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RESUMO 

Observa-se atualmente, o crescimento das entidades civis, ou mesmo, entidades 

pertencentes ao Terceiro Setor. Evidenciando as grandes transformacoes de cunho cultural 

e economico sofridas pela sociedade no mundo globalizado. Dessa maneira, O Terceiro 

Setor acompanha essas mudancas impostas pela nova realidade social no qual esta 

inserida, buscando a erradicacao da desigualdade social atraves de boas iniciativas, 

tornado-se um dos mais conhecidos, atuantes e influenciador de desenvolvimento 

economico. Sob essa otica, torna-se importante destacar a relevancia da evidenciagao 

contabil no processo de gestao para esse setor.O trabalho, teve como objetivo identificar de 

que forma as informagoes contabeis contribuem no processo de gestao, da entidade 

filantropica, Centra de Educacao Integral Margarida Pereira da Silva, localizado na cidade 

de Pombal- PB. Objetivando uma melhor compreensao do estudo em questao, realizou-se 

uma pesquisa caracterizada como bibliografica e descritiva, de natureza qualitativa, 

mediante um estudo de caso, dividido em duas partes: uma entrevista na entidade e um 

questionario semi-estruturado com o contabilista. Os resultados da pesquisa mostraram, no 

tocante ao auxilio da tomada de decisao, que ha pouco uso das informagoes contabeis para 

o gerenciamento das atividades e a necessidade da adogao de tecnicas contabeis que 

facilitem a compreensao dos dados para os usuarios e dos demais interessados. Observou-

se tambem que o nivel de evidenciagao contabil, ainda pode ser considerado pequeno, visto 

que, a entidade nao se apresenta a sociedade, no que se refere, ao numero de 

beneficiados, bem como a importancia da entidade para a comunidade pombalense, porque 

a mesma nao elabora e nao divulga o Balango Social. 

Palavras Chave: Globalizagao, Terceiro Setor, Informagao. 



A B S T R A C T 

It is observed actually the growht of the civil entities now, or even, entities belonging to the 

third section. Enclening the gread transformation of cultural and economical stamp suffered 

by the society in the totalized world of that it sorts out the third section accompanies those 

changes imposed by the new social reality in which is insert, looking for the eradication of 

social inequality though good initiates, becoming one of the more acquaint tances, active and 

that it gives influence of economical development. Under that opties, it becomes important to 

detach the relevance of the conviction accounting in the administration process for that 

section. The work had as objective indentifies that it forms the accounting information 

contribute in the process of administration of the entity philanthopie Center of Integral 

Education Margarida Pereira da Silva, located in the city of Pombal - Pb. Aiming at a better 

understanding of the study in subject, it took pleace a research characterized as 

bibliographical and descriptive, of qualitative nature, by a case study, divided in two parts: an 

interview in the entity and a questionnaire semi-structured with the accountant. The result of 

the research showed concerning the aid in the socket of decision, that there is little use of 

the accounting information for the administration of the activities and the need of the 

adoption of accounting techniques that facilitate the understanding of the data for the users 

and too much interested parties, it was also observed that at fevel of explicitness accounting 

it can still be considered small because the entity doesn't in what she relers to the 

importance of the entity for pombalense community because the same doen't elaborate nor 

publishes the Social Swinging. 

Key Word: Totalisention, Third Section, Information. 
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1 I N T R O D U C A O 

Conforme Cappellazzi (2005), existem atualmente tres setores economicos responsaveis 

pelo desenvolvimento do pais, sao assim representados: o primeiro setor e caracterizado 

pelo poder Estatal, ou mesmo, pelo governo; por aqueles detentores do poder cuja funcao e 

estritamente publica. O segundo setor e formado pela classe privada assim definidos como 

empresarios, socios, acionistas que objetivam o lucro em seus empreendimentos, conforme 

O Terceiro Setor e formado por entidades de carater privado com destinacao publica que 

agem sem intencao de lucro, visando o bem estar da sociedade diante da incapacidade do 

Estado. 

Observa-se atualmente a presenga acentuada do Terceiro Setor nas questoes sociais e na 

economia, diante disso, o campo de estudo que trata este trabalho faz uma mencao ao 

referido setor, por ser influenciador de desenvolvimento social e uma nova area de atuacao 

para os profissionais contabeis. 

Segundo Coelho (2002), em meados do seculo XX, mais precisamente na decada de 

sessenta, surge o Terceiro Setor. Este veio com o proposito de resgatar a insuficiencia do 

Estado no que tange a questao social com promessas de renascer a solidariedade, o 

Estado-publico acessivel a todos e com ele trazer a erradicacao da pobreza, o incentivo a 

educacao, boas oportunidades de emprego. 

O Terceiro Setor busca trabalhar a escassez de oportunidades e de assistencia ao carente 

atraves da iniciativa de um grupo de pessoas voluntariadas ou nao que faz a diferenga. 

Estudos cientificos afirmam que, o Terceiro Setor em todo o mundo vem crescendo 

aceleradamente, uma posigao positiva uma vez que essas entidades tern influencia 

dominante no crescimento economico de paises subdesenvolvidos a exemplo do Brasil. O 

carater dessas entidades teve seu auge a partir do momento que a populagao tomou 

conhecimento da insuficiencia do governo ao tratar das questoes sociais, a exemplo da 

saude e educagao, moradia, previdencia e assistencia social dentre outros beneficios 

sociais assegurados por lei. 

A contabilidade tern sua representatividade positiva para o desenvolvimento e permanencia 

dessas entidades, uma vez que a ciencia contabil desde sua aparigao, de forma rudimentar, 

ate sua evolugao e modernizagao apresentada atualmente nos da subsidios necessarios e 

indispensaveis para o bom desempenho das entidades pertencentes ao Terceiro Setor. 

Diante disso, pode-se dizer que alem dos atos propriamente ditos, ha ainda a necessidade 
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de transparencia das respectivas informacoes, ou seja, dispor para a sociedade e 

interessados todas as contas da respectiva entidade. Para as entidades do Terceiro Setor, 

evidenciar informacao e imprescindivel para a aquisicao da sustentabilidade, uma vez que 

esse fator relaciona-se com a sua permanencia no mercado pondo em pratica os objetivos 

estabeiecidos em sua missao. 

Por sua vez, sera abordada a contabilidade e seus mecanismos relevantes para o 

desenvolvimento do Terceiro Setor, bem como a sua definigao e a interligacao com a 

contabilidade quanto a adocao de suas praticas no processo de gestao dessas entidades, 

bem como apresenta conceitos de disclousure contabil e seus beneficios para essas 

entidades. Um terceiro momento pauta-se no estudo de caso realizado no CEMAR com a 

aplicagao de um questionario e uma entrevista que nos trouxe fundamentos praticos a 

respeito da tematica que trata o presente. 

1.1 Tema e Problema 

No Brasil tern se observado o crescimento das entidades civis, ou mesmo, entidades 

pertencentes ao Terceiro Setor. Evidenciando as grandes transformacoes de cunho cultural 

e economico sofridas pela sociedade no mundo globalizado. Este setor surgiu da 

necessidade de suprir as lacunas deixadas pelo Estado, como assim explicita Ramos (2003) 

ao enfatizar que "[...] as funcoes ditas sociais do Estado foram sendo transferidas ao setor 

privado. A assistencia medica, a previdencia social, a educagao, a cultura, a assistencia 

social as camadas mais pobres [...]". 

Essas entidades tern grande repercucao no Brasil e no mundo, por serem geradores de 

grande parte dos empregos conquistados no pais alem de gerar recursos permanentes, 

sendo de significativa importancia para o desenvolvimento do Brasil. 

O que se observa em relacao a entidades desse porte e a nao obrigatoriedade da 

divulgagao de seus demonstratives, o que prejudica a aquisicao da sustentabilidade dessas 

entidades alem de dificultar a conquista de novos doadores sociais (pessoas interessadas 

em investir). Outro fator relevante e a ausencia de conhecimento das melhores tecnicas 

contabeis para essas empresas, segundo Bettiol Junior (2005, p. 16): 
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[...] o beneficio obtido pelos individuos por meios dos servigos prestadores 

por essas entidades [...] chamam cada vez mais a atengao dos doadores de 

recursos e da sociedade [...], portanto, elaborar demonstracoes contabeis 

que possam colaborar para satisfazer essas necessidades torna-se 

indispensavei. 

As entidades do Terceiro Setor buscam trazer beneficios para a comunidade, e dos seus 

colaboradores surge a necessidade de conhecimento de como o processo de gestao esta 

sendo realizado e se esta gerando os efeitos que delas se esperam alem da proveniencia 

dos recursos. Cruz (2002) ressalta ao defender que "deve-se demonstrar nao apenas de 

onde vieram os recursos, mas tambem, como o dinheiro foi aplicado, qual beneficio social 

gerado e que praticas podem ser multiplicadas". 

Tais praticas necessarias e importantes para colaboradores e a sociedade retratam, na 

realidade, a idoneidade das entidades visto que serao postos a disposigao de toda a 

comunidade os atos da instituicao e a sua preocupacao em demonstrar a transparencia das 

informagoes. 

O Terceiro Setor segundo Vilanova (2004, p.32) "e o conjunto de organizacoes privadas que 

desenvolvem agoes que visam a prestagao de servigos considerados de interesse publico 

cujos resultados alcangados se revertem a propria sociedade". Porem, apesar da relevancia 

do Terceiro Setor para o desenvolvimento economico e social e notorio que os problemas 

sofridos por essas entidades representa uma das causas relacionadas a falta de recursos 

financeiros, e pouca ou quase nenhuma transparencia na divulgagao de informagoes. 

Campos (2003, p.27) ratifica este pensamento ao afirmar que; 

Na medida que a contabilidade suprir as organizagoes do Terceiro Setor [...] 

e proporcionara clareza dos numeros para o publico externo, serao 

possfveis prestacoes de contas que estimulam a entrada de mais recursos e 

a sustentabilidade daquela entidades ao longo do tempo, 

A contabilidade, instrumento de gerenciamento para qualquer entidade, e uma ferramenta 

importante e necessita de atengao por parte dos profissionais contabeis para a elucidagao 

dos atos e fatos neles descritos. Para o Terceiro Setor a facilitagao dos demonstratives 

contabeis traz beneficios ao estimular interessados e a comunidade a investir, a incentivar e 

apoiar a entidade no cumprimento da sua agao social. 

Em face ao exposto, suscitou-se o interesse em responder a seguinte questao-problema: De 

que forma as informagoes contabeis, contribuem no processo de gestao do Centra de 

Educagao Integral "Margarida pereira da Silva" (CEMAR)? 
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1.2 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar de que forma o processo de evidenciagao contabil contribui no processo de 

gestao do CEMAR 

1.2.2 Objetivos Especificos 

• Contextualizar a importancia do Terceiro Setor na sociedade brasileira; 

• Verificar qual o nivel de evidenciagao contabil do CEMAR; 

• Demonstrar a importancia da transparencia das informagSes para as 

entidades do Terceiro Setor alcangar a sustentabilidade; 

• Apresentar os mecanismos de captagao de recursos do CEMAR e sua 

respectiva aplicagao. 

1.3 Just i f icat iva 

A contabilidade como ciencia social aplicada acompanha o desenvolvimento da 

humanidade, o progresso economico e financeiro do pais e fornece ferramentas para ser 

utilizado de forma a auxiliar o crescimento das entidades em geral no mundo globalizado de 

hoje. Dessa maneira Franco (1999, p.22) relata que a fungao da contabilidade e: 

Controlar os fenomenos ocorridos no patrimdnio de uma entidade, atraves 

do registro, da classificagao, da demonstracao expositiva, da analise e 

interpretagao dos fatos neles ocorridos, objetivando fornecer informagSes e 

orientagoes necessarias a tomada de decisao sobre sua composigao e 

variagoes, bem como sobre o resultado economico decorrente da gestao da 

riqueza patrimonial. 

Ainda de acordo com Franco (1999) a contabilidade e essencial em todas as entidades, 

estejam inseridas em qualquer um dos setores, e sem ela nao se pode ter controle e nem 



17 

tao pouco adquirir a confiabilidade daqueles que desejam ingressar nessas instituigoes 

(acionistas, doadores, comunidade em geral). 

O Terceiro Setor acompanha essas mudangas impostas pela nova realidade social no qual 

esta inserida, buscando a erradicagao da desigualdade social atraves de boas iniciativas, 

tornado-se um dos mais conhecidos, atuantes e influenciador do desenvolvimento 

economico do pais. 

A evidenciagao em entidades sem fins lucrativos caracteriza-se como uma ferramenta 

essencial para a conquista da sua sustentabilidade, uma vez que a sociedade tern que se 

fazer presente nos atos destas, bem como identificar a forma de captagao de recursos. 

Para tanto a presente pesquisa tera o CEMAR como objeto de estudo, uma entidade de 

carater filantropico com atividades assistenciais voltadas a criangas e ao adolescente 

carente no combate preventivo a marginalidade. A mesma busca acompanhar criangas e 

adolescentes ate a sua formagao profissional, contribuindo assim no desenvolvimento socio-

educativo a exemplo de oficinas de dangas, percussao, esporte, complementagao escolar e 

teatro, tornando-os agentes de sua propria historia. O CEMAR proporciona a comunidade 

programas de formagao educacional, de qualificagao social e profissional, incentivando para 

a geragao de emprego e renda para aqueles que procuram oportunidades no mercado. 

Nesse sentido, a escolha do CEMAR como objeto de estudo consiste na relevancia desta 

entidade no desenvolvimento cultural, educacional, economico e social de Pombal, sendo 

uma entidade atuante e influenciadora do desenvolvimento local. 

No entanto, grandes sao os desafios encontrados por entidades do Terceiro Setor, e a 

aquisigao de sua sustentabilidade e uma delas, consequencia esta oriunda de varios fatores 

entre os quais a ausencia de informagoes contabeis e a transparencia das mesmas. 

A relevancia desse estudo justifica-se por se tratar de um tema relativamente novo na 

atuagao contabil, que ainda necessita da contribuigao de pesquisas que possam cooperar 

para um maior entendimento no que se refere a conceitos, evidenciagao contabil, processo 

de gestao, sustentabilidade das entidades do Terceiro Setor mais especificadamente do 

CEMAR, por sua importancia junto a comunidade pombalense, que atualmente apresenta 

31.524 habitantes estimados IBGE (2007), de forma que a entidade beneficiou em media 

16.000 criangas e adolescentes carentes da regiao segundo a diretoria do CEMAR, no 

transcorrer de vinte e dois anos de historia. 
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1.4 Procedimentos Metodologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Quanto aos Fins 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, conforme trata Souza, Fialho e 

Otani (2007, p.37): "Objetiva gerar conhecimentos novos uteis para o avanco da ciencia em 

aplicacoes previstas. Envolve verdades e interesses universais." 

A premissa essencial e contribuicao para o crescimento e geragao de conhecimento quanto 

as formas de evidenciagao contabil destinadas a entidades do Terceiro Setor de forma a 

provar o uso adequado delas e sua respectiva transparencia, que pode influenciar 

positivamente no desenvolvimento dessas entidades. 

1.4.2 Quanto a abordagem do problema 

Para a realizacao do presente estudo fez-se necessario utilizar o metodo indutivo, pois 

segundo Souza, Fialho e Otani (2007) consideram que o conhecimento e fundamentado na 

experiencia, nao levando em conta principios pre-estabelecidos, haja vista que deriva de 

observacao de casos da realidade concreta. 

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, por apresentar dados uteis para a tomada de 

decisao e com o nivel de detalhamento necessario para auxiliar os interessados no 

processo decisorio. 

A pesquisa trata de um estudo descritivo, como bem define Andrade e GIL (2002), 

destacando que a pesquisa descritiva preocupa-se em observar fatos, registra-los, analisa-

los, classifica-los e interpreta-los, e o pesquisador nao interfere neles, alem de demonstrar 

caracteristicas de relacoes entre variaveis, requisitos estes conquistados atraves de coletas 

de dados, questionarios e observacoes sistematicas. 

Ratifica-se, portanto a relevancia do uso da pesquisa descritiva neste trabalho uma vez que 

sao demonstradas as formas de evidenciagao contabil destinadas a entidades de Terceiro 

Setor com o intuito de auxiliar na gestao das mesmas e enfocar a contabilidade como 

ferramenta util e indispensavel para o desenvolvimento e sustentabilidade de entidades 

dessa natureza. 
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1,4.3 Quanto aos Meios 

O presente trabalho caracteriza-se como estudo de natureza bibliografica atraves de um 

estudo de caso, porque trata de um estudo aprofundado de um caso especifico e relevante, 

que permita um amplo e detalhado conhecimento atraves do processo de analise e 

interpretacoes, referencias estas encontradas e ratificadas no pensamento de Souza, Fialho 

e Otani (2007). 

Por sua vez, ao conceituar pesquisa como bibliografica observa-se a obtencao de dados 

atraves de fontes secundarias, em que se utiliza de fontes de coleta de dados baseados em 

materials publicados, como livros, periodicos cientificos, revistas, jornais, teses, 

dissertacoes. 

14.4 Quanto ao Universo 

O presente trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, para isso, tera como objeto de 

estudo o Centra de Educacao Integral Margarida Pereira da Silva (CEMAR) com o proposito 

de avaliar as formas de captacao de recursos e o nivel de evidenciagao contabil dessa 

entidade. Para tanto, faz-se proceder com a coleta de dados que seguira um roteiro de 

entrevista estruturada em um primeiro momento e um questionario aplicado na seguinte 

ordem: 

A) O escritorio de contabilidade atraves do contabilista responsavel com a apiicacao do 

questionario; 

B) O setor administrativo da organizacao, nas pessoas dos diretores, conselheiros e 

assessores com o roteiro de entrevista. 
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2 O P R O P O S I T O DA CONTABILIDADE 

2.1 Contabil idade - Conceitos 

A contabilidade e instrumento que fornece informagoes relevantes para o desenvolvimento 

das organizagoes, assim Peyon (2004, p. 36) define o surgimento ciencia : 

O surgimento da contabilidade e tao antigo quanto o aparecimento do 

homem. Portanto a de convir que a ciencia contabil acompanha essa 

trajetoria do desenvolvimento social, economico, cultural da humanidade. 

Dessa maneira, a contabilidade e um sistema de informacao e avaliacoes 

para prover usuarios com demonstracoes e analises de natureza 

economica, financeira e de produtividade. 

Pode-se observar a partir do conceito acima elaborado, que a contabilidade desde os 

primordios da humanidade, ultrapassa o sec. XX e chega ao XXI sob fortes indicios de que 

os usuarios exigem cada vez mais informagoes precisas e concisas atraves dos 

demonstratives e analises economicas e financeiras como subsidios que os levem as 

decisoes positivas, 

ludicibus (2006, p.25) confirma que a contabilidade: "pode ser resumida no fornecimento de 

informagoes economicas para varios usuarios, de forma que propiciem decisoes racionais". 

Propiciar decisoes racionais como bem explicitou o autor, nos revela ou nos faz indagar que 

tipo de informagao deve ser prestado e que quantidade de informagao deve ser dada para 

alcangar os objetivos tragados pela empresa, dessa maneira o Comite de Padroes 

Contabeis Internacionais (IASC, apud Hendriksen e Breda, 1999) define que as 

demonstragoes financeiras devem ser claras e compreensiveis e seguindo esse racioefnio 

complementam ainda Hendriksen e Breda (1999), afirmando que as demonstragoes devem 

ser justas, adequadas e completas. Justa porque deve seguir padroes eticos ao informar; 

adequada porque deve conter um volume necessario de informagao para o gerenciamento e 

a tomada de decisao e ainda com a pretensao de nao ser enganosa e completa, porque 

inclui todas as informagoes, isso refere-se a inclusao de informagoes relevantes ou nao, 

sendo considerada inconveniente com o objetivo da contabilidade, pois aglomera um 

numero excessivo de informagoes tornando-as complexas e de dificil acesso. 

No entanto, e positivo demonstrar informagoes que auxiliem na gestao da melhor forma 

possivel, ou seja, elucidar com clareza e objetividade os dados relevantes para a escolha 

dos melhores meios de gestao. Ja que como explica Peters (2004, p.7) que "a contabilidade 
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busca, probabilisticamente, minorar o grau de ineerteza em relagao a tomada de decisoes, 

por meio de um sistema informacional que da qualidade racional a tomada de decisoes". 

E evidente a relevancia da informagao contabil para acionistas, credores, administradores, 

governo, entidades fiscais, entidades privadas e para o Terceiro Setor, uma vez que, a 

contabilidade tern por objetivo a guarda e o controle patrimonial, isso implica o controle 

efetivo das riquezas produzidas e o efetivo cumprimento das obrigagoes para com terceiros. 

Portanto, as informagoes oriundas da contabilidade devem proporcionar aos seus usuarios a 

seguranga suficiente para resguardar as suas decis5es. 

2.2 A Contabi l idade e o Terceiro Setor 

Pode-se observar que a contabilidade surgiu da necessidade do homem em controlar seu 

patrimonio, suas riquezas, suas obrigagoes. Fato este evidenciado ainda nos primordios da 

humanidade e de forma rudimentar, ao passar dos seculos aprimorou-se o fato e as 

maneiras de se contabilizar. 

Seguindo essa otica Franco (1999, p.22) conceitua a fungao da contabilidade como sendo: 

Controle dos fenomenos ocorridos no patrimonio de uma entidade, atraves 

do registro, da classificagao, da demonstracao expositiva, da analise e 

interpretacao dos fatos neles ocorridos, objetivando fornecer informagoes e 

orientagoes necessarias a tomada de decisoes sobre sua composigao e 

variagoes, bem como sobre os resultados economicos decorrentes da 

gestao da riqueza patrimonial. 

Dessa maneira, a necessidade de controle desse novo setor cresce a passos largos na 

medida que, a sociedade esta tomando conhecimento da sua influencia na economia do 

pais e para que esse controle seja efetivado CFC (2003), editou algumas normas para 

serem aplicadas a estas entidades em aspectos tecnicos. A norma responsavel por 

entidades sem fins lucrativas e determinada por: 

A) NBCT 10 - Dos aspectos contabeis em entidades diversas: 

NBCT 1 0 . 4 - Fundagoes; 

NBCT 10.18 - Entidades sindicais e associagoes; 

NBCT 10.19 - Entidades sem finalidade de lucro. 
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Portanto, essas normas regulam o comportamento destas entidades e traca o perfil contabil 

de cada uma e no contexto de tais obras pressupoem-se que as entidades pertencentes ao 

Terceiro Setor, possuem sua contabilizagao semelhante as entidades privadas ou estatais 

seguidas pela lei 6.404/76, o que diverge, no entanto e a forma de classificagao no piano de 

contas, ou seja, a classificagao da nomenclatura. Assim o CFC (BRASIL, NBCT 10.19.1.5 e 

NBCT 10.19.1.6, 2003) afirmam que: 

Essas entidades constituldas sob a forma de fundacoes publicas ou 

privadas, ou sociedades civis nas categorias de entidades sindicais, 

culturais, associacoes de classe, partidos politicos... aplicam-se os 

princfpios fundamentals de contabilidade, bem como as normas brasileiras 

de contabilidade... 

A lei define que a contabilizagao e a mesma, porem o registro contabil e diferente, a 

exemplo da conta patrimonio liquido, que e designado patrimonio social e o lucro e 

superavit, o prejuizo deficit, os mesmos devem ser revertidos para o proprio 

desenvolvimento da entidade. A maneira de interpretar o resultado positivo em entidades 

sem fins lucrativos diverge das demais, ou seja, para as empresas comuns o lucro quanto 

maior melhor representa a situagao dela, para o Terceiro Setor um superavit alto e sinonimo 

que a entidade nao esta investindo adequadamente no desenvolvimento da mesma. 

Em relagao a demonstrag5es contabeis a NBCT 10.19.3.1 define que as mesmas devem ser 

elaboradas pelas entidades sem finalidade de lucro, seguindo os criterios exigidos nas 

demais entidades. E importante ressaltar que inexiste uma lei especifica que trate das 

entidades sem fins lucrativos e de suas peculiaridades, fato este que influencia 

negativamente no incentivo e uma obrigatoriedade de maior transparencia nas informagoes 

em entidades desse carater. 

Destarte, a contabilizagao realizada hoje nas entidades de Terceiro Setor seguem o mesmo 

padrao das entidades com finalidade de lucro, o que existe sao mudangas de titulos porem, 

a forma de contabilizar e a mesma com os ajustes trazidos pelas normas brasileiras de 

contabilidade cujo objetivo e ajustar as mudangas a exemplo das nomenclaturas 

adequadas quanto as movimentagoes existentes no Terceiro Setor. 
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3 TERCEIRO SETOR - CONTEXTUALIZACAO 

3.1 Terceiro Setor - Conceito 

Para entender efetivamente o significado do Terceiro Setor, e mister reportamo-nos ao 

conceito dos demais setores existentes no Brasil. 

O primeiro setor, pode-se dizer, que e constituido por entidades de carater publico, mais 

especificadamente e representado pelo poder do Estado, ou mesmo, o governo. Coelho 

(2002, p.39) acrescenta ainda:"distingue-se, sobretudo, pelo fato de legitimar e organizar 

suas acoes por meio de poderes coercitivos. Tern sua atuagao limitada e regulada por um 

arcabouco legal, fato esse que torna sua atuacao previsivel a todos os autores da 

sociedade". 

Por sua vez, as acoes do primeiro setor sao estabelecidas mediante leis que as definem 

atraves de seus planejamentos, que precisam ser legitimas para obterem a aprovacao. O 

Segundo setor e composto por entidades privadas de carater individual ou nao e com 

finalidade de lucro e interesse meramente individual, ou seja, destinado para seus 

acionistas, empresarios, socios. 

O Terceiro Setor nao se distancia dos propositus das entidades acima descritas, Capellazzi 

(2005, p.02) distingue os setores e confirma que: 

O primeiro setor e o governo, que e responsavel pelas questoes sociais, de 

interesse coletivo ou publico. O segundo setor e o privado, responsavel 

pelas questoes de interesse individuals ou privados. O Terceiro Setor e 

constituido por organizacoes sem fins lucrativos e nao governamental que 

tern como objetivo gerar servicos de carater publico. 

Ao retratar as diferencas marcantes entre os setores, o autor enfatiza que o Terceiro Setor 

possui caracteristicas advindas do primeiro setor (o carater publico) e do segundo setor 

(carater privado), sendo ele interceptor por possuir natureza privada com carater publico. 

Isso significa que tais entidades podem atuar junto a iniciativa privada, ou seja, exigindo 

pagamentos pelos servicos prestados, porem a destinacao dessa captacao de recursos 

deve ser reinvestida na propria entidade, permitindo assim que nao se perca a caracteristica 

de entidade sem fim lucrative Assim Cardoso (2003, p.34) ratifica essa logica afirmando que 

o Terceiro Setor e o conjunto de: 
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(...) todas as organizagoes privadas, sem fins lucrativos, recebedores ou 

nao de recursos, que atendem a um grupo restrito ou a coletividade, 

visando o bem estar social, podendo cobrar por seus servigos ou produtos, 

desde que reinvistam seus resultados na propria entidade, sem perder suas 

caracteristicas. 

Com isso e evidente a relevancia do referido setor na economia do pais. Entidades desta 

natureza buscam auxiliar na geragao de emprego, suprindo as lacunas deixadas pelo 

Estado e trazendo consigo beneficios para aqueles que necessitam. 

As caracteristicas proprias do Terceiro Setor sao elencadas pelo CFC (2003 p.23) da 

seguinte forma: 

• Promogao de agoes voltadas para o bem estar comum da 

coletividade; 

• Manutengao de finalidades nao lucrativas; 

• Adogao de personalidade juridica adequada aos fins sociais 

(associagoes e fundagoes); 

• Atividades financiada por subvengao do primeiro setor 

(governamental) e doagoes do segundo setor (empresarial, de fins 

economicos) e de particulares; 

• Aplicagao de resultado das atividades economicas que porventura 

exerga nos fins sociais a que se destina; 

• Desde que cumpra requisitos especificos, e fomentado por renuncia 

fiscal do estado. 

As caracteristicas expostas retratam que o Terceiro Setor caracteriza-se como uma entidade 

que possui personalidade juridica com o proposito de trazer beneficios a coletividade, 

podendo exigir pagamentos pelos servigos ou produtos desde que seja revertido em forma 

de acrescimos para a instituigao. 

Diante do exposto e conveniente agruparmos os setores sob a seguinte otica: 
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Quadro 1 

Caracterizacao dos Setores Economicos 

PRIMEIRO SETOR SEGUNDO SETOR TERCEIRO SETOR 

Estado/governo Mercado/Empresas ONGS 

Entidades publicas Entidades privadas Entidades privadas 

Sem fins lucrativos Com fins lucrativos Sem fins lucrativos 

Crgaos publicos Empresario/sociedade Associagao/Fundagao 

a) Organizagoes de economia 

mista da administragao publica 

indireta 

a) Empresarios 

b) Sociedades personificadas ou 

nao personificadas 

c) Sociedades simples ou 

empresariais. 

a) Fins privados com 

interesse coletivo de 

grupo sociais restritos. 

b) Fins publicos com 

interesse geral de toda a 

populagao. 

Fonte: Adaptado de acordo com Peyron (2004, p. 12) 

As divisoes vistas acima definem o primeiro setor direcionado pela intervencao do Governo 

e com ele incluem as entidades participantes da administragao direta e indireta, a exemplo 

das autarquias, as sociedades mistas, as organizagoes de fins meramente publicos. O 

segundo setor e composto por empresas privadas com fins lucrativos compostas por 

empresarios, sociedades legalmente constituidas (personificadas) a exemplo de comandita 

simples, sociedade por agoes, em nome coletivo dentre outras ou nao personificada que e 

justamente oposto daquela, ou seja, sociedades que nao possuem registro, inscrigao, ja o 

Terceiro Setor e composto por entidades privadas sem fins lucrativos cujo interesse pode 

ser destinado a toda comunidade ou a um grupo. 

3.2 Surgimento do Terceiro Setor no Brasil 

No Brasil, os primeiros registros surgiram ainda no seculo XVII de forma rudimentar atraves 

de incentivos a caridade, a filantropia, os dizimos nas igrejas cujo objetivo era o bem comum 

daqueles que mais necessitavam de ajuda. O movimento intensificou-se no Brasil no seculo 

XX, ainda no periodo da ditadura militar, marcados pelos movimentos sociais da epoca, 

enfraquecimento do setor publico e como consequencia a redugao de recurso. (Olak, 2000). 
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Enfatiza Cardoso e Lima (2003) ao acrescentar ainda que o Terceiro Setor surgiu por volta 

da decada de 70 e ganhou maiores destaques no Brasil a partir da decada de 90, com a 

reforma administrativa do Estado que, por sua vez, transfere a responsabilidade ao Terceiro 

Setor. E como consequencia advinda desses atos, crescem aceleradamente as entidades 

de carater privado sem fins lucrativos, ou mesmo, entidades cujo objetivo e o bem da 

coletividade. 

Contudo, Pereira (2006) enfatiza o Terceiro Setor como sendo: 

"Uma consequencia da revolucao nos papeis sociais tradicionais, em que a sociedade toma-

se mais participativa da realidade cotidiana, nao deixando apenas a cargo do Estado o 

trabalho voltado para garantir o bem-estar das pessoas." 

O surgimento das entidades de carater privado, porem, de finalidade publica contrapoem a 

cultura social de algumas decadas atras que esperavam pelo Poder Publico para suprir as 

necessidades, diferentemente do que acontece depois da criagao e ampliacao das 

responsabilidades sociais das entidades do Terceiro Setor que possibilita a comunidade em 

geral um maior envolvimento com as atividades, sem listar os beneficios trazidos para a 

economia do pais, a exemplo da criagao de empregos e renda. 

Nesse sentido, o grafico 1 demonstra nitidamente o numero de entidades do Terceiro Setor 

cadastradas e a sua influencia na geracao de emprego e renda. 

O referido grafico apresenta cinco caracterizagoes para a realizacao das atividades 

envolvidas podendo ser tipificadas em estagios, trabalho voluntariado, empregados. 

prestadores de servigo, comissionados e contratados: 

Fonte: Adaptado conforme o Mapa do Terceiro Setor- ano 2005 
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Diante do exposto compreende-se que em uma dimensao de 3.301 organizagoes 

representadas, existe para a consecugao dos trabalhos a participagao 143.579 pessoas 

engajadas. Desse total 6 1 % sao voluntarios, ou seja, prestam seus servigos sem uma contra 

partirda pecuniaria (na maioria dos casos), ou mesmo, sem vinculo empregaticio, 30% sao 

funcionarios da entidade com vinculo empregaticio, 4% desses sao prestadores de servigos, 

3% sao comissionados e 1 % esta ligado a entidade atraves de estagio. 

Diante disso nota-se a relevancia do Terceiro Setor no que se refere a criagao de 

oportunidades e de qualificagao profissional para os interessados. 

A caracterizagao do Terceiro Setor no Brasil, segundo Albuquerque (2006 apud Alves Junior 

2008, p.21-22), tern sua trajetoria historico abreviado nos topicos a seguir: 

• A partir de 1910 - intervengao do Estado na gestao administrativa e no 

financiamento das organizagoes assistenciais e fiiantropicas, passando a 

exigir prestagoes de contas das organizagoes, submetendo-as a um 

controle mais rigido sobre a administragao; 

• Entre 1920 e 1930 - inicio da fase de industrializagao e da crescente 

urbanizagao, que se intensificou, alterando o panorama brasileiro, 

ampliando, assim, a massa dos operarios gerados pelo crescimento das 

cidades e dos problemas sociais; 

• Entre 1930 e 1970 - surgimento dos sindicatos e associagoes 

profissionais, que vinculavam o setor privado as praticas de assistencia e 

auxilio mutuo para imigrantes, operarios, empregados do eomercio, de 

servigos e funcionarios publicos; 

• Decada de 70 - fundagao de inumeras organizagoes de defesa dos 

direitos polfticos, civis e humanos, ameagados pelos longos periodos de 

Ditadura Militar na America Latina e no Brasil, surgindo nesse momento o 

termo ONG(organizagao nao governamental), defendido pelas organizagoes 

que autodenominaram-se "nao-govemamentais", marcando uma postura de 

distingao quanto as agoes governamentais, sendo o termo atualmente 

disseminado e utilizado para designar qualquer tipo de organizagao sem fins 

lucrativos. Nessa epoca as ONGs configuraram um novo modelo de 

organizagao e de gerenciamento de recursos; 

• Decada de 80 - abertura polftica e economica de paises do leste europeu 

e crises sociais no continente Africano, levando as fundag5es internacionais 

e orgaos de cooperagao a redirecionar parte de seus recursos para financiar 

programas de desenvolvimento naquelas regioes, consequentemente, os 

recursos governamentais tornaram-se mais escassos; 

• Decada de 90 - conformagao do Terceiro Setor no Brasil, constituindo-se 

como um segmento com caracteristicas e logica diferentes, marcando os 

rumos das organizagoes sem fins lucrativos no pais. Tambem nessa 

decada, destaca-se o crescente engajamento do setor privado nas questoes 

sociais, quando as empresas brasileiras e multinacionais iniciaram um 

processo de atuagao na area social, obtendo melhoria nos resultados 

sociais, dai passando a constituir suas proprias fundagoes empresariais, 

como, por exemplo, a Fundagao Odebrecht, a Fundagao Educar e a 

Fundagao O Boticario. 
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O transcorrer historico do Terceiro Setor no Brasil desde 1930 ate hoje foi induzido por 

movimentos sociais, a principio, interligados diretamente com o setor privado em 

atendimento a uma real necessidade daqueles carentes de assistencia e posteriormente 

como simbolo de luta contra os malfeitos e conseqiiencias da Ditadura Militar. 

Hoje as entidades do Terceiro Setor estao solidificadas no Brasil, infelizmente conta ainda 

com uma pequena parcela de apoio por parte das empresas privadas para o incentivo e 

criagao de trabalhos sociais que beneficiem a sociedade, a economia do pais e a propria 

empresa que mostra esta cumprindo com sua fungao social, mas cresce aceleradamente 

desde a decada de 80. 

O grafico 2 demonstra claramente a evolugao do Terceiro Setor a partir do anos 80: 

Fonte: Adaptado Mapa do Terceiro Setor- 2005 

Percebe que os maiores indices de criagao de entidades sociais no Brasil estao 

representados entre a decada de 80 e 2000 sendo que a primeira apresentou 428 entidades 

criadas enquanto a segunda teve um acrescimo significativo no surgimento de empresas 

com esse carater com a representagao de 481 entidades entre os anos de 2001 e 2004. 

Diante disso, observa-se a influencia desse novo setor na economia brasileira, uma vez que 

para a consolidagao dessas entidades sao transferidos bilhoes de reais dos cofres publicos, 

em detrimento da realizagao das fungoes sociais. Por sua vez, constata-se que e 

imprescindfvel que exista fortes instrumentos de controles dessas doagoes no que se refere 

a transparencia das informagoes contabeis objetivando evitar sonegagao e a corrupgao 

nessas entidades. 
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3.3 Desafios ao Desenvolvimento ao Terceiro Setor 

O Terceiro Setor que antes surge para a reparacao de problemas momentaneo da 

sociedade em socorro a incapacidade estatal, hoje, ele busca a transformagao da sociedade 

de forma permanente. Mesmo com tal finalidade, essas entidades enfrentam grandes e 

numerosos desafios. Embora, hoje, ele seja um dos setores economicos com grande 

representagao pela maneira com que influencia a economia e o social e que cresce de 

forma acelerada desde a sua aparigao. 

Diante disso Salamon (1997, p. 102-109) mostra quatro fatores de relevancia acentuada que 

as entidades de Terceiro Setor enfrentam para seu desenvolvimento; 

Desafio da legit imidade: 

O Terceiro Setor e um influenciador positivo na economia, o que se percebe e que existe 

ainda uma lacuna, ou mesmo, mais especificadamente a ausencia de uma legislagao 

propria que guie essas entidades e consequentemente inexiste a obrigatoriedade da 

prestacao de contas bem como uma fiscalizagao acentuada para verificar tais atos, sendo 

assim Salamon (1997) complementa ainda afirmando que: 

A ausencia de informagao disponivel sobre o Terceiro Setor tern feito com 

que haja uma grande falta de consciencia a seu respeito. Isso porque ele e, 

sistematicamente, ignorado nas estatisticas economicas; poucas vezes 

referenciado nos debates politicos e nos meios de comunicacao; alem de 

nao ter ainda despertado o interesse do meio academico de forma a 

incentivar o desenvolvimento macigo de pesquisas. 

A omissao desses fatores faz com que empresas do Terceiro Setor distanciem-se da 

realidade e tornem-se pouco conhecidas dificultando negativamente a realizagao de seu 

proposito. 

Desafio da eficiencia: 

Segundo Salamon (2007), trata-se a eficiencia, da necessidade de o setor demonstrar sua 

capacidade e competencia em um ambiente em que crescem as pressoes para aperfeicoar 

o sistema de administracao, desempenho, controle institucional 

As entidades do Terceiro Setor com seu proposito formado devem alem de informar os 

meios que usam para a realizagao do trabalho, demonstrar de que maneira e os beneficios 

sao trazidos para a comunidade com a realizagao dos mesmos. 
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Desafio da colaboracao: 

Um dos fatores determinantes para a dificuldade em encontrar colaboradores e parceiros e 

a ausencia de conhecimento acerca dessa entidade no que se refere a idoneidade, a seus 

principios morais. Acrescenta ainda Salamon: 

Desenvolver a colaboracao com o Estado que, alem de importante fonte de 

financiamento, e um poderoso parceiro no desenvolvimento de projetos em 

conjunto, visando ao cumprimento das demandas da sociedade no ambito 

social. O Terceiro Setor nao nasceu com o objetivo de substituir o Estado. 

No Brasil, o mecanismo da publieacao utilizado no ambito da reforma do 

Estado e um exemplo da aproximacao do Estado em relagao ao Terceiro 

Setor com o objetivo de desenvolver projetos em conjunto. 

A ausencia de informagao e o desconhecimento de propositos visiveis a comunidade e aos 

futuros colaboradores influenciam de forma negativa para a conquista dos mesmos sejam 

eles o estatal ou o privado. A conquista da colaboragao do Estado e relevante para o melhor 

desempenho dessas entidades uma vez que estas nao substituem aquelas, apenas podem 

desempenhar trabalhos com os mesmos propositos e com uma unica finalidade que e o 

bem da coletividade. E importante ressaltar que alem desses fatores elencados 

anteriormente, outro obstaculo encontrado para a conquista de doadores e a falta de 

incentivos fiscais por parte do governo uma vez que inexistem politicas que privilegiem as 

parcerias com as organizagoes do Terceiro Setor. 

Desafio da sustentabil idade: 

O termo sustentabilidade engloba varios fatores tais como o equilibrio financeiro, o 

reconhecimento perante a sociedade, as pessoas envolvidas diretas ou indiretamente com 

as atividades da empresa, as atividades prestadas ao longo dos anos, a confiabilidade por 

parte dos colaboradores e da sociedade, a idoneidade da empresa entre outros fatores que 

se resumem como sendo fatores financeiros, materiais e humanos que sao conquistados 

atraves da transparencia nas informagoes de seus atos, que mostrem a sua 

responsabilidade e o seu comprometimento com a missao da mesma, para seus doadores, 

para o governo e para a comunidade em geral. Acrescenta ainda Salamon: 

O problema da sustentabilidade abrange nao so os aspectos financeiros, 

que tern trazido problemas de sobrevivencia a esse grupo de entidades, 

mas tambem a sustentabilidade do capital humano, aqui caracterizado pelos 

profissionais que, muitas vezes, se afastam das entidades do Terceiro 

Setor, buscando a oportunidade de ocupar cargos publicos, ou mesmo 

compor o quadro de colaboradores de empresas que desenvolvem 

atividades sociais como forma de demonstrar sua responsabilidade social 

perante oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stakeholders (publico interessado). 
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No entanto, alem do exposto acima podemos acrescentar que existem outros desafios a 

serem enfrentados pelas entidades do Terceiro Setor, para o seu desenvolvimento atrelado 

ao accoutability, a qualidade nos servicos e a capacitacao dos envolvidos nas acoes a 

serem superadas. 

3.4 Fontes de Captacao de Recursos 

As entidades do Terceiro Setor podem receber recursos provenientes da parceria com o 

Estado, entidades privadas nacional ou estrangeiras, doacoes, bem como atraves de 

recursos proprios da entidade dentre outras formas. O grafico 3 demonstra a origens desses 

recursos; 

Fonte: Adaptado conforme o Mapa do Terceiro Setor - 2005 

Nota- se que, dentre os incentivos das entidades do Terceiro Setor, um percentual de 46% 

sao provenientes de recursos que a propria entidade dispoe ou adquire com a venda de 

seus produtos ou servigos, a participacao estatal no engajamento dessas atividades sao de 

33% e a menor percentagem e relacionada com a participacao das entidades privadas 

contando apenas com 2 1 % de colaboragao. 

Esses incentivos sao classificados como doagoes, contribuigoes ou subvengoes e para 

atender o proposito deste trabalho, que e demonstrar a forma de captagao de recursos e 

evidenciagao contabil do CEMAR, reportamo-nos aos conceitos de cada uma delas: 
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3.4.1 Contribuigdes: 

As contnbuicoes podem ser definidas como sendo um bem (pecuniario) destinado a suprir 

determinada carencia das entidades do Terceiro Setor proveniente da sociedade, empresas 

privadas ou pelo governo, esse incentivo ajuda a entidade na realizagao de atividades 

especificas. Seguindo este raciocinio Olak (1999, p.82) define as contnbuicoes como sendo: 

[...] recursos pecuniarios oriundos de associados e outros individuos ou 
empresas que se comprometem, periodicamente, [,.,] contribuir com 
determinada quantia, pre-fixada ou nao, para manutencao da entidade ou 
para execucao de uma obra, um projeto ou atividade especfficos. 

As contnbuicoes sao efetuadas em carater espontaneo ou nao, os incentivos possuem 

vinculo com associacoes, empresas, governo ou pela sociedade em carater individual, cuja 

participagao colaborativa e destinada em beneficio da propria entidade e tern por 

caracteristica a regularidade dos incentivos atraves do comprometimento dos engajados. 

Vale salientar que as contribuigoes tambem sao repassadas pelos entes publicos como 

salienta Zanluca (2004, p.22): 

Sao transferencias derivadas da lei orcamentaria e concedidas por entes 
governamentais a autarquias e fundacoes e a entidades sem fins lucrativos, 
destinadas a aplicacao em custeio e manutengao destas, sem contra partida 
direta do beneficiario, dos recursos em bens e servigos, ou destinadas por 
lei especial anterior, para o atendimento de investimentos ou inversoes 
financeiras. 

As contribuigoes provenientes dos entes estatais destinadas em beneficios da mesma sao 

contabilizadas como receitas na empresa receptora, apesar de que nao tenham a 

obrigatoriedade da contra partida direta nas aplicagoes dos seus bens ou servigos, ou seja, 

tais transferencias emitidas para estas entidades nao necessitam de uma prestagao de 

contas de como foram aplicados os recursos e os mesmos podem ser aplicados em 

despesas correntes e de capital. 

3.4.2 Subvengoes 

As despesas segundo a Lei n° 4.320/64 em seu artigo doze, sao classificadas como 

despesas correntes e despesas de capital as subvengoes, e uma tipologia das despesas de 

capital, destinadas a cobrir as despesas com o custeio da entidade. E caracterizada como 

subvengoes sociais ou economicas, a primeira destinada para entidades publicas ou 
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privadas, sem finalidade de lucro, enquanto a segunda, para instituigoes publicas ou 

privadas a exemplo de industria, empresas, agronegocio cuja finalidade seja o lucro. 

Quanto as subvengoes, o CFC define como sendo: 

Contnbuicoes pecuniarias, previstas em lei orcamentaria.concedidas por 

orgaos do setor publico a entidades publicas ou privadas, com o objetivo de 

cobrir despesas com a manutengao e custeio, com ou sem contraprestacao 

de bens ou servigos pela entidade beneficiada.{ BRASIL, NBC T 19.4, item 

19.4.2.1) 

Diferentemente das contribuigoes, as subvengoes advindas dos entes publicos destinados 

para o cumprimento de custos de manutengao da entidade, sendo elas de carater publico 

(entidades sem fins lucrativos) ou privado, sao concedidas mediante lei pre-estabelecida no 

orgamento (Uniao.Estados, Distrito Federal e Municipios) que as autorize, existindo ou nao 

uma contra partida dos bens ou dos direitos. 

Segundo a Lei n° 4.320/64 em seu artigo primeiro, a lei de orgamento deve ser anual e 

cumprir o principio da universalidade de cobertura, ou seja, destinada para todo o 

cumprimento do disposto, ela deve elencar todas as despesas e receitas de maneira que 

evidencie o programa de trabalho do governo e a politica economica adotada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4.3 Doagoes 

Sao doagoes livres realizadas pelos parceiros, essas doagoes tern carater definitivo e nao 

possuem uma contra partirda dos destinos dos bens e servigos. 

As doagoes foram definidas pelo CFC (2003) ratificando o exposto acima como sendo 

"transferencias gratuitas, em carater definitivo, de recursos financeiros ou do direito de 

propriedade de bens moveis e imoveis, com as finalidades de custeio, investimentos e 

imobilizagoes, sem contra partirda do beneficiario dos recursos". 

Os destinos oriundos das doagoes sao para diversos setores da entidade e podem ser 

doados em especie ou nao inexistindo a obrigatoriedade da contraprestagao. 

O quadro 2 define com maior clareza o que foi exposto anteriormente na classificagao das 

subvengoes, contribuigoes e doagoes: 
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Quadro 2 

Contribuigoes, auxflios e doagoes na entidade recebedora 

TRANFERENCIAS DE R E C U R S O S FINALIDADE CLASSIF ICAGAO NA 

ENTIDADE 

R E C E B E D O R A 

Subvencao com ou sem 

contraprestagao direta de bens ou 

servigos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Receita 

Contribuicao com ou sem 

contraprestagao direta de bens ou 

servigos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Receita 

Auxilios ou contribuigoes Despesas de Capital Reserva de Capital 

(Patrimonio Social) 

Doagoes financeiras Para custeio Receita 

Doagoes Para investimentos e 

imobilizagoes 

Patrimonio Social 

Fonte: Adaptada de acordo com o CFC (BRASIL, NBC T 10.16 ) 

Pode-se observar que as subvengoes, as contribuigoes e as doagoes financeiras sao 

classificadas como receitas nas entidades recebedoras, enquanto os auxilios ou 

contribuigoes cuja finalidade seja para suprir despesas de capital tern sua classificagao 

alterada para a conta de reserva de capital no patrimonio social, ja as doagoes cuja 

destinagao seja para investimentos e imobilizagoes sao langadas tambem no patrimonio 

social. 
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4 A IMPORTANCIA DA EVIDENCIACAO CONTABIL PARA O TERCEIRO SETOR 

4.1 - Disclousure contabi l 

A evidenciagao contabil (disclousure) proporciona os gestores o acesso a informagoes 

confiaveis, de facil compreensao e completa acerca da entidade, sob as quais deve-se 

disponibilizar informagoes pertinentes aos resultados financeiros e ao bom ou mau 

desempenho da mesma, atraves de dados quantitativos e qualitativos que assegurem a 

qualidade dos servigos prestados. 

Dessa maneira, Niyama e Gomes (1996, p.65) definem o disclousure assim sendo: 

[,..] Diz respeito a qualidade de informagoes de carater financeiro e 

economico, sobre as operagoes, recursos e obrigagoes de uma entidade, 

que sejam uteis aos usuarios as demonstragoes contabeis, entendidas 

como sendo aquelas que de alguma forma influenciem, na tomada de 

decisoes, envolvendo a entidade e o acornpanhamento da evolugao 

patrimonial, possibilitando o conhecimento das agoes passadas e a 

realizagao de inferencias em relagao ao future 

Por sua vez, tratar as informagoes com clareza caracteriza-se como objetivo da 

contabilidade, mas e importante ressaltar de que maneira essas informagoes terao que 

chegar ao seu destinatario, garantindo possuir a qualidade suficiente para auxiliar os 

gestores na tomada de decisao. 

Observa-se que, os demonstratives contabeis em sua grande maioria sao destinados a 

entidades cuja finalidade seja o lucro. No entanto, demonstrar a capacidade financeira em 

entidades sem fins lucrativos e relevante e deve ser feita pelo fato de nao apenas serem 

evidenciados os destinos da captagao de recursos, mas tambem, objetivando um incentivo 

maior por parte da comunidade e dos interessados a investir como doadores, bem como 

serem vistas como uma entidade confiavel. ludicibus (2000, p. 121) enriquece este 

pensamento afirmando que o proposito da evidenciagao: 

[...] E um compromisso inalienavel da contabilidade com seus usuarios e os 

proprios objetivos. As formas de evidenciagao podem variar, mas a 

essencia e sempre a mesma: apresentar informagao quantitativas e 

qualitativas de maneira ordenada, deixando o menos possivel para ficar de 

fora dos demonstratives formais, a fim de propiciar uma base adequada de 

informagao para o usuario. 
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A contabilidade propicia bases firmes para o progresso de empresas sejam elas 

pertencentes a qualquer setor, seu compromisso volta-se a comprovar atraves de 

numerarios a situagao financeira da mesma com a maior precisao; essas informagoes 

devem ser objetivas, Claras e com qualidade. Para as entidades do Terceiro Setor, e 

indispensavel o uso de tais informagoes, uma vez que, diante dos desafios a serem 

superados por estas entidades no que se refere a sua sustentabilidade e aquisigao da 

confiabilidade por parte dos interessados, a comunidade em geral evidencia as informagoes 

de natureza contabil como ferramenta de transparencia. 

No que tange a gestao dessas entidades a contabilizagao deve ser utilizada para o 

gerenciamento dos recursos, para a tomada de decisao, e ser instrumento capaz de 

fornecer informagoes sobre as realizagoes da entidade para a sociedade, governo, e demais 

interessados, como tambem para os doadores que nao sao beneficiarios dos servigos 

prestados demonstrando de forma clara a capacidade de gerenciamento de seus gestores. 

4.2 Accountabi l i ty 

Trata-se da obrigatoriedade da elaboragao e divulgagao dos demonstratives contabeis, cujo 

objetivo reporta para os principios eticos dos profissionais contabeis. Tal procedimento 

ainda e obstaculo a ser vencido no Brasil diante da cultura social que nao absorveu ainda os 

beneficios advindo da realizagao dessas praticas. 

Para o Terceiro Setor o accountability e de acordo com Nakagawa (1993, p.17)"[.-] a 

obrigagao de se prestar contas dos resultados obtidos, em fungao das responsabilidades 

que decorrem de uma delegagao de poder." Uma vez adquiridos os recursos da sociedade 

a entidade beneficiada tern o dever de prestar contas assim o accountability esta interligado 

com o desenvolvimento dessas instituigoes sendo ferramenta relevante para a permanencia 

das entidades beneficentes diante dos grandes desafios encontrados por elas. 

E imprescindivel para que se consume o proposito da evidenciagao que nos reportemos a 

tres quesitos de identificagao da informagao: a quern evidenciar, o que evidenciar e como 

evidenciar tais informagoes. 
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4.2.1 A Quern evidenciar? 

ludicibus, Martins e Gelbcke (2000, p. 43), conceituam usuarios como "toda pessoa fisica ou 

juridica que tenha interesse na avaliagao da situacao e do progresso de determinada 

entidade, seja tal entidade empresa, ente de finalidades nao lucrativas, ou mesmo 

patrimonio familiar". 

Para os referidos autores, os usuarios da informagao sao aqueles que tenham interesses no 

desempenho da entidade, que podem ser definidos como acionistas, credores, 

fornecedores, doadores, governo, sociedade, dentre outros. Diante disso, os usuarios 

podem ser classificados ainda como internos ou externos, o primeiro refere-se aos que tern 

acesso direto na entidade, nas informagoes contabeis, por meio do trabalho ou da gestao da 

entidade, ja aqueles sao definidos como destinatarios secundarios legitimos para tomar 

conhecimento do que se trata os relatorios contabeis assim divulgados nos meios de 

comunicagao, Pela diversidade de usuarios existentes, a forma de contabilizagao nao segue 

um unico padrao, desafiando assim a contabilidade no que diz respeito ao atendimento das 

necessidades mescladas dos usuarios. 

A ciencia contabil como as demais ciencias vivem em constantes mudangas, caracteristica 

essa que acrescenta ao profissional contabil a responsabilidade de enquadrar-se a esse 

meio e procurar aprimorar de tal forma, que possa suprir as suas necessidades com 

propositos e visoes diversificadas e cada vez mais exigentes. A forma que essas 

informagoes chegarao ao destinatario final deve ser objetiva, concisa e clara, justificadas em 

notas e com o maximo de informagao que possa facilitar a compreensao por parte daqueles 

que a recebe. 

A evidenciagao para a entidade do Terceiro Setor e de suma importancia, uma vez que os 

investidores sociais por vezes nao sao beneficiados com os servigos prestados pela 

entidade. Esses demonstratives, alem de apresentar dados probabilisticos devem mostrar 

de forma concisa a qualidade do servigo prestado e de que maneira os recursos foram 

destinados e a consequente contra prestagao. A evidenciagao para a sociedade e 

importante para a boa aceitagao da entidade, ou seja, ser reconhecida como uma empresa 

seria, comprometida com sua missao. 
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4.2.2 0 que evidenciar? 

Segundo o FASB (apud Alves, 2008) a informagao deve ser "relevante, oportuna e 

compreensivel. Tarnbem deve ser precisa, neutra e representativamente fiel". 

A afirmagao reflete que as informagoes a serem prestadas devem ser concisas com o 

objetivo da entidade bem como com a realidade da mesma para que o seu proposito seja 

alcangado. Assim (Yamamoto 2006, p.06) afirma: 

"A informagao contabil relaciona-se aos objetivos da contabilidade de mensurar o conjunto 

de eventos economicos e comunicar os resultados das entidades as partes interessadas, 

constituindo um de seus produtos." 

ludicibus (2000, p.77) acrescenta que as informagoes contabeis devam possuir outras 

qualidades alem dos relatorios, a exemplo, da confiabilidade, comparabilidade e 

compreensibilidade. Conceituando assim sendo: 

A Confiabilidade e a qualidade (atributo) que faz com que o usuario aceite a 

informagao contabil e a utilize como base para suas decisoes. 

A Comparabilidade deve poder propiciar ao usuario o discernimento entre 

entidades distintas. 

A Compreensibilidade revela a qualidade da informagao contabil, que deve 

ser exposta da forma mais compreensivel possivel, para que o usuario 

possa, efetivamente, entende-la e utiliza-la de forma cabal nas tomadas de 

decisoes. 

Cabe ressaltar que nao basta apenas evidenciar, mostrar, demonstrar as informagoes, 

paralelamente a esses atributos, e preciso que as informagoes sejam deliberadamente 

concisas e de qualidade, pois, a partir do demonstrado uma serie de decis5es serao 

definidas e o sucesso ou fracasso dessas entidades dependem desses fatores. 

Para as entidades do Terceiro Setor e interessante proceder com a elaboragao do Balango 

Patrimonial, a Demonstragao do Superavit ou Deficit, o Balango Social, a Demonstragao do 

Fluxo de Caixa e a demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Social que serao tratados 

detalhadamente mais adiante. 
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4,2.3 Como evidenciar? 

As formas de evidenciar sao varias e a maneira de se escolher o que vai demonstrar deve 

seguir os objetivos da entidade e os propositos da mesma para que as informagoes sejam 

eficazes. Para que a informagao seja completa e necessario que obtenha as informagoes 

principais provenientes de relatorios assim entendidos por Hendriksen e Breda (1999, p.524) 

como; 

O Balango Patrimonial, a Demonstragao do Resultado do Exercicio, 

Demonstrag5es do Lucro ou Prejuizos Acumulados, Demonstragoes das 

Mutagoes do Patrimonio Liquido adicionalmente a essas informagoes 

devem ser apresentados os relatorios, notas explicativas, comentarios do 

auditor. 

Nas entidades sem fins lucrativos a importancia da divulgagao com detalhamento pode ser 

vista positivamente, uma vez que os recursos podem ser mais bem empregados e torna-los 

publicos e imprescindivel para a sustentabilidade da mesma. Diante disso, observa-se a 

obrigatoriedade na prestagao de contas das entidades filantropicas em alguns orgaos a 

exemplo da Receita Federal (declaragao de informagao da pessoa juridica), evidenciando o 

Balango Contabil e Patrimonial, as fontes de captagao de recursos recebidos anualmente. 

Deve-se informar ao ministerio do trabalho, a RAIS (relagao anual de informagoes sociais), 

mostrando as informagoes e o perfil dos empregados. Goulart (Macae, ano II, n°. 56, 

2007).A evidenciagao como ferramenta que liga as entidades do Terceiro Setor rumo a 

sustentabilidade deve ser tratada com mais seriedade por parte dos profissionais contabeis, 

uma vez que a precisao desses dados sao de fundamental importancia no processo de 

gerenciamento, no discernimento para a tomada de decisao, na apreciagao por parte dos 

investidores e na conquista de novos colaboradores, ou mesmo, parceiros com interesse em 

investir na colaboragao social. 
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5 DEMONSTRACOES CONTABEIS NO TERCEIRO SETOR 

As demonstrac5es contabeis que devem ser apresentadas pelas entidades do Terceiro 

Setor tern suas estruturas estabelecidas por meio da Lei n° 6.404/76 e pela NBC T3 emitidas 

pelo CFC seguindo o mesmo padrao exigido para entidades de finalidade de lucro -

referentes ao registro e NBCT 6- da divulgagao das demonstragoes, ou seja, seguem os 

mesmos princfpios e formas de apresentagao das demais entidades com a excegao da 

demonstragao do Lucro ou Prejuizo Acumulado (DLPA), e com alteragao de nomenclatura 

das contas. 

O Brasil por nao possuir demonstragoes especificas que tratem de entidades sem fins 

lucrativos fica em desvantagens comparando-se aos Estados unidos que possuem; 

elementos que contribuem para a transparencia dos atos, a exigencia na divulgagao, o 

reconhecimento do setor pela sociedade e a colaboragao acentuada de pessoas 

interessadas nessas praticas 

O que se leva em consideragao e o beneficio que essa evidenciagao oriunda das 

demonstragoes podem trazer para a entidade, e a maneira que podemos distingui-la das 

demais existentes. 

5.1 Balango Patrimonial 

O Balango Patrimonial e a demonstragao contabil destinada a evidenciar, qualitativa e 

quantitativamente, numa determinada data, o Patrimonio e o Patr imonio Liquido da 

entidade. (NBCT 3.2.1.1), complementa Paes (2000, p.273) conceituando que: "o balango e 

a demonstragao que encerra a sequencia dos procedimentos contabeis de um determinado 

exercicio. Sendo assim, e pega da qual os usuarios extraem informagoes sobre a situagao 

patrimonial e financeira da entidade em um determinado momento". 

O balango fornece dados de determinado periodo de tempo sobre a situagao financeira da 

entidade possibilitando aos investidores, administradores, acionistas e demais interessados 

na informagao um detalhamento da real situagao da instituigao. Pode-se dizer que o balango 

patrimonial caracteriza-se com uma ferramenta indispensavel para qualquer entidade, seja 

ela com finalidade de lucro ou nao, e dentre todas as demonstragoes a mais importante. 
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O balance- para entidades do Terceiro Setor segue, os mesmos preceitos das demais 

entidades garantia essa elencada na Lei n° 6.404/76 e com alguns ajustes definidos pela 

NBC, que tratam de assuntos especificos dessas entidades. Observa-se no tocante a conta 

patrimonio social, assim definido, nao se leva em consideraeao o capital das entidades de 

Terceiro Setor, uma vez que, os recursos sao adquiridos por doacoes ou por recursos 

proprios que devem ser revertidos em beneficio da propria instituicao, Observa-se tambem 

que o lucro e considerado superavit e o prejuizo, deficit. 

Na estrutura do balango divide-se em tres grupos: o ativo, o passivo e o patrimonio social; 

no primeiro sao elencadas as disponibilidades da companhia, no segundo sao 

demonstrados as exigibilidades ou mesmo os compromissos reais da entidade para com 

terceiros e no patrimonio social e a subtracao das disponibilidades assim compreendidas 

como os bens e direitos das obrigagoes, o resultado obteremos o superavit ou o deficit da 

mesma. 

5.2 Demonstragao do superavit ou Deficit 

A demonstragao do superavit ou deficit financeiro avalia o desempenho da entidade em 

termo numerico. Para as entidades do Terceiro Setor sao relevantes por evidenciar a 

alocagao dos recursos, os custos e as despesas incorridas em detrimento de determinadas 

atividades ou lapso de tempo. Percebe-se, no entanto que essa demonstragao tern o carater 

de avaliar o desempenho financeiro e de seus gestores como consequencia real. Enquanto 

nas entidades de fins lucrativos vemos a parte que Integra o capital de acionistas ou 

administradores interessados no bom resultado da mesma. Dessa maneira, (Cohen; Franco, 

2004, p. 181) caracterizam a diferenga entre as formas de avaliagao privada e social: "A 

principal diferenga entre avaliagao privada e social e que a primeira valoriza os custos e 

servigos a prego de mercado e a segunda usa pregos sociais." 

As entidades sem fins lucrativos nao objetivam lucro como o proprio nome refere, no 

entanto, a divergencia ocorrida entre suas DREs esta notadamente exposta nesse fato, ou 

seja, o resultado economico e diferente, enquanto no Terceiro Setor temos os superavits e 

os deficits como alvos e e importante ressaltar que esse superavit nao pode ser um 

montante exorbitante uma vez que isso revela que a entidade nao esta cumprindo sua 

fungao para com a sociedade, diferentemente das entidades de fins lucrativos que tern o 

lucro ou o prejuizo acumulado como nomenclatura e quanto maior for o lucro melhor esta a 

situagao da entidade. 
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Essa demonstragao e importante para o Terceiro Setor porque atraves dela vamos 

identificar as verdadeiras acoes dos gestores identificados nesses demonstratives e a 

maneira que foi destinados os recursos recebidos. 

5.3 Demonstracao das Mutacoes do patr imonio social 

DMPLS - como e chamado nessas organizagoes evidencia as doagoes e subvengoes 

patrimoniais recebidos, o patrimonio social, os superavits ou deficits em fim todas mudangas 

ocorridas no patrimonio social. 

Um demonstrativo que complementa as demais demonstragoes e auxilia na compreensao 

das possiveis mudangas ocorridas no transcorrer do periodo base atraves balango 

patrimonial e na demonstragao do superavit ou deficit. Observa-se no entanto que a 

estrutura e nomenclatura no tocante dessa demonstragao e alterada uma vez que a conta 

reservas nao se fazem presentes por se tratar de entidades sem fins lucrativos na qual nao 

ha necessidade de reter os lucros, como foi dito anteriormente as entidades dessa natureza 

deve apresentar seus resultados pouco superior a zero o que significa que os recursos 

obtidos estao sendo devidamente aplicados em beneficio da mesma. 

5.4 Demonstragao do Fluxo de Caixa - DFC 

Permite uma melhor visualizagao no fluxo financeiro e consequentemente um melhor 

planejamento financeiro por parte dos gestores, que necessitam acompanhar a entrada de 

novos recursos para garantir a continuidade institucional, ou seja, permite verificar o fluxo de 

ingresso e saidas de recursos. 

Essa demonstragao e significante para as entidades de Terceiro Setor, uma vez que 

evidencia a proveniencia dos recursos e a destinagao das mesmas, minucias estas que nao 

estao vislumbradas no Balango Patrimonial e sao relevantes para os doares, colaboradores 

e parceiros dessas instituigoes tomarem conhecimento. 
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5.5 Notas Explicativas 

Mais uma maneira de expiicagao, as notas explicativas tern o carater de simplificar as 

demonstragoes que, por sua vez, possuem dados nao muitos claros para todos os tipos de 

usuarios. 

Hendriksen; Breda (1999, p.525) conceituam as notas explicativa como sendo: 

[...] notas explicativas [...] e um aprimoramento importante do processo de 

informagao, pois tern resultado numa divulgagao mais ampla de eventos e 

dados financeiros relevantes. [...] O objetivo de emprego de notas 

explicativas em demonstragoes financeiras deve ser o fornecimento de 

informagao que nao pode ser apresentada adequadamente no corpo de 

uma demonstragao sem reduzir a clareza da demonstragao. 

No entanto, as entidades sem fins lucrativos devem complementar suas demonstragoes 

contabeis com notas explicativas, visando apresentar maiores esclarecimentos aos seus 

usuarios. 

5.6 Relatorio da diretoria 

ludicibus (2000, p. 120) relata que deve confer nos relatorios: 

1) SituagSes nSo financeiras e sociais que de alguma forma, alteram o 

funcionamento da organizagao; 

2) Pianos e expectativas de natureza economico-social, nos quais a 

entidade esta ou pretende se envolver; 

3) Efeitos esperados ou ocasionados de captagao de recursos e 

aplicagoes. 

Os relatorios de carater nao financeiro evidenciam todas as informagoes por escrito, 

tragando o perfil da entidade e objetivando a sua perspectiva futura, ou seja, pode-se tratar 

como sendo um resumo dos atos e fatos da entidade claramente exposta nos 

demonstratives. 

Para as entidades de Terceiro Setor, que possui por missao a conquista da sustentabilidade 

e relevante sempre demonstrar a sociedade e os seus parceiros, doadores o maximo de 

transparencia possivel nos atos das suas demonstragoes, os relatorios funcionam como 

mais uma modalidade que visa a elucidagao dos demonstratives e uma tentativa de 

esclarecer as informagoes aos mais diversos usuarios da informagao. 
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5.7 Balango Social 

Define Tinoco (2001, p.29), "o Balango Social e um instrumento de gestao e de informagao 

que visa evidenciar, da forma mais transparente possivel, informagoes economicas e sociais 

do desempenho das entidades aos mais diferenciados usuarios, entre eles os funcionarios." 

Notadamente o Balango Social caracteriza-se como a maneira mais objetiva de prestagao 

de contas para a comunidade, governo e seus funcionarios, pois nesse demonstrative alem 

dos numerarios expostos estao inseridas em sua base a preocupagao da entidade no que 

se refere ao cumprimento de sua responsabilidade social para os interessados. 

Complementando este pensamento Tinoco (2001, p. 116) define a responsabilidade social 

como sendo: 

A responsabilidade social pressupoe o reconhecimento da comunidade e da 

sociedade como partes interessadas da organizagao, com necessidades 

que precisam ser atendidas. Significa, ainda, a responsabilidade publica, ou 

seja, o cumprimento e a superagao das obrigagoes legais decorrentes das 

proprias atividades e produtos da organizagao. E tambem o exercicio de 

sua consciencia moral e civica, advem da ampla compreensao de seu papel 

no desenvolvimento da sociedade. 

A responsabilidade social, requer a prestagao correta das informagoes para aqueles ligados 

as atividades da entidade, a exemplo de gestores e funcionarios, para a sociedade e 

incluidas ainda a prestagao de contas por parte dos orgaos do governo, e atuante na 

realizagao dos propositos da entidade em atendimento as reais necessidades da 

comunidade faz-se necessario. 

Em atendimento a realizagao da responsabilidade social, o Balango Social para entidades 

do Terceiro Setor e outras entidades nao e obrigatorio perante a lei, porem, sendo publicado 

pela entidade, devera expor anualmente as realizagoes da entidade, por meio de dados 

quantitativos, em face do cumprimento de suas fungoes sociais. Portanto, pode-se afirmar 

que se trata de um instrumento contabil, mas utilizado como interceptor entre a sociedade, 

funcionarios e a empresa, claramente evidenciado cujo dever etico da entidade volta-se ao 

cumprimento das suas responsabilidades. 

O Balango Social nos paises que alcangaram certo nivel de desenvolvimento economico, 

cultural e social ja e consolidado e aplicado por quase todas as organizagoes como meio de 

auxiliar a gestao das atividades e instrumento de base para a captagao de informagoes 

relevantes. Percebe-se que o Balango Social como o Balango Patrimonial possuem 

ferramentas que sao indispensaveis para a realizagao de uma boa gestao, sendo que o 
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primeiro aglomera alem das informagoes quantitativas as atividades realizadas e os meritos 

advindos dessas praticas, enquanto que o segundo oferece base numerica referente a bens, 

direitos e obrigagoes dessas entidades. 

Para tanto, Tinoco (2001, p.64) enfatiza o Balango Social afirmando que: 

"Reune todos os relatorios contabeis tradicionais, desde o Balango Patrimonial, o 

Demonstrative de Resultado ate o Relatorio de Administragao, sendo capaz de permitir uma 

analise do desempenho economico e social das organizagoes." 

O referido demonstrative apresenta informagoes acentuadas sobre o resultado social e 

ambiental, sobre as doagoes, os investimentos, os projetos, contudo resume-se ao 

detalhamento da missao da empresa e seu cumprimento perante a sociedade e seus 

colaboradores. 

No entanto, o Balango Social nas entidades do Terceiro Setor caracteriza-se como um 

instrumento apto a dispor da sociedade e as suas realizagoes comprovam a existencia da 

etica e da responsabilidade em seus trabalhos. Em se tratando de gestao, o Balango Social 

caracteriza-se como uma ferramenta que auxilia positivamente a aplicagao e destinagao de 

recursos advindos de seus colaboradores. 
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6 ESTUDO DE CASO: CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL "MARGARIDA PEREIRA DA 

SILVA" 

A proposta da presente pesquisa e comprovar a relevancia da evidenciagao contabil para 

entidades sem fins lucrativos, ou mesmo, entidades pertencentes ao Terceiro Setor. Para 

isso, foi executada uma pesquisa na entidade CEMAR, tendo como um dos objetivos 

identificar se o processo de evidenciagao contabil contribui no processo de gestao, por sua 

vez, fez-se necessario aplicar uma entrevista junto a diretoria da entidade, um quationario 

junto ao contabilista responsavel pela elaboragao das demonstragoes contabeis. 

6.1 Caracterizagao da Entidade 

Segundo a diretoria da entidade, o Centro de Educagao integral "Margarida pereira da silva" 

- CEMAR, com vinte e dois anos de atuagao (22), surgiu em meados 1977 com a iniciativa 

de alguns brasileiras e alemaes que residiam em Pombal. A principio funcionava como uma 

creche denominada de Pequeno principe, atendendo de inicio, a trinta e cinco (35) criangas 

carentes e passando a atender posteriormente 144 criangas de 0 a 7 anos de idade. Por 

conseguinte, a instituigao passou a atender, alem das criangas, jovens e adolescentes, 

contando com o apoio de colaboradores a exemplo de professores. estudantes, jornalistas. 

trabalhadoras do lar e assim fundaram o Clube do Menor Trabalhador- CMT. 

Desde 2002 o CMT passou a se chamar de Centro de Educagao Integral "Margarida Pereira 

da Silva" (CEMAR) atendendo trezentas (300) criangas e adolescentes, realizando os mais 

diversos trabalhos e oferecendo a populagao mais carente da regiao de acordo com sua 

missao proposta a oportunidade de qualificagao objetivando a essas criangas serem 

formadores da sua propria historia. 

Como caracteristica de entidade filantropica o CEMAR depende de recursos advindos de 

terceiros para a conquista de seus propositos, ou seja, para a realizagao de sua missao que 

se estende em torno da cidade de Pomba - PB mais especificadamente voltado a atender a 

crianga e ao adolescente carente. 

Hoje a instituigao conta com parcerias de tres entidades alemas de significativa importancia 

para o seu desenvolvimento, haja vista que a mesma possui incentivo por parte do governo, 

mas nao contado em especie, tal beneficio e destinado para as despesas fixas da entidade. 
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6.2 - Missao do CEMAR 

De acordo com a diretoria da entidade, o CEMAR tern por objetivo influenciar na construcao 

e promocao de atividades voltadas as criangas, adolescentes, jovens e suas familias 

facilitando a conquista e exercicio se sua cidadania. Esse proposito e ratificado pela 

entidade, atraves dos projetos executados pela mesma, a exemplo de oficinas de 

percussao, danga, complementagao escolar, acesso aos conhecimentos basicos de 

informatica e teatro. 

Nesse sentido, ainda proporciona a comunidade programas de formagao de educadores. 

qualificagao social e profissional e intervengao em politicas publicas. 

6.3 Os Mecanismos de Captagao de Recursos 

Segundo informagoes da diretoria, o CEMAR nao dispoe de muitas fontes de captagao de 

recursos, contando apenas com tres colaboradores franceses fixos (ESSOR, KNK sediado 

em Recife-PE, AKTIONS GRUPPE). As contribuigoes da entidade sao divididas no piano 

operacional da mesma, sendo fornecidas apenas pelos tres colaboradores acima descritos, 

vale salientar que a entidade nao dispoem de colaboradores (pessoas fisicas), e nenhum 

incentivo, alem dos disponiveis, para a promogao dos cursos de capacitagao profissional, 

fato este que certamente influencia no crescimento da mesma O quadro 3 demonstra a 

forma de captagao de recursos da referida entidade: 
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Quadro 3 

Captagao de Recursos do CEMAR 

C O L A B O R A D O R E S DESTINACAO PERIODO DE 

CONTRIBUICAO 

E S S O R 

Acompanhamento familiar e 

comunitario, articulagao 

politica 
Trimestralmente 

KNK 

Programacao com esporte, 

lazer, voltado para publico 

juvenil 
Trimestralmente 

AKTIONS G R U P P E Complementagao escolar, 

informatica 
Trimestralmente 

GOVERNO Para custeio: agua, luz, 

telefone 
Mensalmente 

Fonte: adaptado conforme informagoes do CEMAR 

De acordo com o quadro 3, os recursos sao disponibilizados a entidade de forma ordenada 

e trimestralmente, sendo distribuidos atraves do piano operacional da entidade, ou seja, sao 

aplicados na complementacao escolar mais informatica, programacao com esporte, cultura e 

lazer, voltados ao publico juvenil, acompanhamento familiar e comunitario, bem como 

articulagao politica. 

O responsavel acrescentou ainda que a colaboracao do governo trata dos custos fixos 

assim definidos como despesas com agua, luz, telefone e esses valores nao sao 

repassados a entidade em especie, sendo as contas destinadas ao governo e quitadas pelo 

mesmo. 

As contribuigoes da entidade sao divididas no piano operacional da mesma, sendo 

fornecidas apenas pelos tres colaboradores acima descritos, vale salientar que a entidade 

nao dispoe de colaboradores (pessoas fisicas), e nenhum incentivo, alem dos disponiveis, 

para a promogao dos cursos de capacitagao profissional, fato este que certamente influencia 

no crescimento da mesma. 

Quando indagado a respeito das informagoes contabeis que o mesmo utiliza como auxilio na 

gestao, o entrevistado afirmou so ter acesso ao balango patrimonial e que as informagoes 

sao de dificil compreensao. 

O Balango Patrimonial e um demonstrativo importante no processo de gerenciamento de 

qualquer entidade, visto que, evidencia a situagao da entidade. Porem e interessante, que 
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as entidades, complementem seus demonstratives com a utilizagao de notas explicativas, 

por exemplo, e no caso da referida entidade o acrescimo da Demonstracao do Fluxo de 

Caixa, objetivando o controle do fluxo financeiro, alem do Balango Social um demonstrativo 

relevante para evidenciar com transparencia as informagoes economicas e o desempenho 

da entidade para os interessados. 

O pesquisado acrescentou ainda, surgem duvidas quanto ao procedimento adequado para 

utilizagao desses dados e ao procurar orientagao recebe informagoes pouco esclarecedoras, 

alem de acrescentar que as mesmas informagoes deixam muito a desejar e apesar disso, o 

entrevistado confirma que as utiliza para o gerenciamento das atividades contrariando 

totalmente as suas respostas. 

No que se refere a prestagao de contas, sao emitidas mensalmente para os seus 

colaboradores atraves de e-mail, as demonstragoes contabeis da entidade, que incluem, o 

Balango Patrimonial, os relatorios demonstrando o desenvolvimento social, a inclusao social, 

a geragao de emprego e renda atraves de dados quantitativos e qualitativos. Cabe ressaltar 

que inexiste na empresa outro meio de comunicagao que deixe os demais interessados a 

par dos atos da mesma, inclusive a comunidade. 

O pesquisado, ainda confirmou que, nao acredita que uma maior transparencia nas 

demonstragoes contabeis possam influenciar positivamente a entidade, no que se refere, a 

conquista de mais colaboradores, a exemplo das entidades privadas locais ou estaduais e 

com os governos (Federal, Estadual e Municipal), doadores (pessoa fisicas) e a aceitagao 

da comunidade pombalense. Justificando a resposta, o mesmo acrescentou que a politica 

local influencia negativamente as praticas sociais uma vez que a mesma nao esta voltada 

para a questao social e requer uma contra partida pelo apoio dado. 

Em todo o mundo hoje ha discussoes sobre a transparencia nas informagoes contabeis das 

entidades, no entanto, a prestagao de contas em ONGs, mais especificadamente a 

entidades filantropicas, e obrigatoria em alguns orgaos, e importante prestar contas dos 

resultados, mediante a responsabilidade da entidade. A transparencia para estas entidades 

e relevante porque atraves dela e possivel adquirir sustentabilidade e desenvolvimento e 

confiabilidade, por meio da conquista de interessados a colaborar. 
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6.4 As Formas de Evidenciagao contabi l do CEMAR 

Tratando-se do disclousure contabil no qual refere-se este estudo, e importante ressaltar, a 

principio, que a entidade nao dispoe de um instrumento de comunicagao, tal como, um site 

da entidade ou jornal da mesma, dispondo sobre as pratica de seus atos a comunidade e 

demais interessados. Com relagao a prestagao de contas aos colaboradores, sao emitidas 

mensalmente as informagoes contabeis via e-mail. Tal fato e visto pela entidade, como nao 

influenciador da sua sustentabilidade, ou mesmo, do crescimento e aquisigao de novos 

doadores (pessoas interessadas a investir), uma vez que existem poucas exigencias fiscais 

por parte dos orgaos regulamentadores e ate mesmo pelos colaboradores ou parceiros da 

entidade na prestagao de contas. 

A transparencia nas informagoes dos demonstratives contabeis e imprescindivel a qualquer 

instituigao independente da sua finalidade, visto que, esse instrumento retrata a 

preocupagao da entidade em elucidar a pratica de seus atos. Vale salientar que, em 

contrapartida, que o disclousure contabil, em entidades sem fins lucrativos traz beneficios 

para as mesmas, uma vez que, os interessados tomarao conhecimento do trabalho 

realizado pela instituigao. 

A contabilidade e realizada em um escritorio contabil na cidade de Pombal / PB, e a mesma, 

realizam esses procedimentos ha aproximadamente dez (10) anos. Segundo o contabilista 

responsavel, os demonstratives contabeis elaborados pela entidade sao o: Balango 

Patrimonial, Demonstragoes das mutagoes do Patrimonio Social (DMPS), Demonstragao 

das Origens e Aplicagoes de Recursos (DOAR), Demonstragao do Superavit ou Deficit e as 

Notas Explicativas, que segundo o contabilista, estao plenamente de acordo com o 

especificado na Lei n° 6.404/76 e pela NBC T3 que trata das demonstragoes contabeis. Ja 

em se tratando das demonstragoes nao obrigatorias a exemplo da Demonstragao do Fluxo 

de Caixa e o Balango Social, a entidade nao as dispoe, que segundo o contabilista, tern 

postura indiferente com relagao as mesmas. 

Vale salientar que, tais demonstragoes sao de suma importancia para o gerenciamento da 

entidade, uma vez que a Demonstragao do Fluxo de Caixa evidencia as entradas e saidas 

dos recursos obtidos e o Balango Social presta contas a comunidade e interessados, 

incluindo a sociedade e funcionarios, acerca do trabalho que esta sendo desenvolvido e a 

maneira como os recursos sao utilizados, demonstrando o seu comprometimento etico e 

social diante da sua responsabilidade. 
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O contabilista responsavel considera importante a entidade informar como foram utilizados 

os recursos e de onde provieram e a forma como isso afeta a liquidez, embora essa atitude 

nao esteja condizente com a realidade da entidade. 

A informagao e benefica para o desenvolvimento da entidade, visto que, esse ato 

proporciona a eficiencia do gerenciamento, a disposicao desses atos para a comunidade e 

demais interessados induz a aquisigao de novos colaboradores e o reconhecimento da 

relevancia da mesma para o desenvolvimento social, economico, financeiro de Pombal. 

O mesmo considera relevante a inclusao das interpretagoes e explicagoes que auxiliem no 

entendimento dessas informagoes para os gestores da organizagao e para a comunidade, 

principalmente no que se refere a organizagao e suas realizagoes, identificando as 

transagoes, os eventos e as circunstancias que venham a afetar a organizagao, estando em 

discrepancia com o disponibilizado pela empresa. 

As demonstragoes contabeis normalmente sao complexas, em virtude a esse fato, e 

interessante anexar ao corpo das mesmas, explicagoes e interpretagoes que auxiliem os 

interessados alcangar seu objetivo. E relevante para o gerenciamento da empresa a 

interpretagao dos dados contabeis, uma vez que, estara disposta nos mesmos a situagao da 

empresa e deles pode-se tomar decisoes. 

No entanto, o contabilista concorda que a entidade deve informar os usuarios acerca dos 

trabalhos dos gestores e de sua capacidade em gerir os recursos, ja que o indicativo de 

lucro inexiste em entidades dessa natureza. Posteriormente, contrariando o disposto acima, 

o contabilista afirma que pouco concorda que os procedimentos sejam informados como 

meio de medir a eficiencia de seus gestores, isso porque como os colaboradores nao sendo 

beneficiados com os servigos, pouco conhecem de fato o real trabalho da entidade exceto 

pelos demonstratives contabeis meramente quantitativos. 

O disclousure contabil, a destinagao dos recursos, os empreendimentos adotados pela 

entidade sao forma de deixar a comunidades e demais interessados a par dos 

acontecimentos da entidade. Um processo produtivo que se deve levar em consideragao por 

tratar de transparencia nos atos. 

O mesmo pouco concorda que se devem incluir nos demonstratives as tecnicas de 

apuragao e alocagao dos custos de servigo e de que maneira os recursos sao distribuidos 

aos programas e servigos postos a disposigao. Com relagao a evidenciagao do fluxo de 

recursos como instrumento da continuidade e de cumprir suas obrigagoes e considerado 

muito importante. 
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As informagoes com um detalhamento maior, que possuam alem do carater quantitative, 

contemplar elementos qualitativos sobre essas informagoes, atraves do da exposigao de tais 

atos para que a comunidade e os demais interessados possam tomar conhecimento do 

trabalho realizado, dos beneficios conseguidos e, da idoneidade da entidade e relevante. 

Em se tratando dos demonstratives, os mesmos devem conter informagoes que 

transformem-se em atos eficientes e eficazes nos trabalhos, para que possam ser utilizados 

no processo de gestao da entidade, com o intuito de auxiliar no gerenciamento dos recursos 

e atividades a serem desenvolvidas pela mesma. 
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7 C O N S I D E R A C O E S F I N A I S 

Observa-se que, um dos maiores desafios encontrados na atuaiidade por entidades do 

Terceiro Setor, se da quanto a sustentabilidade das mesmas no decorrer dos anos e o seu 

desenvolvimento. Esse objetivo e complexo para essas entidades, um dos indicadores para 

que isso ocorra, e a ausencia de transparencia das informagoes contabeis dessas 

instituicoes. 

O estudo procurou mostrar, a importancia de evidenciar para o processo de gestao das 

entidades dessa natureza, uma vez que o proposito da contabilidade enquanto ciencia e 

fornecer os subsidios necessarios para tomar decisoes acertadas com o menor grau de erro 

possivel, conceito este destinado a entidades com ou sem fins lucrativos. 

Um dos fatores decisivos para a aceitacao das entidades do Terceiro Setor se da em virtude 

da forma como suas acoes sao efetuadas e a maneira que a comunidade e seus 

investidores sociais pode tomar conhecimento desses fatos com a clareza necessaria para o 

entendimento. Dessa maneira ao respondermos os quesitos: a quern, o que e como 

evidenciar, chega-se a conclusao que tais informagoes devem ser acessiveis para os mais 

diversos tipos de usuarios. 

Observa-se que, o CEMAR e uma entidade que as demonstragoes contabeis sao 

elaboradas conforme determine a lei, porem nem todas as informagoes sao completas no 

sentido da ausencia de instrumentos qualitativos, e uma maior divulgagao desses atos em 

meios de comunicagao, para que a sociedade tome conhecimento do trabalho realizado, as 

formas de destino dos recursos adquiridos, a maneira como os trabalhos sao 

desempenhados, bem como o numero de beneficiados com o seu trabalho. Os reflexos sao 

sentidos pela entidade, mas nao amadurecidos, ou seja, a entidade com vinte e dois anos 

de atuagao possui um numero reduzido de colaboradores o que certamente influencia em 

seu desenvolvimento, uma vez que os recursos sao limitados. Nao existem parcerias com 

os governos: Federal, Estadual ou Municipal e verifica-se a inexistencia de colaboragao por 

parte da propria comunidade. 

Portanto, constatou-se que o nivel de evidenciagao contabil do CEMAR ainda e pequeno, 

nao auxiliando no processo de gestao. Nesse sentido, verifica-se que as informagoes 

contabeis estao apenas sendo elaboradas, porem, nao desempenham o papel mais 

relevante, que e auxiliar os gestores em suas decisoes, contribuindo para que essa entidade 

possa se desenvolver. 
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Para tanto, e necessario que haja por parte dos gestores da entidade estudada, uma maior 

compreensao das informagoes contidas nos demonstrativos contabeis, e assim aplica-los de 

maneira eficiente e eficaz em seu processo de gestao. 
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APENDICES 

O presente questionario tern por objetivo suportar o conhecimento das formas de 

evidenciagao contabil em entidades do Terceiro Setor, tendo como objeto de pesquisa "O 

Centro de Educagao integral "Margarida Pereira da Silva' (CEMAR)", 

A pesquisa visa compor o trabalho de conclusao de curso- TCC da discente Gheysa 

Karelinne de Sousa Rocha da UFCG, sob orientagao da docente Nadflania Duarte Meira. 

ROTEIRO DE ENTREVISTA: DESTINADO A DIRETORIA 

Caracteristicas do entrevistado: 

A) Tempo de Existencia da entidade? 

B) Qual sua fungao na entidade? 

C) Nivel de escolaridade: 

( ) Fundamental completo 

( ) Fundamental Incomplete 

( ) Medio completo 

( ) Medio incompleto 

( ) Superior Completo 

( ) Superior incompleto 

O objet ivo da contabi l idade e: Fornecer informagao uti l para a tomada de decisao. 

Com base nessa afirmagao responda as questoes abaixo: 
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1 - As informagoes apresentadas nos relatorios contabeis sao claras e objetivas o suficiente 

para a tomada de decisao? ' 

( ) Sim, sao objetivas e claras 

( ) Nao, deixam muito a desejar 

2 - quais as informagoes contabeis mais utilizadas pela entidade? 

3 - Qual o instrumento utilizado pelo CEMAR para divulgar seus demonstratives para os 

colaboradores e a sociedade? 

( ) apresentamos os demonstratives atraves do nosso site na internet 

( ) nao dispomos de recurso para tal procedimento 

( ) enviamos mensalmente emails enfatizando a realidade da empresa para nossos 

colaboradores. 

4 - A forma de captagao de recursos do CEMAR e obtida atraves: (pode considerar mais de 

uma alternativa) 

( ) doagao pelo governo Federal ou Estadual 

( ) doagoes feitas atraves de colaboradores 

( ) utilizamos recursos proprios (vendemos nosso produto ou servigo) 

( ) Outros 
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5 - existe algum criterio a ser seguido pela entidade para captar recurso juntos aos 

colaboradores? 

6 - quais as fontes de recursos financeiros da entidade, e como sao aplicados junto a 

sociedade? 

7 - As informagoes contidas nos demonstratives contabeis sao utilizadas no gerenciamento 

dos recursos captados? 

8 - Quern sao os mais beneficiados com o trabalho do CEMAR? 

9 - Em sua opiniao os profissionais contabeis estao devidamente capacitados e bem 

informados a respeito da contabilizagao de entidades sem fins lucrativos? 

( )S im ' (> ' " ' •' ' 

( )Nao 
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10 - qual sua percepgao da importancia da divulgagao das informagoes contabeis, ou seja, 

transparencia das informacoes contabeis para o crescimento e a sustentabilidade 

institucional? 

0 presente questionario tern por objetivo suportar o conhecimento das formas de 

evidenciagao contabil em entidades do Terceiro Setor, tendo como objeto de pesquisa o 

"Centro de Educagao Integral "Margarida Pereira da Silva' (CEMAR)". 

A pesquisa visa compor o trabalho de conclusao de curso- TCC da discente Gheysa 

Karelinne de Sousa Rocha da UFCG sob orientagao da docente Nadflania Duarte Meira. 

QUESTIONARIO DESTINADO AO CONTABILISTA 

1 - Tempo que presta servigo a entidade? 

( ) Ate dez (10) anos 

( ) Mais de dez (10) anos 

2 - Essa Entidade Elabora Demonstrag5es Contabeis? 

S im( ) Nao( ) 

3 - Quais as demonstragoes contabeis elaboradas 

( ) Balango patrimonial 

( ) Balango social 

( ) Demonstragoes das mutagoes do patrimonio liquido 

( ) Demonstragoes de origens e aplicagoes de recursos 
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( ) Demonstragoes do superavit ou deficit 

( ) Demonstracao do valor adicional 

( ) Nao elabora 

4 - A quern atende as informagoes contabeis elaboradas 

( ) para a propria entidade que faz uso dessas demonstragoes para sua gestao 

( ) a entidade, aos seus administradores e aos seus parceiros ( doadores) 

( ) para a administragao da entidade e todo comunidade usuaria da informagao contabil 

( ) outra 

5 - Na estruturagao das demonstragoes contabeis da entidade, voce preocupa-se em aplicar 

o principio da transparencia ou o disclousure? 

( ) sim, fago as demonstragoes com base nesse principio 

( ) nao, sigo orientagoes dos administradores da entidade 

6 - Com que frequencia sao preparadas as informagoes contabeis 

( ) Mensalmente 

( ) Trimestralmente 

( ) Semestralmente 

( ) Anualmente 

( ) Nao existe regularidade na apresentagao da informagoes contabeis. 

7 - Caso nao elabore as demonstragoes contabeis, quais as formas de prestagao de contas 

para com os colaboradores e a sociedade? 
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8 - Para quern a Entidade presta contas e que tipo de prestagao de conta, baseada em 

Demonstragoes Contabeis, elabora para cada um deles? 

BP DRE DOAR DMPL NE BS DVA RAT DFC ORC 

Governo 

Agendas de 

Financiamento 

Doadores 

Comunidade 

Outros 

Balango Patrimonial (BP) - Demonstragao do Superavit ou Deficit do Periodo (DRE) -

Demonstragao das Origens e Aplicagoes de recursos (DOAR) - Relatorio de Atividades 

(RAT) - Demonstragao do Valor Adicionado (DVA) - Balango Social (BS) - Demonstragao 

das Mutagoes do Patrimonio Liquido Social (DMPL) - Notas Explicativas (NE) -

Demonstragao de Fluxo de Caixa - DFC - Orgamento (ORC) 

9 - Informagoes Contabeis Estabelecidas pelo FasbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Financial Accounting Standard Board) 

n° 4 para Entidades sem Fins Lucrativos: 

Levando em conta o seu sentimento, responda as afirmativas abaixo de acordo com a 

escala a seguir: 

DISCORDO CONCORDO 

Discordo Discordo Discordo Concordo Concordo Concordo 

1 2 3 4 5 6 

Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 
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Q U E S T O E S 

DISCORDO CONCORDO 

Q U E S T O E S 

1 2 3 4 5 6 

Deve fornecer informagoes sobre o ambiente, a natureza 

da atividade e outros assuntos que se relacionem. 

j • • • • n 

Informar acerca do trabalho de seus gestores e da sua 

capacidade de bem gerir os recursos postos a sua 

disposigao, ja que nao existe o indicativo de lucratividade 

nessas entidades. 

• • • • • • 

Evidenciar o fluxo de recursos postos a sua disposigao, 

visando a sua continuidade e capacidade de cumprir com 

suas obrigagoes; 
• • • • • • 

Informar sobre as realizagoes da entidade como meio de 

medir a eficiencia de seus gestores, posto que os 

investidores nao sendo beneficiarios dos servigos e 

produtos por ela colocados nao os conhecem a fundo, 

exceto por relatorios financeiros; 

• • • • • • 

Incluir nos demonstrativos as tecnicas de apuragao e 

alocagao dos custos de servigos e como os recursos sao 

distribuidos aos mais diversos programas e servigos 

postos a disposigao; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

——| j ~ i r~~j r~~j j ) ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—-J 

Informar como as entidades utilizam os recursos e de onde 

os mesmos provem, e como isso afeta sua liquidez; 

• • • • • • 

Incluir interpretagoes e explicagoes que auxiliem no 

entendimento dessas informagoes, principalmente no que 

se refere a organizagao e suas realizagoes, identificando 

certas transag5es, eventos e circunstancias que venham a 

afetar a organizagao. 

U L) U U U u 

10 - Indique quais DEMONSTRACOES CONTABEIS NAO OBRIGATORIAS apresentadas 

abaixo a Organizagao utiliza para evidenciar as informagoes contabeis, indique tambem qual 

a importancia destes Demonstrativos para a ENTIDADE (numa escala de 1 a 5). 
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Use a seguinte escaia: 01 - Nao e importante; 02 - Pouco Importante; 03 - Indiferente; 

0 4 - Importante; 05 - Muito importante. 

Demonstracoes Contabeis UTILIZA GRAU DE IMPORTANCIA 

Demonstragao do Fluxo de 

Caixa (Metodo Direto ou 

Indireto) 

Sim( ) 

Nao( ) 

01 02 03 04 05 

Balango Social Sim( ) 

Nao( ) 

01 02 03 04 05 

Demonstragao do Valor 

Adicionado 

Sim ( ) 

Nao( ) 

01 02 03 04 05 

Demonstragoes Contabeis Nao Obrigatorias 


