consoante o 
entendimento predominante nos universos cientifico e profissional de 
nosso Pais. Concernem, pois, a Contabilidade no seu sentido mais 
amplo de ciencia social, cujo objeto e o Patrimonio das entidades. 
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Percebe-se que os principios contabeis se tornam os mandamentos que orientam as 

empresas na utilizagao da contabilidade, induzindo-a na sua maneira de ser 

mensurada, com o objetivo de padronizar seus eventos e dados evidenciados nas 

demonstragoes, de forma obrigatoria. Ja que a sua observancia e importante, por 

mostrar os seus ensinamentos relacionados a contabilidade, e com isso uniformizar as 

informagoes obtidas pela mesma. 

A Lei n. 6.404/76, em materia legislativa trata os principios como objeto de 

regulamentagao dos orgaos oficiais. Verifica-se no art. 177, que a empresa em sua 

escrituragao deve obediencia aos regulamentos da lesgislagao, assim como aos 

principios de contabilidade geralmente aceitos, devendo a mesma observar quais os 

metodos e criterios devem ser utilizados na contabilidade. 

Zaratini (2009) comenta que a Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) que emitiu uma 

deliberagao (Deliberagao 029/1986), classificando os principios em: postulados, 

principios propriamente ditos e convengoes. 

Para ludicibus (2010), essa deliberagao esta em conformidade com a estrutura 

conceitual basica da Teoria da Contabilidade, que classifica esses principios de forma 

hierarquizada, dividindo-os entre: Postulados (Entidade e Continuidade), Principios 

(Custo Historico, Denominador Comum Monetario, Realizagao da Receita e 

Confrontagao da Despesa e a Essencia sobre a Forma) e Convengoes (Objetividade, 

Materialidade, Consistencia e Conservadorismo). 

No entanto, de acordo com Zaratini (2009), em dezembro de 1993, o CFC publicou a 

Resolugao n s. 750, que determina os Principios Fundamentais de Contabilidade, de 

observancia obrigatoria no exercicio da profissao. Segundo o autor, existe urn aspecto 

peculiar nessa resolugao, que esta relacionado com os conceitos desses principios, 

resumindo-os em urn unico grupo, classificando todos como principios, que sao: 

Entidade; Continuidade; Oportunidade; Registro pelo Valor Original; Atualizagao 

Monetaria; Competencia; Prudencia. 

Zanluca (2011) explica que a denominagao: Principios Fundamentais de 

Contabilidade, citada pela Resolugao CFC n 2 750/93, deixa de existir por forga 

da nova Resolugao definida pelo CFC de n. 1.282/2010 (conforme art.1), passando 

sua nomenclatura para: Principios de Contabilidade. O autor observa ainda que diante 

dessa atual resolugao o principio da Atualizagao Monetaria foi revogado. 
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Nesse contexto, segue a classificacao e os conceitos dos Principios de Contabilidade, 

no intuito de evidenciar suas caracteristicas fundamentais, sob a percepgao dos 

autores: ludicibus (2010); Zaratini (2009) e Zanluca (2011). Bem como evidenciar 

ainda sua definigao de acordo com os artigos da Resolugao n. 1.282/2010. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Principio da Entidade: tern como caracteristica a de reconhecer o 

patrimonio como objeto da Contabilidade, determinando que a entidade 

contabil nao deve se confundir com a riqueza patrimonial de seus 

socios ou acionistas ou proprietaries individual. Assim, o patrimonio de 

uma pessoa fisica nao se confunde, nem se mistura com o patrimonio 

da pessoa juridica em que fizer parte. Sendo definido pela Resolugao n. 

750/1993, em seu artigo 4, como: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art. 4s - O Principio da ENTIDADE reconhece o Patrimonio como 
objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a 
necessidade da diferenciagao de urn Patrimonio particular no 
universo dos patrimonios existentes, independentemente de 
pertencer a uma pessoa, urn conjunto de pessoas, uma sociedade ou 
instituigao de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins 
lucrativos. Por consequencia, nesta acepgao, o Patrimdnio nao se 
confunde com aqueles dos seus socios ou proprietarios, no caso de 
sociedade ou instituigao." 

§ unico - O PATRIMONIO pertence a ENTIDADE, mas a reciproca 
nao e verdadeira. "A soma ou agregagao contabil de patrimonios 
autonomos nao resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de 
natureza economico-contabil. 

Entende-se que o principio da Entidade busca a necessidade de diferenciar por 

exemplo, um patrimonio particular de uma pessoa fisica do patrimonio uma de pessoa 

juridica. ludicibus (2009) cita exemplos como as despesas particulares de 

administradores ou funcionarios nao devem ser consideradas como uma despesa da 

empresa. 

> Principio da Continuidade: define que a entidade e um 

empreendimento em andamento, e tern a intengao de sua existencia 

indefinida, com patrimonio avaliado pela sua potencialidade de gerar 

beneficios futuros. No qual, aplica-se o principio da competencia de 
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forma que, todas as receitas e despesas devem ser registradas de 

acordo com o fato gerador. Sendo definido pela Resolugao n. 

1.282/2010, em seu artigo 5, como: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art. 5 s - O Principio da Continuidade pressupoe que a Entidade 
continuara em operagao no futuro e, portanto, a mensuragao e a 
apresentagao dos componentes do patrimonio levam em conta esta 
ciscusntancia. 

Sabe-se que toda entidade e constituida com a intengao de ter uma vida continua por 

tempo indeterminado, visando a lucratividade. Conforme Zaratini (2009), seguindo os 

regulamentos da Continuidade, a empresa e vista como um empreendimento que esta 

em constante andamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Principio da Oportunidade: refere-se ao processo de mensuragao e 

apresentagao dos elementos patrimoniais para produzir informagoes 

dignas e tempestivas. No qual, os registros devem ser feito de imediato 

e de forma integral conforme os aspectos fisicos e monetarios, 

apresentando suas variagoes em um determinado periodo. Sendo 

definido pela Resolugao n. 1.282/2010, em seu artigo 6, como: 

Art. 6B - O Principio da Oportunidade refere-se ao processo de 
mensuragao e apresentagao dos componentes patrimoniais para 
produzir informagoes fntegras e tempestivas. 

Paragrafo unico - A falta de integridade e tempestividade na 
produgao e na divulgacao da informacao contabil pode ocasionar a 
perda de sua relevancia, por isso e necessario ponderar a relagao 
entre a oportunidade e a confiabilidade da informagao. 

Segundo Zaratini (2009, p.10) esse principio nao tern "equivalentes na elassifieagao 

dos Postulados, Principios e Convengoes pela Estrutura Conceitual Basica da 

Contabilidade". No entanto, esse principio serve para orientar o contabilista, no qual, 

este nao deve ignorar na contabilidade o registro de fatos e atos que poderao afetar a 

situagao patrimonial no futuro. 

Nesse sentido, verifica-se que o principio da oportunidade auxilia os gestores no 

processo decisorio, pois serve como base na geragao de informagoes fidedignas, ja 
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que os registros contabeis devem ser feitos de imediato e de forma integral, fato este, 

que se toma importante para a analise desses registros, o que pode contribuir com 

informagoes para decisoes futuras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Principio do Registro pelo Valor Original: nesse principio, os 

elementos do patrimonio devem ser registrados pelo valor original da 

operagao(considerando o valor da compra) e em moeda corrente do 

pais. Sendo definido pela Resolugao n. 1.282/2010, em seu artigo 7, 

como: 

Art. 7e O Principio do Registro pelo Valor Original determina que os 
componentes do patrimonio devem ser inicialmente registrados pelos 
valores originais das transagoes, expressos em moeda nacional. 

§ 1 s As seguintes bases de mensuragao devem ser utilizadas [...] 

I - Custo historico. Os ativos sao registrados pelos valores pagos ou 
a serem pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo 
dos recursos que sao entregues para adquiri-los na data da 
aquisigao. Os passivos sao registrados pelos valores dos recursos 
que foram recebidos em troca da obrigagao ou, em algumas 
circunstancias, pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os 
quais serao necessarios para liquidar o passivo no curso normal das 
operagoes; e 

II - Variagao do custo historico. Uma vez integrado ao patrimonio, os 
componentes patrimoniais, ativos e passivos, podem sofrer variagoes 
decorrentes dos seguintes fatores: 

a) Custo corrente. Os ativos sao reconhecidos pelos valores em caixa 
ou equivalentes de caixa, os quais teriam de ser pagos se esses 
ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data ou no 
periodo das demonstragoes contabeis. Os passivos sao reconhecidos 
pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, nao descontados, 
que seriam necessarios para liquidar a obrigagao na data ou no 
periodo das demonstragoes contabeis; 
b) Valor realizavel. Os ativos sao mantidos pelos valores em caixa ou 
equivalentes de caixa, os quais poderiam ser obtidos pela venda em 
uma forma ordenada. Os passivos sao mantidos pelos valores em 
caixa e equivalentes de caixa, nao descontados, que se espera 
seriam pagos para liquidar as correspondentes obrigagoes no curso 
normal das operagoes da Entidade; 
c) Valor presente. Os ativos sao mantidos pelo valor presente, 
descontado do fluxo futuro de entrada liquida de caixa que se espera 
seja gerado pelo item no curso normal das operagoes da Entidade. 
Os passivos sao mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo 
futuro de saida liquida de caixa que se espera seja necessario para 
liquidar o passivo no curso normal das operagoes da Entidade; 
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Zanluca (2011, p12) explica que esse principio define que os elementos patrimoniais 

devem ser registrados pelos valores originais das transagoes e em moeda nacional. 

No qual, os ativos e os passivos podem vir a sofrer modificacoes decorrentes do custo 

corrente, do valor justo ou valor presente e, ainda da atualizagao monetaria. Quanto 

ao custo corrente, o autor comenta que: 

Os ativos sao reconhecidos pelos valores em caixa [...] os quais 
teriam de ser pagos se esses ativos [...] fossem adquiridos na data ou 
no periodo das demonstragoes contabeis. Os passivos sao 
reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, nao 
descontados, que seriam necessarios ]para liquidar a obrigagao na 
data ou no periodo das demonstragoes contabeis; 

Nesse contexto, verifica-se que esse principio norteia sobre a avaliagao dos elementos 

patrimoniais, devendo estes, serem registrados com base nos valores de suas 

entradas, ou seja, considerando seu valor de compra. Pois, so assim, as informagoes 

obtidas serao confiaveis para tomar uma decisao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Principio da Competencia: trata do reconhecimento das receitas e 

confrontagao das despesas, evidenciando que as receitas devem ser 

reconhecidas no momento em que sao auferidas e as despesas no 

momento em que sao ocorridas, de modo com que as duas se 

confrontem, fato este que ocorre independentemente do desembolso 

financeiro. Sendo definido pela Resolugao n. 1.282/2010, em seu artigo 

9, como: 

Art. 9a O Principio da Competencia determina que os efeitos das 
transagoes e outros eventos sejam reconhecidos nos periodos a que 
se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. 

Paragrafo unico. O Principio da Competencia pressupoe a 
simultaneidade da confrontagao de receitas e de despesas correlatas. 

Observa-se que o principio da competencia nao esta relacionado com recebimentos 

ou pagamentos, mas com o reconhecimento das receitas em confronto com as 

despesas de cada periodo. Conforme ludicibus (2009), a receita deve ser reconhecida 
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com a associagao da despesa, mesmo que seja uma estimativa, citando como 

exemplo: a provisao para devedores duvidosos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Principio da Prudencia: resulta na adogao do menor Patrimonio 

Liquido, ou seja, determina da adogao de um maior valor ao Passivo ou 

de um menor valor ao Ativo, em situagoes onde existam duas 

alternativas igualmente provaveis. Sendo definido pela Resolugao n. 

1.282/2010, em seu artigo 10, como: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art. 10 - O Principio da PRUDENCIA determina a adogao do menor 
valor para os componentes do ATIVO e do maior para os do 
PASSIVO, sempre que se apresentem alternativas igualmente validas 
para a quantificagao das mutagdes patrimoniais que alterem o 
patrimonio liquido. 

Paragrafo unico. 0 Principio da Prudencia pressupoe o emprego de 
certo grau de precaugao no exercicio dos julgamentos necessarios as 
estimativas em certas condigoes de incerteza, no sentido de que 
ativos e receitas nao sejam superestimados e que passivos e 
despesas nao sejam subestimados, atribuindo maior confiabilidade ao 
processo de mensuragao e apresentagao dos componentes 
patrimoniais. 

Entende-se que o principio da prudencia objetiva que o profissional tenha cautela na 

elaboragao dos registros contabeis, buscando adotar um menor valor par os itens do 

ativo e da receita, e um maior valor para os itens do passivo e de despesa. Observa-

se no art. 10 da referida resolugao que, a aplicagao desse principio se da quando se 

define valores relacionados as variagoes patrimoniais, buscando fazer estimativas que 

envolvam incertezas. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que os principios de contabilidade orientam os 

profissionais de como deve ser feitos os registros que afetam o patrimonio da 

entidade, atraves de tecnicas padronizadas e sob aspectos formais. Permitindo fixar 

padroes de comparagao relacionados aos criterios adotados na elaboragao das 

demonstragoes contabeis e, com isso aumentando a utilizagao dos dados obtidos. 

Sendo considerada a principal teoria que fundamenta a contabilidade. Alem de ser 

obrigatoria no exercicio da profissao, esses principios eompoem condigoes legais 

pelas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). 
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2.1.2 Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) e as Normas Internacionais 

Para que a contabilidade seja utilizada dentro das organizagoes, no intuito de verificar 

as relagoes que afetam o seu patrimonio, e necessario atribuir principios e normas nas 

tecnicas contabeis. Nesse sentido, da mesma forma que os principios contabeis, as 

entidades precisam obrigatoriamente ser regidas pela NBC. 

O CFC, no art. 9 da Resolugao CFC n a 1.328/11, que dispoem sobre a Estrutura das 

Normas Brasileiras de Contabilidade, estabelece que: 

Art. 9 A inobservancia as Normas Brasileiras de Contabilidade 
constitui infragao disciplinar sujeita as penalidades previstas nas 
alfneas de "c" a "g" do art. 27 do Decreto-Lei n.s 9.295/46, alterado 
pela Lei n.s 12.249/10, e ao Codigo de Etica Profissional do 
Contador". 

Nesse sentido, pode-se afirmar a importancia de observar e conduzir as praticas 

contabeis em conformidade com os Principios e as Normas Brasileiras, assumindo-os 

como orientador para uma eficiente aplicagao da contabilidade dentro da organizagao. 

Evitando ainda, transtornos pela falta ou ma uso da contabilidade sem o foco na 

legislagao vigente. 

No entanto, as NBC sao regidas em conformidade com os principios contabeis, ou 

seja, tais principios orientam as normas dentro da contabilidade. Segundo Sa (2007, 

p.21) "os Principios sao para as Normas o que a Constituigao e para as leis de um 

Pais [...] as Normas nao podem contrariar os Principios". 

Zaratini (2009, p.4) explica que: 

No caso brasileira, os principios estao obrigatoriamente presentes na 
formulagao das Normas Brasileiras de Contabilidade, verdadeiros 
pilares do sistema de normas, que estabelecera regras sobre a 
apreensao, o registro, relato, demonstragao e analise das variagoes 
sofridas pelo patrimonio, buscando descobrir suas causas, de forma a 
possibilitar a feitura de prospecgoes sobre a Entidade e nao podem 
sofrer qualquer restrigao na sua observancia. 
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Entendendo, com isso, que as NCB foram criadas levando em consideragao as 

orientagoes determinadas pelos principios contabeis, sem restrigoes. No qual, 

estabelece regras e procedimentos de conduta sobre o registro e principalmente a 

analise das demonstragoes contabeis. 

As NBCs sao regidas atualmente pela Resolugao CFC 1.156/2009, que revogou a 

Resolugao CFC n.751/1993, seus artigos 1 e 2 evidenciam que: 

Art. 1 - As Normas Brasileiras de Contabilidade estabelecem regras 
de conduta profissional e procedimentos tecnicos a serem 
observados quando da realizagao dos trabalhos previstos na 
Resolugao CFC n. 560/83. De 28.10.1983, em consonancia com os 
Principios Fundamentais de Contabilidade. 

Art. 2 - As Normas classificam-se em Profissionais e Tecnicas, sendo 
enumeradas seqiiencialmente. 

Par. 1 - As Normas Profissionais estabelecem regras de exercicio 
profissional, caracterizando-se pelo prefixo NBC P. 

Par. 2 - As Normas Tecnicas estabelecem conceitos doutrinarios, 
regras e procedimentos aplicados de Contabilidade, caracterizando-
se pelo prefixo NBC T. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que as normas contabeis estao relacionadas com 

o exercicio profissional, estabelecendo regras de comportamento e procedimentos 

tecnicos a serem aplicados na realizagao da contabilidade, em conformidade com 

conceitos doutrinarios. Sendo divididos em Normas Profissionais e Normas Tecnicas, 

ambos representados pelos prefixos: NBC P e NBC T, respectivamente. 

Com relagao as Normas Profissionais (NBC P), o Quadro 1 evidencia a sua estrutura 

conforme art. 3 da Resolugao CFC n.2 1.328/11: 

Quad strutura Normas Profissionais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lOuoio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*  *  *  i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Caracic isi cis 

Geral - NBC PG 

Auditor Independente - NBC PA 

Auditor Inter no - NBC Pi 

Perito - NBC PP 

I Sao aplicadas indistintamente 
profissionais de Contabilidade. 

a todos os 

Sao aplicadas, especificamente, aos contadores que 
atuam como auditores independentes. 

Sao aplicadas especificamente aos contadores que 
atuam como auditores internos. 

Sao aplicadas especificamente aos contadores que 
atuam como peritos contabeis. 

Fonte: Adaptado do art. 3 da Resolugao CFC N.fi 1.328/11. 
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No quadro 1 foram evidenciados quatro normas profissionais, podendo observar a 

existencia de uma norma geral (NBC PG) que se aplicada a todos os profissionais da 

contabilidade e, outras tres normas especificas direcionadas aos profissionais que 

atuam como auditor independente (NBC PA), auditor interno (NBC PI) e os que atuam 

como perito contabil (NBC PP). 

Com relagao as Normas Tecnicas (NBC T), o Quadro 2 evidencia a sua estrutura 

conforme art. 4 da Resolugao CFC n.2 1.328/11. 

Qjadro 2 - Estrutura Norn-as Tecnicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Geral - NBC TG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t i ca~  « t a t  * t^ WH 

Sao editadas por necessidades locais, sem equivalentes internacionais; 

Setor Publico - NBC 

TSP 

Auditoria 

Independente de 

Informacao 

Contabil Historicj-

NBC TA 

Sao editadas por necessidades locais, sem equivalentes internacionais; 

Sao aplicadas a Auditoria convergentes com as Normas Internacionais de 
Auditoria Independente emitidas pela IFAC; 

Revisao de 

Informacao . Sao aplicadas a Revisao convergentes com as Normas Internacionais de 

Contabil Historica - : Revisao emitidas pela IFAC; 

I NBCTR 

Asseguracao de 

Informacao Nao 

Historica-NBC TO ! 

Sao aplicadas a Asseguragao convergentes com as Normas 
I Internacionais de Asseguragao emitidas pela IFAC; 

Servico Correlato • 

NBCTSC 

Sao as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas aos Servicos 
Correlatos convergentes com as Normas Internacionais para Servicos 
Correlatos emitidas pela IFAC; 

Auditoria Interna 

NBCTI 

Sao as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicaveis aos trabalhos de 
Auditoria Interna; 

Pericia-NBCTP 

Auditoria 

Governamental-

NBC TAG 

Sao as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicaveis aos trabalhos de 
Perfcia; 

Sao as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Auditoria 
Govemamental convergentes com as Normas Internacionais de Auditoria 
Governamental emitidas pela Organizacao Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

Fonte: Adaptado do art. 4 da Resolugao CFC N.a 1.328/11. 
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Quase todas as Normas Tecnicas evidenciadas no Quadro 4 estao relacionada as 

Normas Internacionais de Revisao emitidas pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA International Federationof 

Accountants (IFAC), entre elas estao as normas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NBC TSP (aplicada ao setor publico), 

NBC TA, NBC TR, NBC TO e NBC TSC. Exceto as normas NBC Tl e NBC TP que 

estao relacionadas as tecnicas de trabalho com auditoria interna e pericia. Apenas a 

Norma de Auditoria Governamental (NBC TAG) e convergente com as normas 

internacionais emitidas pela Organizagao Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (1NTOSAI). 

A Norma Tecnica Geral (NBC TG) e aplicada as necessidades locais, mas e tambem 

convergente ao International Accounting Standards Board (IASB). Verifica-se no art. 4 

em seu paragrafo unico, que essas normas sao agregadas as normas completas, as 

normas simplificadas para a micro e pequenas empresas e, para as normas 

especificas relacionadas as Interpretagao Tecnica (ITs) e Comunicado Tecnico (CTs), 

como pode ser visto abaixo: 

Paragrafo unico. As normas de que trata o inciso I docapufeao 
segregadas em: 

a) Normas completas que compreendem as normas editadas pelo 
CFC a partir dos documentos emitidos pelo CPC que estao 
convergentes com as normas do IASB, numeradas de 00 a 999; 

b) Normas simplificadas para PMEsque compreendem a norma 
de PME editada pelo CFC a partir do documento emitido pelo IASB, 
bem como as ITs e os CTs editados pelo CFC sobre o assunto, 
numerados de 1000 a 1999; 

c) Normas especificas que compreendem as ITs e os CTs 
editados pelo CFC sobre entidades, atividades e assuntos 
especfficos, numerados de 2000 a 2999 (RESOLUCAO CFC N.8 

1.328/11). 

Conforme Marinho (2008), existe a necessidade de elaborar demonstragoes em 

conformidade com as normas ou principios de cada pais. Com o objetivo de obter 

informagao financeira conciliada com a complexidade do processo de harmonizagao 

contabilistica. 

Nesse contexto, entende-se que a necessidade de se obter informagoes contabeis 

harmonizadas esta relacionada com a globalizagao e os investimentos atraidos de 

outros mercados. Mesmo buscando mensurar a contabilidade em conformidade com 
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as normas de cada pais, os gestores querem e necessitam investir tambem em 

empresas internacionais que possuem credibilidade no mercado. 

Nesse sentido, foi que passou a existir a necessidade de conciliar a contabilidade 

brasileira com as normas internacionais, com o objetivo de padronizar as informagoes 

e torna-la mais transparente e confiavel, alem de contribuir para o crescimento do 

sistema financeiro e economico dos paises envolvidos nessa convergencia. 

Como afirma Schmidt (2004), que essa necessidade esta relacionada a globalizacao, 

uma vez que os investidores geralmente sao atraidos para mercados que conhecem e 

confiam. Nesse sentido, a harmonizagao contabil abre o mercado brasileiro tambem 

para os investidores internacionais, contribuindo para a evolugao do sistema 

financeiro, com transparencia e confiabilidade. 

Nesse sentido, o atual cenario de desenvolvimento economico dos paises vem para 

que os paises de adequem as normas internacionais tais como: IFAC, INTOSAI, IASB, 

ente outras. Com isso, a legislagao Brasileira sofreu diversas alteragoes, para se 

adaptar a essas mudangas, no intuito adequar-se a conjuntura economica e financeira 

mundial. 

Foi aprovado pela Resolugao CFC n a 1.328/11 que as normas nacionais devem seguir 

os padroes internacionais, de forma que seu art. 1 enfatiza que: 

As Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) devem seguir os mesmos padroes de 
elaboragao e estilo utilizados nas normas internacionais e 
compreendem as Normas propriamente ditas, as Interpretagoes 
Tecnicas e os Comunicados Tecnicos. 

Assim, para o sucesso da implantagao das normas internacionais de contabilidade, 

torna-se necessario por parte dos profissionais brasileiros de contabilidade exercerem 

um julgamento adequado na aplicagao daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA International Financial Reporting Standards 

(IFRS) e a sua relagao com a realidade economica dos paises. 

Com relagao ao IASB, esse foi criado em Londres no ano de 2001, e trata da 

publicagao e atualizagao Normas Internacionais de Contabilidade (estas 

representadas pelo IFRS), com o compromisso de desenvolver um modelo unico de 
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normas contabeis que seja utilizado internacionalmente. De forma que, existia 

transparencia e comparabilidade na elaboragao das demonstragoes financeiras, no 

intuito de atender investidores, analistas, pesquisadores, administradores, entre outros 

usuarios interessados nessas demonstragoes. No entanto, em 2011, a organizagao do 

IASB passou a ser chamada de IFRSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Foundation, porem seu orgao normativo 

independente continua sendo denominado IASB (SA; MALAQUIAS, 2012). 

Entende-se, com isso, que nos ultimos anos a contabilidade brasileira vem sendo 

regida conforme as normas contabeis internacionais, normas essas que sao 

regulamentadas por principios. Essas mudangas originam da necessidade de se obter 

uma contabilidade conciliada a de outros paises, buscando desenvolver o mercado 

brasileira. Uma vez que as normas contabeis do pais sao baseadas em regras, no 

qual o profissional so cumpri as normas editadas na legislagao. 

Segundo Marinho (2008), a adogao das normas internacionais traz varias mudangas 

para o cenario empresarial brasileira, exigindo dos contadores como tambem dos 

auditores mais responsabilidade relacionada ao julgamento profissional, ja que estas 

normas sao regularizadas em principios. Essas mudangas geradas nas empresas 

brasileiras se dao pelo fato de que prevalece a tradigao de um sistema contabil 

baseado em regras, ou seja, o codeiaw, sendo o contador acostumado a cumprir 

normas, conforme destaca Lopes (2002). 

Dantas ef a/ (2010, p. 23) comenta que: 

No ano de 2007, dois fatos marcantes impulsionaram o movimento de 
convergencia das normas brasileiras ao padrao intemacional. 
Primeiro, a edigao da Instrucao CVM n s 457/2007, determinando que, 
a partir do exercicio findo em 2010, as companhias abertas devem 
apresentar demonstragoes financeiras consolidadas adotando o 
padrao contabil intemacional — normas do IASB. Segundo, a 
promulgagao da Lei n s 11.638, de 28.12.2007, alterando dispositivos 
da legislagao societaria relativos ao processo de elaboragao e de 
divulgagao das demonstrag5es financeiras. 

Nesse contexto, percebe-se que as normas internacionais baseiam-se nos principios 

de uma forma geral, e com isso, modificada o mercado empresarial brasileira, ja que 

este vinha sendo regularizado no sistema contabil baseado em regras. No entanto, 

para adaptar-se a inclusao dessas normas do IFRS, o Brasil busca se concentra nos 

beneficios, entre eles, como menciona Lemes e Carvalhos (2004), a redugao dos 

custos de elaboragao das demonstrag5es financeiras e o aumento da transparencia. 
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2.2 O Sistema Contabil Brasileiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Sistema Contabil baseado em Princfpios 

No sistema baseado em principios e determinado um principio basico, de forma que se 

fundamenta um conjunto de conceitos contabeis, sem a permissao de alternativas, 

mas com julgamentos profissionais. 

De acordo com Guerreiro (2008) as normas baseadas em principios, como e o caso 

das IFRS, tern inicio com a definigao de uma base conceitual que proporciona 

orientagoes, explicando os seus objetivos. Assim, em caso de duvidas recorre-se a 

interpretagao dos principios, determinando a necessidade de julgamento por parte dos 

preparadores das demonstragoes bem como dos auditores. A autora ainda menciona 

que: 

Uma abordagem baseada em principios consiste na definigao de um 
conjunto de principios que proporcionam orientagoes para o 
desenvolvimento de um numero relativamente reduzido de normas de 
contabilidade [...] vindo a reunir consenso intemacional, o que e 
confirmado pela atuagao de importantes organismos reguladores 
internacionais, como o dos Estados Unidos, o FASB. (GUERREIRO 
2008, p.7). 

Nesse sentido, verifica-se que a IFRS busca normatizar a contabilidade brasileira de 

acordo com o consenso intemacional, que por sua vez, e definido por conjunto de 

principios que auxiliam no julgamento dos contadores e auditores relacionado ao 

demonstrative contabil. 

2.2.2 Sistema Contabil baseado em Regras 

Um sistema contabil baseado em regras e constituido de normas detalhadas que 

auxiliam no tratamento de situagoes ou problemas esperados. Segundo Dantas ef al 

(2010) esse sistema busca estabelecer criterios que procurem alcangar questoes 

especificas, atraves da objetividade baseado na norma. 
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Alexander e Jermakowicz (2006,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Dantas era/, 2010) cita o exemplo das normas 

norte-americanas, embora baseadas em uma estrutura conceitual denominadas pelos 

principios contabeis geralmente aceitos, essas normas envolvem convengoes, regras 

e procedimentos necessarios para definir as praticas contabeis aceitas em 

determinada situagao, com orientagoes de implementagao e interpretagao que 

justificaria a necessidade de regras. 

Segundo Alexander e Jermakowicz (2006, apud Dantas et al, 2010), o sistema 

baseado em regras elimina as eventuais duvidas de interpretagao de uma norma e 

garantiria a comparabilidade das informagoes produzidas. No entanto, sua 

desvantagem esta relacionada ao limitar a qualidade da informagao divulgada aos 

usuarios, ja que o aumento dos detalhes torna as normas especialmente complexas, o 

que pode dificultar sua aplicabilidade. 

2.2.3 Principios Contabeis versus Regras Contabeis 

O sistema contabil baseado em regras ou em principios tern se intensificado em 

decorrencia do processo de convergencia intemacional entre os paises. Lopes (2002) 

comenta que as normas baseadas em regras sao geralmente percebidas em paises 

onde ha uma grande influencia do sistema juridico romano (codelaw), como por 

exemplo, Italia, Brasil, Alemanha, Espanha. Ja as normas baseadas em principios 

estao presentes em paises com sistema juridico commomlaw (consuetudinario), 

jurisdigoes sob influencia EUA, Inglaterra e Australia. 

Nesse sentido, varios efeitos foram observados no sistema contabil com base nas 

regras e tambem com base nos principios, revelando que cada modelo apresenta 

vantagens e desvantagens, atraves de alguns aspectos, como pode ser verificado no 

Quadro 3. 
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Qjjajrofr Efeitos no Sistema cont|bHcornb^ nos principios versus regras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i-'+^4-ibas'eado%r 

Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens 

Aumento da 

comparabilidade 

As orientagoes 
detalhadas de como 
aplicar uma norma 
deve reduzir os 
efeitos de diferengas 
no julgamento 
profissional. 

Se a regra for 
rigorosa, podera 
estabelecer uma 
comparabilidade 
de fachada, 
forgando negocios 
nao similares a um 
mesmo tratamento 
contabil. 

Um efeito positivo, 
tendo em vista que 
a eliminagao das 
excegoes de 
escopo e de 
tratamento torna as 
informagoes mais 
comparaveis. 

Um efeito negative 
como consequencia 
das diferengas de 
interpretagoes 
decorrentes dos 
julgamentos 
profissionais 
requeridos. 

Aumento da 
verificabilidade 

0 aumento do 
consenso sobre 
mensuragoes, 
oferecendo ao 
profissional um 
conhecimento 
comum. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

O tratamento para 
reduzir a 
volatilidade do 
resultado tern como 
consequencia o 
aumento da 
variabilidade dos 
lucros divulgados. 

Embora possa 
influenciar efeitos 
economicos 
indesejados, 
principalmente em 
decorrencia da super 
avaliagao do valor 
justo dos ativos nos 
momentos de 
expansao 
econSmica. 

Custo de normas 
"precisas" -

Tern como 
consequencia o 
aumento dos 
custos com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
experts, para 
interpretar as 
regras ou para 
estruturar 
contratos/acordos 
para evadir 
normas legais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

A instituigao de um 
modelo baseado em 
principios, com 
normas "imprecisas", 
tern como 
consequencia uma 
maior exposigao a 
custos de erro e de 
risco de titigancia. A 
reagao e uma 
preocupagao maior 
com o 

comp/i'anceem 
relagao ao espirito 
das normas. 

Fonte: Alexander e Jermakowicz (2006, apud Dantas ef a/2010; Lemes e Carvalho (2004) 

Observa-se que entre varios efeitos, que uso do sistema baseado em regras como 

tambem o baseado em principios ocasiona o aumento da comparabilidade com pontos 

positivos e negativos. De forma que, traz vantagens nas orientagoes detalhadas de 

como aplicar uma norma que reduza as diferengas de julgamento, no caso das regras. 

Tornando as informagoes mais comparaveis com a eliminagao das excegoes de 

escopo, no caso dos principios. 
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3 ANALISE DOS DADOS 

Nesse ponto evidencia-se o resultado da pesquisa, obtido de acordo com os 

questionarios com perguntas relacionadas a percepgao dos profissionais contabeis e 

dos concludentes do curso de Ciencias Contabeis da cidade de Sousa acerca da 

contabilidade baseada nos principios versus a contabilidade baseada nas regras, 

sendo aplicados a uma amostra de 28 discentes da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), bem como profissionais que possui atividades na cidade. Sendo 

dividido em duas partes: Parte I - Perfil dos Respondentes; Parte II - Principios versus 

Regra Contabil no Brasil. 

3.1 Perfil dos Respondentes 

Dentre os respondentes, verifica-se que 29% dos respondentes profissionais sao do 

sexo masculino e, 71% do feminino. 58% dos discentes sao do sexo feminino e 42% 

do masculino, como pode ser observado no Grafico 1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F e m i r i n o 

M a s c u l i n o 

P r o f i s s i o n a i s 

F e m f n i n o 

SM a sc u l i n o 

D i s c e n t e s 

Grafico 1 - Genero dos Respondentes 

Com faixa etaria que varia entre 36 a 45 anos (42%), 26 a 35 anos (29%) e, ate 25 

anos (29%) entre os profissionais contabeis. Quando aos discentes verifica-se uma 

mesma proporgao quanto a faixa etaria, que 4% estao entre 36 a 45 anos, 25% entre 

26 a 35 anos e, 71% estao com menos de 25 anos (Grafico 2). 
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| D e 3 6 a 4 5 a n o s - 1 2 % 
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Grafico 2 - Faixa Etaria 

Quando questionados sobre o tempo de a experiencia na area Contabil, os 

profissionais afirmaram ter entre 3 a 15 anos (42%), ou ate 2 anos (42%) e, 16% tern 

acima de 16 anos. Enquanto os discentes, obtem na analise dos dados, que a maioria 

ainda nao possui experiencia area por ser ainda estudante (42%), so 4% tern entre 7 a 

10 anos, 22% entre 3 a 6 anos e, 32% com ate 2 anos (Grafico 3) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I A c i m a 1 5 a n o s >• ^  l i > 9 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j D e 3 3. 1 5 a n o s 

| A t e 2 a n o s 

| P r o f i s s i o n a i s * '  

i 
j N 3 o t e r n Ex p e r i e n c i a 4 2 K 

| D e 7 a l O a n o s 

I D ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A a G a n o s 

\  A t £ 2 a n o s 

| D i s c e n t e s 

| O 0 , 2 0 , 3 O. .-1 0 , 5 

Grafico 3 - Experiencia na area Contabil 

4 2 56 

4 2 % 

Verifica-se que apesar dos alunos ainda estarem no periodo de aprendizado, ainda 

por concluir o curso, mais de 50% possuem experiencia na area contabil. Com isso, os 

mesmos tern a oportunidade de por em pratica o que esta sendo visto em sala de aula, 

bem como poder tirar suas duvidas com os docentes. 

Quanto aos gestores contabeis, observa-se que quase a metade possuem pouco 

tempo de experiencia, com menos de 2 anos. No entanto, apenas 16% deu 

continuidade ao estudo possuindo pos-graduagao completa, os demais estao com 

apenas graduagao ou pos incompleta. 
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Estes profissionais ainda afirmam que uma das maiores mudangas da contabilidade 

relacionada ao processo de converg§ncia esta na harmonizagao dos procedimentos 

contabeis (57%), 29% relacionam essas mudangas a maior transparencia nas 

demonstragoes e, 16% afirmam esta na confiabilidade e seguranga nos servigos 

contabeis. Destacando os principios que tern maior dificuldade de colocar em pratica 

sao: Competencia, Oportunidade e Prudencia (84% cada) e, Registro pelo valor 

original (16%). 

Entende-se que o principio da prudencia objetiva que o profissional tenha cautela na 

elaboragao dos registros contabeis, adotando um menor valor par os itens do ativo e 

da receita, e um maior valor para os itens do passivo e de despesa. Observa-se no art. 

10 da Resolugao n. 1.282/2010 que, a aplicagao desse principio se da quando se 

define valores relacionados as variagoes patrimoniais. Ja o principio da Competencia, 

no Art. 9 9 da mesma resolugao, implica no confronto do valores de receitas e de 

despesas. 

O principio da Oportunidade, sob a percepgao de Zaratini (2009, p. 10) serve para 

orientar o contabilista, no qual, este nao deve ignorar na contabilidade o registro de 

fatos e atos que poderao afetar a situagao patrimonial no futuro. 

Quanto a busca de aperfeigoamento desses profissionais por meio de palestras, 

cursos e eletronicos, verifica-se que todos eles utilizam-se esses recursos, como 

tambem as ferramentas disponibilizadas no portal do CRC-PB, para obter 

conhecimentos. 

Esse mesmo questionamento foi realizado no estudo de Guimaraes efzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al (2011) ainda 

sobre a capacitagao dos profissionais quanto ao assunto, verificou-se que 41,18% dos 

participantes da pesquisa afirmam ter recebido apoio do CRC-ES atraves de 

Informativos disponibilizados no site e 47,06% disseram que o Conselho contribui na 

preparagao, promovendo palestras. 

Segundo Langoni (2010, apud GUIMARAES ef al, 2011) existe a necessidade de 

capacitagao e de uma nova postura do profissional contabil para se adequar as novas 

normas, sendo que, aqueles que nao se prepararem, serao excluidos do mercado. 
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Com relagao a penalidade pela nao observancia dos principios e normas na 

mensuragao dos fatos contabeis, todos os profissionais afirmaram nunca terem sofrido 

penalidades nesse sentido. 

Buscou-se ainda na pesquisa verificar o nivel de conhecimentos dos discentes 

relacionado ao processo de convergencia contabil, verificando que a maioria (82%) 

obtem conhecimentos sobre o tema. Destes, 58% adquiriram tal conhecimento nas 

disciplinas do curso, 25% atraves de leitura de artigos e normas, e 14% em pesquisas 

na internet entre outros. Apenas 18% nao tern esse conhecimento (Grafico 4). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 4 - Conhecimento Discentes sobre as Convergencias das Normas 

Por outro lado, na pesquisa de Oliveira, Jacone e Almeida (2012) um total de 62% dos 

alunos disseram que conhecem o processo de convergencias das normas contabeis, e 

o conhecimento foi advindo da faculdade (50%), leitura de artigos e internet (50%). Ja 

na pesquisa de Guimaraes efzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al (2011) a grande maioria (82,35%) disse que sim, 

enquanto somente 17,65% responderam que nao. 

Foi questionado ainda com os discentes, se os mesmos se acham preparados para 

enfrentar o Mercado de Trabalho, no que diz respeito as mudangas oriundas do 

processo de convergencia contabil, no qual 78% nao estao preparados, 18% estao e, 

4% nao responderam, como pode ser observado no Grafico 5. 

Na pesquisa de Oliveira, Jacone e Almeida (2012), esse mesmo questionamento foi 

feito, obtendo como resposta que 41% dos futuros contadores sentem-se preparados. 

Esse resultado so vem a corroborar com outro questionamento, sobre a legislagao que 

abordou o processo de harmonizagao contabil, no intuito de verificar o conhecimento 

do discente sobre o assunto. Obtendo na analise que 88% reconhecem a Lei 

11.638/07 como a legislagao correta. 4% relacionam o processo de harmonizagao a 
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Lei 9.295/46, outros 4% a Lei 6.404/76 e, mais 4% que nao responderam, evidenciado 

tambem no Grafico 5. 
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Grafico 5 - Mercado de Trabalho e Conhecimento sobre a Legislagao 

Verifica-se que a maioria (86%) tern conhecimento sobre as regras e os principios 

contabeis, no entanto 14% dos discentes nao conhecem ou nao sabe responder ao 

questionamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Principios versus Regras Contabil no Brasil 

Neste subitem serao evidenciados os resultados obtidos com a pesquisa realizada 

junto aos profissionais, bem como aos discentes, buscando verificar o grau de 

conhecimentos dos mesmos com relagao aos principios contabeis versus as regras 

contabeis. 

Dessa forma foi questionado a ambos, sob o ponto de vista dos mesmos se a regras 

contabeis sao constituidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), no qual 

todos os profissionais concordam com o questionamento e, 60% dos discentes 

tambem concordam, 32% discordam e, 8% nao tern conhecimento. 

Foi afirmando no questionario que os principios contabeis estao relacionados a 

comparagao e a credibilidade, em fungao do reconhecimento dos criterios adotados 

para a elaboragao das demonstragoes. Nesse sentido, 86% dos profissionais 

concordam e 14% discordam. Ja os discentes, 50% concordam, 18% discordam e 
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32% nao souberam responder ou nao tern conhecimento sobre a afirmativa, conforme 

evidenciado Grafico 6. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 6 - Principios relacionados a comparacao e a credibilidade 

Observa-se nesse resultado que, 14% dos profissionais nao tern conhecimento sobre 

o assunto, ja que se respondeu de forma erronea a afirmativa. Ja os discentes, 50% 

obtem conhecimento, outros 50% nao souberam responder, nao tern conhecimento ou 

discordam da afirmativa. 

Quanto as normas baseadas em regras, foi questionado se estas tendem a ser mais 

especificas nos seus requisitos no intuito de apresentar dados mais detalhados, 

obtendo na analise que 86% dos profissionais concordam e, 14% discordam. 60% dos 

discentes tambem concordam, 32% discordam e, 8% nao sabe responder. 

Compreende-se que a contabilidade baseada em regras tende a oferecer informagoes 

mais detalhadas que auxiliam no processo decisorio. Como afirma DantaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2010) 

esse sistema busca estabelecer criterios que procurem alcangar questoes especificas, 

atraves da objetividade baseado na norma, por ser constituido de normas detalhadas 

que auxiliam no tratamento de situagoes ou problemas esperados. 

Com relagao a contabilidade baseada em principios, entende-se que na sua aplicagao 

tern diversas vantagens, entre elas: a aplicagao do julgamento profissional na 

avaliagao da essencia de uma transagao e a existencia de normas mais simples, ja 

que podem ser aplicados a varias situagoes. Nesse sentido, quando questionado 

sobre o assunto com os profissionais, 86% concordam com a afirmativa, no entanto o 

restante (14%) discordam, da mesma forma que as duas ultimas alternativas, o que 

identifica sua falta de conhecimento sobre o tema (Grafico 7). 
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Grafico 7 - Vantagens da contabilidade baseada em Principios 

Quando questionado sobre essas vantagens aos discentes, a maioria (86%) 

concordou com o questionamento, mostrando conhecimentos sobre o assunto e, 

apenas 14% nao tern conhecimento ou nao souberam responder (Grafico 7). Observa-

se que, com relagao ao assunto, o resultando foi na mesma proporgao entre os 

profissionais e os discentes, evidenciando, com isso, que todos os respondentes 

obtem conhecimentos relacionados as vantagens de se usar um sistema baseado em 

principios. 

Quanto as normas contabeis, sabe-se que estas sao estabelecidas por doutrinadores 

ou por profissionais, com a finalidade de harmonizar e homogeneizar os resultados 

obtidos com a aplicagao pratica dos conhecimentos cientificos, sendo dependente aos 

parametros estabelecidos pelos principios. No entanto, conforme evidencia-se na 

analise, 14% dos profissionais 32% dos discentes discordam ou nao souberam 

responder sobre o assunto. 

Com relagao aos principios contabeis, foi afirmado de forma erronea propositalmente 

no questionario, que no principio da competencia a folha de pagamento dos operarios 

de uma fabrica relativa ao mes de dezembro, por exemplo, seria considerada como 

despesa de Janeiro, uma vez que o pagamento so sera efetuado nos primeiros dias do 

referido mes (Janeiro). Ja o ato gerador da despesa e o pagamento do salario e nao o 

servigo prestado pelos operarios. Assim, 86% dos profissionais e 64% dos discentes 

discordam. 

Nesse sentido, afirmativa apresentada esta incorreta porque, de acordo com a 

Resolugao n. 1.282/2010, relacionado ao principio da competencia, a folha de 
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pagamento dos operarios de uma fabrica relativa ao mes de dezembro, deve ser 

considerada como despesa desse relativo mes (dezembro), mesmo que, na pratica, o 

pagamento so seja efetuado nos primeiros dias de Janeiro. 

O mesmo ocorre quando as vendas a prazo sao realizadas em maio, estas competem 

e devem ser apropriadas como receitas de maio, mesmo que o efetivo recebimento 

ocorra em junho ou julho do proximo exercicio financeiro. Assim, quando questionado 

sobre isso com os respondentes, verifica-se no Grafico 8 que 86% dos profissionais 

concordam, mostrando com isso obter conhecimentos relacionados ao tema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 8 - Competencies das despesas conforme Principio Competencia 

Ja os discentes, observa-se no Grafico 8, que 67% concordam, 25% discordam e 

apenas 8% nao tern conhecimento. No entanto, esse resultado evidencia que a 

maioria dos alunos tern conhecimentos sobre o tema em debate. 

Ainda conforme dados obtidos na analise, verifica-se que 55% dos profissionais 

afirmam que na pratica e dificil a identificagao e mensuragao de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Goodwill com 

confiabilidade nas informagoes geradas, por se tratar de um agio decorrente de uma 

expectativa de rentabilidade futura dentro empresa. 45% discordaram ou nao 

souberam responder. Quanto aos discentes, 82% concordam e, 18% discordaram ou 

nao souberam responder. 

Foi identificado nos dados da pesquisa que 71% dos profissionais e 100% dos 

discentes acreditam que no julgamento de determinados fatos contabeis devera ser 

considerada a qualidade da informagao e nao so os interesses da administragao. 
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Nesse sentido, pode-se observar que o uso de um sistema baseado em regras elimina 

as eventuais duvidas de interpretagao de uma norma, no entanto, uma de suas 

desvantagens esta relacionada ao limitar a qualidade da informagao divulgada aos 

usuarios, ja que o aumento dos detalhes torna as normas especialmente complexas, o 

que pode dificultar sua aplicabilidade, como afirma Alexander e Jermakowicz (2006, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apud Dantas et al, 2010). 

A Tabela 1 evidencia a distingao entre Principios e Normas Contabeis, podendo 

verificar que a maioria dos profissionais (55%) e, 60% dos discentes afirmam que tanto 

os principios como as normas sao de conduta obrigatoria. 

Tabela 1 - Distincao entre Principios e Regras Contabeis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ALTERNATIVAS PROFISSIONAIS DISCENTES 

Tanto os principios como as normas sao de 
conduta obrigatoria 

Principios e normas somente sao 
diferenciaveis no piano tecnico 

Os principios e as Normas contabeis sao 
sinonimos 

Os principios e as Normas sao utilizados, 
indistintamente, para respaldar as 
informagoes geradas 

TOTAL 

Fonte: Dados da Pesquisa 2013.1 

Relacionado ao principio da competencia, o reconhecimento da receita deve ser feito 

na venda do produto. Quando mencionado isso com os respondentes, observa-se que 

71% dos profissionais e 60% dos discentes tern conhecimento sobre o assunto. Os 

demais responderam ao questionamento de forma duvidosa, nao se sabe se foi pela 

falta de conhecimento ou falta de atengao na hora de responder, como pode ser visto 

na Tabela 2. 

55% 60% 

16% 14% 

4% 

29% 22% 

100% 100% 
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Tabela 2 - 0 reconhecimento da receita no principio da compet§ncia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ALTERNATIVAS PROFISSIONAIS DISCENTES 

Na emissao do pedido - 8% 

Na venda do produto 71% 60% 

No reconhecimento do adiantamento 

No recebimento da receita 29% 32% 

TOTAL 100% 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 2013.1 

Alguns discentes relacionam o reconhecimento da receita na emissao do pedido (8%) 

e outros (32%) no recebimento da receita. Ja os profissionais (29%) afirma que esse 

reconhecimento esta no recebimento da receita. Esse resultado preocupa um pouco, 

ja que profissionais que atuam na area, ainda nao sabem bem relacionar o 

reconhecimento de uma despesa de acordo com um principio contabil. 

Foi questionado sobre qual conceito do principio da oportunidade, verificando que 

apenas 42% dos profissionais responderam corretamente, esse resultado vem a 

corroborar com outro questionamento ja feito anteriormente, no qual os mesmos 

mencionam que existe certa dificuldade de se aplicar os principios na pratica. 

Nota-se, que isso se deve pela falta de conhecimento dos mesmos relacionado ao 

conceito do principios contabeis, pode-se afirmar que,, se nao conhece o conceito, 

realmente nao tern como aplica-lo na mensuragao contabil. Os demais respondentes, 

relacionados com os discentes, responderam corretamente ao conceito. 

O Grafico 9 evidencia as respostas dos discentes e profissionais relacionada aos 

atributos da informagao contabil conformes as NBC, de forma que entre as alternativas 

disponiveis, 50% dos discentes afirmaram que tais atributos estao relacionados a 

compreensibilidade e comparabilidade. No entanto, observa-se que so 29% dos 

profissionais responderam a mesma alternativa. 



45 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

; T e m p o i a i i d d U e e Co m p a i d b i l i d d d s? $ & % zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J Co m p r e e n s i b i l i c i a d e e Co m p a r a b i l i d a d e 5 0 % 

} O b j e t i v i d a d e e Co n f i a b i l i d a d e 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa?% 

j D i sc e n t e s 

| Co m p r e e n s i b i l i d a d e e Co m p a r a b i l i d a d e 2956 

| O b j e t i v i d a d e e Co n H a b i l i d a d e 7 1 % 

'• Pr o f i ssi o n a i s ; i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I ' 
} 0 0 , 1 0 , 2 0 . 3 0 , 4 0 , 5 0 , 6 0 , 7 0 , 8 

Grafico 9 - Atributos da informagao Contabil 

Verifica-se no Grafico 9, que 71% dos profissionais e 42% dos discentes responderam 

a alternativa objetividade e confiabilidade, de forma errada pois os atributos da 

informagao contabil conforme as NBC estao relacionados a compreensibilidade e 

comparabilidade. Outros discentes ainda afirmam que tais atributos estariam 

relacionados com a temporalidade e comparabilidade (8%). 

Foi questionado ainda devera registrar suas mutagoes patrimoniais observando os 

principios fundamentais de contabilidade bem como as normas brasileiras de 

contabilidade, no qual todos os respondentes concordaram com a afirmativa, tanto os 

profissionais como os discentes. 
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4 CONSIDERACOES FINAIS 

As mudancas e os avangos tecnologicos estao ocorrendo com muita velocidade nas 

ultimas decadas, fazendo com isso, que as empresas e os profissionais necessitem 

acompanhar essa evolugao. Para isso torna-se necessario que a contabilidade das 

organizagoes busquem sistemas conforme as suas necessidades e obrigatoriedade da 

legislagao brasileira. 

Assim, No que diz respeito aos sistemas contabeis, tem-se aqueles baseados em 

regras e os que se baseiam em principios. O sistema contabil baseado em regras e o 

aumento da comparabilidade de forma que as orientagoes detalhadas devem reduzir 

os efeitos de diferengas no julgamento profissional. As normas internacionais sao 

baseadas em principios, no qual busca uma base conceituai para so depois ajustar 

orientagoes explicando os seus objetivos, com isso, em caso de duvidas recorre-se a 

interpretagao dos principios. 

Nesse contexto, o estudo verificou a percepgao dos profissionais contabeis e dos 

concludentes do curso de Ciencias Contabeis da cidade de Sousa acerca da 

contabilidade baseada nos principios versus a contabilidade baseada nas regras, no 

intuito de observar o nivel de conhecimentos dos mesmos com relagao ao tema 

abordado. 

Atraves da analise dos dados, foi identificado, sob a percepgao dos respondentes, os 

pontos positivos e negativos de cada sistema. Dessa. forma, foi apontado que as 

normas baseadas em regras tendem a ser mais especificas nos seus requisitos por 

apresentar dados mais detalhados, nao recaindo a necessidade de se estabelecer um 

julgamento por parte dos profissionaise, uma vez que, por ser constituido de normas 

detalhadas auxiliam no tratamento de situagoes ou problemas especificos. Ja no que 

diz respeito a contabilidade baseada em principios, dentre as vantagens, foram 

apontadas: a aplicagao do julgamento profissional na avaliagao da essencia de uma 

transagao e a existencia de normas mais simples, ja que podem ser aplicados a varias 

situagoes. 

Buscou-se tambem identificar nesse estudo o comportamento dos respondentes 

diante de situagoes que requeiram o julgamento, assim quando foi questionado sobre 

decisoes que relacionem a obediencia dos principios contabeis, obteve-se no 
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resultado que a maioria dos profissionais, bem como dos discentes, obtem 

conhecimento sobre o tema questionado. 

Foi observado ainda que, no que tange ao grau de conhecimento dos respondentes 

com relagao as Normas Internacionais de Contabilidade, 55% dos profissionais 

acreditam que uma das maiores mudancas das praticas contabeis esta na 

harmonizagao dos procedimentos relacionados ao processo de convergencia. Ja os 

discentes afirmam ter conhecimentos sobre esse processo de convergencia, bem 

como a maioria (89%) ainda reconhecem a Lei 11.638/07 como a legislagao 

impulsionou o processo de convergencia as normas internacionais no Brasil. 

Foi possivel realizar um comparativo desse resultado com outras pesquisas ja 

realizadas no mesmo tema. Assim, quando questionado sobre o processo de 

convergencias das normas contabeis, verificando que a maioria (82%) possuem 

conhecimentos sobre o tema. Destes, 58% adquiriram tal conhecimento atraves de 

disciplinas do curso. Observa-se que esse mesmo questionamento foi realizado na 

pesquisa de Oliveira, Jacone e Almeida (2012), verifica-se que 62% dos alunos 

disseram que conhecem o processo de convergencias, no qual, destes 50% afirmam 

ter na faculdade. 

Quando indagados sobre a legislagao que abordou o processo de convergencia as 

normas internacionais no Brasil, 89% dos discentes indicaram de forma correta a Lei 

11.638/07. Na pesquisa de Oliveira, Jacone e Almeida (2012), 70% indicaram tambem 

essa lei, podendo afirmar com isso, que a maioria dos respondentes de ambas as 

pesquisas, obtem certo conhecimento referente ao assunto. 

Quanto a busca de aperfeigoamento desses profissionais por meio de palestras, 

cursos e eletronicos, verifica-se que todos utilizam-se esses recursos, como tambem 

as ferramentas disponibilizadas no portal do CRC-PB, para obter conhecimentos. Esse 

mesmo questionamento foi realizado no estudo de GuimaraeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2011), onde se 

verificou que 41,18% dos participantes afirmam ter recebido apoio do CRC-ES atraves 

de Informativos disponibilizados no site. 

Do exposto, os resultados evidenciam que a maioria dos respondentes, tanto os 

profissionais como os discentes, tern certo nivel de conhecimento sobre as mudangas 

no sistema contabil resultante do processo de convergencia, entendendo qual a 

finalidade de cada sistema, suas vantagens e desvantagens. Entende-se ainda que 
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tanto os profissionais como os discentes, procuraram outros meios de manterem-se 

atualizados, como congressos, artigos, internet, entre outros. 
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APENDICES - Questionarios (Discentes e Profissionais Contabeis) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
Centra de Ciencias Juridicas e Sociais 

Coordenagao do Curso de Ciencias Contabeis 

Caro Respondente, 

Estamos conduzindo uma pesquisa academica relacionada com a percepgao dos 
profissionais contabeis e dos concludentes do curso de Ciencias Contabeis da cidade 
de Sousa, acerca da contabilidade baseada nos principios versus a contabilidade 
baseada nas regras. 

Contamos com sua colaboragao. 

GUESTIONARIO 

PARTE I - Perfil do Empresario 

1 Genero: 

( ) Masculino 

( ) Feminino 

2 Faixa etaria: 

( ) Ate 25 anos 

( ) De 26 e 35 anos 

( ) De 36 a 45 anos 

( ) De 46 a 55 anos 

( ) Acima de 55 anos 

3 Experiencia na area Contabil: 

( ) Ate 2 anos 

( ) De 3 e 6 anos 

( ) De 7 a 10 anos 

( ) De 10 a 15 anos 

( ) Acima de 16 anos 

( ) Ainda nao tern experiencia por ser estudante 
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4 Grau de instrugao (escolaridade): 

) Ensino superior incompleto 

) Ensino superior completo 

) Pos-graduagao em nivel de especializagao incompleta 

) Pos-graduagao em nivel de especializacao completa (especialista em: 

) Pos-graduagao em nivel de mestrado incompleto 

) Pos-graduagao em nivel de mestrado incompleto (mestre em: 

) Pos-graduagao em nivel de doutorado incompleto 

) Pos-graduagao em nivel de doutorado incompleto (doutor em: 

5 No seu ponto de vista, quais sao as maiores mudangas nas praticas contabeis 
com relagao ao processo de convergencia? 

) Harmonizagao dos procedimentos contabeis 
) Maior transparencia nas demonstragoes contabeis 
) Adaptagao no piano de contas e na divulgagao das demonstragoes contabeis 
) Confiabilidade e seguranga nos servigos contabeis. 

6 Voce busca se aperfeigoar por meio de informativos (impressos e eletronicos), 
palestras e cursos, relacionados as novidades e mudangas da area contabil? 

) Sim ( )Nao 

7 Voce utiliza as ferramentas disponibilizadas no portal do CRC-PB, como forma 
de obter novos conhecimentos? 

) Sim ( )Nao 

8 Voce ja sofreu alguma penalidade pela nao observancia dos Principios e 
Normas na mensuragao dos fatos contabeis? 

) Sim ( )Nao 

9 Qual o principio que voce tern maior dificuldade em colocar em pratica? 
) Entidade 
) Competencia 
) Oportunidade 
) Continuidade 
) Registro pelo valor original 
) Prudencia 
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PARTE II - Principios Versus Regras Contabil no Brasil 

10 No seu ponto de vista, as regras contabeis sao constituidas pelas Normas 
Brasileiras de Contabilidade (NBC)? 

) Sim ( )Nao 
) Nao tenho conhecimento ( ) Nao sei responder 

11 E os Principios Contabeis estao relacionados a comparacao e a credibilidade, 
em fungao do reconhecimento dos criterios adotados para a elaboragao das 
demonstragoes financeiras)? 

) Sim ( )Nao 
) Nao tenho conhecimento ( ) Nao sei responder 

12 As normas baseadas em regras, tendem a ser mais especificas nos seus 
requisites de modo que tendem a apresentar muito mais detalhes? 

) Sim ( )Nao 
) Nao tenho conhecimento ( ) Nao sei responder 

13Um normativo baseado em principios tern diversas vantagens, entre elas: a 
aplicagao do julgamento profissional na avaliagao da essencia de uma 
transagao; e a existencia de normas relativamente mais simples, uma vez que 
ao se compreender os principios estes podem ser aplicados a um vasto leque 
de situagoes. Voce concorda com essa afirmativa? 

) Sim ( )Nao 
) Nao tenho conhecimento ( ) Nao sei responder 

14 As normas sao convencionais e estabelecidas por doutrinadores ou por 
profissionais, com a finalidade de harmonizar e homogeneizar os resultados 
obtidos com a aplicagao pratica dos conhecimentos cientificos. Sendo 
dependentes aos parametros estabelecidos pelos principios. Voce concorda 
com essa afirmativa? 

) Sim ( )Nao 
) Nao tenho conhecimento ( ) Nao sei responder 
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15 Atraves do principio da competencia, a folha de pagamento dos operarios de 
uma fabrica relativa ao mes de dezembro, por exemplo, sera considerada como 
despesa de Janeiro, uma vez que o pagamento so sera efetuado nos primeiros 
dias do referido mes (Janeiro). Ja o ato gerador da despesa e o pagamento do 
salario e nao o servigo prestado pelos operarios. Voce concorda com essa 
afirmativa? 

( ) Sim ( )Nao 
( ) Nao tenho conhecimento ( ) Nao sei responder 

16 Ainda com relagao ao principio da competencia, numa empresa, quando as 

vendas a prazo sao realizadas em maio, estas competem e devem ser 

apropriadas como receitas de maio, mesmo que o efetivo recebimento 

ocorra em junho ou julho do proximo exercicio financeiro? 

( ) Sim ( )Nao 
( ) Nao tenho conhecimento ( ) Nao sei responder 

17Na pratica e diffcil a identificacao e mensuragao de um Goodwill com 

confiabilidade nas informagoes geradas? Deixando claro que se trata 

de um agio decorrente de uma expectativa de rentabilidade futura 

dentro empresa. 

( ) Sim ( )Nao 
( ) Nao tenho conhecimento ( ) Nao sei responder 

18Voce acha que no julgamento de determinados fatos contabeis devera 

ser considerada a qualidade da informagao e nao so os interesses da 

administracao? 

( ) Sim ( )Nao 
( ) Nao tenho conhecimento ( ) Nao sei responder 

19 Quanto a distingao entre Principios e Normas Contabeis, pode-se afirmar que: 

( ) Tanto os principios como as normas sao de conduta obrigatoria; 
( ) Principios e normas somente sao diferenciaveis no piano tecnico 
( ) Os principios e as normas contabeis sao sinonimos 
( ) Os principios e as normas sao utilizados, indistintamente, para respaldar as 
informagoes geradas 
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20 Conforme o Principio da Competencia, o reconhecimento da Receita devera 
ser: 

( ) na emissao do pedido. 
( ) na venda do produto. 
( ) no recebimento do adiantamento. 
( ) no recebimento da receita. 

21 "deve ensejar o reconhecimento universal das variagoes ocorridas no 
patrimonio da Entidade, em um periodo de tempo determinado, base 
necessaria para gerar informagoes uteis ao processo decisorio da gestao". O 
trecho em destaque refere-se ao Principio da: 

( ) Prudencia. 
( ) Competencia. 
( ) Entidade. 
( ) Oportunidade. 

22 De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, sao considerados 
atributos da informagao contabil: 

( ) objetividade e confiabilidade. 
( ) compreensibilidade e comparabilidade. 
( ) confiabilidade e sensibilidade. 
( ) temporalidade e comparabilidade. 

23 Uma empresa devera registrar suas mutagoes patrimoniais observando: 

( ) Os Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de 
Contabilidade. 
( ) O estabelecido no estatuto social. 
( ) Orientagao de auditores independentes registrados na CVM. 
( ) O respeito a determinagao do Conselho de Administragao. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
Centra de Ciencias Juridicas e Sociais 

Coordenagao do Curso de Ciencias Contabeis 

Caro Respondente, 

Estamos conduzindo uma pesquisa academica relacionada com a percepgao dos 
profissionais contabeis e dos concludentes do curso de Ciencias Contabeis da cidade 
de Sousa, acerca da contabilidade baseada nos principios versus a contabilidade 
baseada nas regras. 

Contamos com sua colaboragao. 

QUESTIONARIO 

PARTE I - Perfil do Discente 

1 Genera: 

( ) Masculino 

( ) Feminino 

2 Faixa etaria: 

( ) Ate 25 anos 

( ) De 26 e 35 anos 

( ) De 36 a 45 anos 

( ) De 46 a 55 anos 

( ) Acima de 55 anos 

3 Experiencia na area Contabil: 

( ) Ate 2 anos 

( ) De 3 e 6 anos 

( ) De 7 a 10 anos 

( ) De 10 a 15 anos 

( ) Acima de 16 anos 

( ) Ainda nao tern experiencia por ser estudante 

4 Grau de instrugao (escolaridade): 

( ) Ensino superior incompleto 

( ) Ensino superior completo 

( ) Pos-graduagao em nivel de especializagao incompleta 

( ) Pos-graduagao em nivel de especializagao completa (especialista em: 
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5 Voce tern conhecimento sobre o processo de convergencias das Normas 
Contabeis? 

6 Caso positivo, esse conhecimento e oriundo de: 

) Disciplinas da Universidade 

) Leitura de artigos e Legislagao sobre as Normas 

) Pesquisa na internet 

) Outros (especifique): 

7 Voce se acha preparado para enfrentar o Mercado de Trabalho no que diz 
respeito as mudangas oriundas do Processo de Convergencia Contabil? 

) Sim ( )Nao 
) Nao tenho conhecimento ( ) Nao sei responder 

8 Qual a legislagao que abordou o processo de harmonizagao contabil no Brasil? 
) Lei 9.295/46 
) Lei 11.638/07 
) Lei 6.404/76 
) Lei 10.028/00 

9 Voce tern conhecimento sobre as regras contabeis, bem como seus principios? 
) Sim ( )Nao 

) Nao tenho conhecimento ( ) Nao sei responder 

10 No seu ponto de vista, as regras contabeis sao constituidas pelas Normas 
Brasileiras de Contabilidade (NBC)? 

) Sim 
) Nao tenho conhecimento 

( ) Nao 
( ) Nao sei responder 

PARTE II - Principios Versus Regras Contabil no Brasil 

) Sim 
) Nao tenho conhecimento 

( ) Nao 
( ) Nao sei responder 

11 E os Principios Contabeis estao relacionados a eomparagao e a credibilidade, 
em fungao do reconhecimento dos criterios adotados para a elaboragao das 
demonstragoes financeiras)? 
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) Sim 
) Nao tenho conhecimento 

( ) Nao 
( ) Nao sei responder 

12 As normas baseadas em regras, tendem a ser mais especificas nos seus 
requisitos de modo que tendem a apresentar muito mais detalhes? 

13 Um normativo baseado em principios tern diversas vantagens, entre elas: a 
aplicagao do julgamento profissional na avaliagao da essencia de uma 
transagao; e a existeneia de normas relativamente mais simples, uma vez que 
ao se compreender os principios estes podem ser aplicados a um vasto leque 
de situagoes. Voce concorda com essa afirmativa? 

) Sim ( )Nao 
) Nao tenho conhecimento ( ) Nao sei responder 

14 As normas sao convencionais e estabelecidas por doutrinadores ou por 
profissionais, com a finalidade de harmonizar e homogeneizar os resultados 
obtidos com a aplicagao pratica dos conhecimentos cientfficos. Sendo 
dependentes aos parametros estabelecidos pelos principios. Voce concorda 
com essa afirmativa? 

) Sim ( )Nao 
) Nao tenho conhecimento ( ) Nao sei responder 

15 Atraves do principio da competencia, a folha de pagamento dos operarios de 
uma fabrica relativa ao mes de dezembro, por exemplo, sera considerada como 
despesa de Janeiro, uma vez que o pagamento so sera efetuado nos primeiros 
dias do referido mes (Janeiro). Ja o ato gerador da despesa e o pagamento do 
salario e nao o servigo prestado pelos operarios. Voce concorda com essa 
afirmativa? 
) Sim ( )Nao 
) Nao tenho conhecimento ( ) Nao sei responder 

16 Ainda com relagao ao principio da competencia, numa empresa, quando as 

vendas a prazo sao realizadas em maio, estas competem e devem ser 

apropriadas como receitas de maio, mesmo que o efetivo recebimento 

ocorra em junho ou julho do proximo exercicio financeiro? 

) Sim ( )Nao 
) Nao tenho conhecimento ( ) Nao sei responder 

) Sim 
) Nao tenho conhecimento 

( ) Nao 
( ) Nao sei responder 
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17 Na pratica e dificil a identificacao e mensuragao de um Goodwill com 

confiabilidade nas informagoes geradas? Deixando claro que se trata 

de um agio decorrente de uma expectativa de rentabilidade futura 

dentro empresa. 

18 Voce acha que no julgamento de determinados fatos contabeis devera 

ser considerada a qualidade da informagao e nao so os interesses da 

administracao? 

19 Quanto a distingao entre Principios e Normas Contabeis, pode-se afirmar que: 

( ) Tanto os principios como as normas sao de conduta obrigatoria; 
( ) Principios e normas somente sao diferenciaveis no piano tecnico 
( ) Os principios e as normas contabeis sao sinonimos 
( ) Os principios e as normas sao utilizados, indistintamente, para respaldar as 
informagoes geradas 

20 Conforme o Principio da Competencia, o reconhecimento da Receita devera 
ser: 

( ) na emissao do pedido. 
( ) na venda do produto. 
( ) no recebimento do adiantamento. 
( ) no recebimento da receita. 

21 "deve ensejar o reconhecimento universal das variagoes ocorridas no 
patrimonio da Entidade, em um periodo de tempo determinado, base 
necessaria para gerar informagoes uteis ao processo decisorio da gestao". O 
trecho em destaque refere-se ao Principio da: 

( ) Prudencia. 
( ) Competencia. 
( ) Entidade. 
( ) Oportunidade. 

22 De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, sao considerados 
atributos da informagao contabil: 

( ) objetividade e confiabilidade. 
( ) compreensibilidade e comparabilidade. 
( ) confiabilidade e sensibilidade. 
( ) temporalidade e comparabilidade. 

) Sim 
) Nao tenho conhecimento 

( )Nao 
( ) Nao sei responder 

) Sim 
) Nao tenho conhecimento 

( ) Nao 
( ) Nao sei responder 
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23 Uma empresa devera registrar suas mutacoes patrimoniais observando: 

( ) Os Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de 
Contabilidade. 
( ) O estabelecido no estatuto social. 
(. ) Orientacao de auditores independentes registrados na CVM. 
( ) O respeito a determinacao do Conselho de Administracao. 


