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RESUMO 

O presente trabalho aborda a importancia do controle financeiro por meio da 
Demonstracao do Fluxo de Caixa nas pequenas empresas, como ferramenta para o 
planejamento e controle no processo decisorio. A Demonstracao do Fluxo de Caixa 
auxilia na gestlo das empresas, permitindo acompanhar as errtradas e satdas, assim 
antecipando qualquer situacao que afete seu disponivel. Nesse sentido, esse trabalho 
tern o objetivo de identificar as informacoes do controle financeiro do caixa que podem 
fornecer subsidios para a elaboracao da Demonstracao do Fluxo de Caixa pelo 
metodo direto em uma empresa de pequeno porte. O procedimento metodologico 
utilizado no desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa bibliografica, qualitativa, 
documental e de estudo de caso, utilizando - se de uma entrevista semi-estruturada e 
analise de documentos como o livro caixa da empresa, bem como utilizando-se de 
variaveis de investigacao relacionadas as atividades operacionais; atividades de 
investimento; atividades de financiamento; controle financeiro de contas a pagar; 
controle financeiro de contas a receber; e, controle do livro caixa versus informacoes 
para a DFC. Por meio da analise do livro caixa, constatou-se que nao estavam 
disponibilizados dados referentes aos saldos de banco, e que 73% das suas 
atividades operacionais mais frequentes da empresa nao sao lancadas. Conclui-se 
que esta inviabilidade pode comprometer o controle financeiro desta organizacao, e 
consequentemente no processo de tomada de decisao, haja vista que este e a unica 
ferramenta de controle desta organizacao. Sugere-se a implantaeao da contabilidade, 
controle de contas a receber e a pagar, fluxo de caixa mensal pelo metodo direto e o 
fluxo de caixa projetado por meio de planilhas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA softwares especializados. 

Palavras chaves: Demonstracio do Fluxo de Caixa. Gestae Financetra. Processo 

Decis6rio. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The present work boards the importance of the financial control by means of the Cash 
flow Demonstration in the small size companies, like tool for the planning and control in 
the decisive process. The Cash flow Demonstration assists in the companies 
administration, allowing to accompany the entrances and left, thus anticipating any 
situation that affects your available. In this sense, that work has the goal of identifying 
the box financial control information that can supply subsidies for the Cash flow 
Demonstration elaboration by the direct method in a company of small size. The 
methodological procedure used in the development of this work was the 
bibliographical, qualitative, documental research and of study of case, using - if of an 
interview semi-structured and documents analysis as the book box of the company, as 
well as using itself of investigation variables related the operational -activities 
Investment activities; Financing activities; Financial control of accounts to pay; 
Financial control of accounts receivable; And, book box control versus information for 
DFC. By means of the book box analysis, it verified that they were not made available 
referring data to the bank balances, and that 73% of her more frequent operational 
activities of the company are not launched. It concludes that this impracticability can 
pledge the financial control of this organization, and consequentemenfe in the decision 
outlet process, as shown by that this is the only control tool of this organization. It 
suggests the accounting implantation, control of accounts receivable and to pay, 
monthly cash flow by the direct method and the cash flow projected by means of 
worksheets andzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA specialized softwares. 

Key-words: Demonstration of the Flow of Box. Financial management. Power to decide 
process. 
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CAPITULO I - 1NTRODUCAO AO ESTUDO REALIZADO 

Nos dias de hoje, devido a competitividade entre as organizagoes, exigem-se dos gestores 

constantes mudancas, alem da necessidade de conhecimentos dinamicos otimizando o 

desempenho empresarial. Nesse aspecto, a cobranca pela eficiencia das empresas, pode 

fazer delas procurarem incentivos por melhores transformagoes em sua administracao. 

Assim permitindo uma boa gestao e garantindo sucesso relevante para empresa. 

Segundo Oliveira, Perez Jr. e Silva {2007, p. 138), acrescenta que "o modelo de gestao 

representa os principios basicos que norteiam uma organizagao e serve como referencial 

para orientar os gestores nos processos de planejamento, tomada de decisoes e controle". 

Diante disso, observa-se que o modelo de gestao depende do processo de planejamento, 

permitindo aos tomadores de decisao uma administracao de qualidade, que contribua com 

informacoes decisivas. Faz-se necessario ter auxilio destas informacoes para que se possa 

ter um melhor conhecimento na sua situacao financeira, auxiliando nas tomadas de 

decisoes. A esse respeito Catelli (2007, p. 58), afirma que "O processo de gestao deve 

assegurar que a dinamica das decisoes tomadas na empresa conduzam-na efetivamente ao 

cumprimento de sua missao, garantindo-lhe a adaptabilidade e o equilibrio necessario para 

continuidade". 

Sobre a gestao financeira, pode-se inferir que os gestores utilizam informacoes da 

contabilidade como insumo no processo de decisao. Neste aspecto, a contabilidade pode 

contribuir neste processo decisorial, oferecendo suporte que aumente a eficiencia e a 

eficacia na gestao. De acordo com Oliveira, Perez Jr. e Silva (2007, p. 75) "as informacoes 

geradas pela Contabilidade devem propiciar aos seus usuarios base de seguranca para 

suas decisoes". Com base nesta afirmagao, as informacoes representam um papel 

interessante para o processo administrative pois o mesmo pode servir para diminuir os 

riscos de mortalidade e obter a eficiencia e a eficacia dos resultados. 

Segundo o SEBRAE (2008), mas de 70% das micro e pequenas empresas brasileiras 

fecham as portas nos primeiros cinco anos de vida. Conforme esse orgao, varios fatores 

explicam o elevado fndice de mortalidade, tais como a nao realizagao de estudo sobre o 

negocio, a falta de experiencia do empreendedor no segmento escolhido e a dedicagao 

parcial ao empreendimento. Nesse sentido, Yoshitake e Hoji (1997) mencionam que muitos 

pensam que as empresas vem a falencia por falta de lucro, mas sim por falta de caixa. 

Pode-se perceber que esses indices de falencia sao grandes, e isso se dar por ausencia de 

um bom planejamento estrategico e um controle financeiro, que faca a diferenga entre eias. 
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Estes fatores aliados a ausencia de um controle financeiro baseado nas informacoes 

contabeis podem esta relacionado a mortalidade nas MPE. 

O planejamento e controle se fazem necessarios em todas as entidades, principalmente as 

de fins lucrativos, permitindo uma visao ampla dos acontecimentos, evitando que o gestor 

fique surpreso por qualquer imprevisto que venha colocar a empresa em risco ou ate mesmo 

leva-la a falencia. Para Zdanowicz (1998), o planejamento financeiro mostra informacoes 

que vem, suprir as necessidades futuras da empresa. Diante disso, e importante que o 

planejamento esteja presente na administracao tracando metas e controles internos para um 

melhor crescimento. 

Assim, e de suma importancia para a organizacao, que os gestores tenham conhecimento 

satisfatorio quanto as ferramentas gerenciais, bem como as demonstracoes contabeis, visto 

que e atraves destas que se permite verificar e analisar a sua situacao financeira. 

A Lei 6.404/76, Lei das Sociedades por Acoes, que recentemente foi alterada pela Lei 

11.638/2007, tern no seu art. 176 as seguintes demonstracoes contabeis sao: Balanco 

Patrimonial; Demonstracao dos Lucros os Prejuizos Acumulados, Demonstracao do 

Resultado do Exercicio. Demonstracao do Fluxo de Caixa, que substituiu a Demonstracao 

das Origens e Aplicacoes de Recursos, Notas explicativas. Conforme a citada Lei, as 

demonstracoes contabeis sao utilizadas pelos administradores para prestar contas sobre os 

aspectos publicos de responsabilidade da empresa perante os acionistas, o governo e a 

comunidade em geral. A Demonstracao das Origens e Aplicacoes de Recursos - DOAR 

deixou de ser obrigatoria a partir de 31/12/2007 para as companhias abertas, e para as 

companhias fechadas com Patrimonio Liquido, na data do balanco patrimonial, superior a 

R$ 1.000.000,00 (Um Milhao de reais) passando a ser uma demonstracao facultativa. 

Em 2008, passou a ser exigida a Demonstracao do Fluxo de Caixa (DFC) para todas as 

sociedades de capital aberto ou Patrimonio Liquido superior a R$ 2.000.000,00 (dois 

milhoes de reais). Para as companhias abertas tambem passou a ser exigida a 

demonstracao do valor adicionado (DVA), cuja obrigatoriedade comecou a vigorar desde 

01/01/2008 (Lei das S.A. art. 176 IV). 

O presente estudo objetiva verificar se informacoes do controle financeiro do caixa que 

podem fornecer subsidios para a elaboracao da Demonstracao do Fluxo de Caixa pelo 

metodo direto em uma empresa de pequeno porte. 
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1.1 Caracterizacao do Problema zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Devido as empresas ter a necessidade de informacoes concisas, tern levado as mesmas 

buscarem ferramentas contabeis que auxiliem na gestao para que se possa ter um melhor 

acompanhamento a seu respeito. Sendo assim, as demonstracoes contabeis sao 

ferramentas que evidenciam a relevancia da contabilidade numa sociedade, detalhando toda 

a situacao financeira fornecendo resultados. 

Percebe-se entao, que falta de informacoes pode ocasionar varios problemas de carater de 

controle e de tomada de decisao. A nao obrigatoriedade das micro e pequenas empresas 

publicarem as demonstrates contabeis pode influenciar neste aspecto. No que se refere ao 

planejamento empresarial, a Demonstracao do Fluxo de Caixa e uma ferramenta para o 

gerenciamento financeiro. Conforme aponta Zdanowicz (1998, p. 19), "o fluxo de caixa e o 

instrumento que permite ao administrador financeiro planejar, organizar, coordenar, dirigir e 

controlar os recursos financeiros de sua empresa para um determinado periodo". 

Neste aspecto, Campos Filho (1999, p.41) assegura que as empresas devem "relatar os 

fluxos de caixa das atividades operacionais diretamente, mostrando as principais classes de 

recebimentos e pagamentos operacionais". Assim sendo, as atividades operacionais tern 

certa ligagao com as empresas comerciais, por elas apontarem a movimentacao do fluxo de 

recebimento e pagamentos do caixa. 

Desta forma, a DFC pode servir como um instrumento de auxilio no processo de tomada de 

decisoes no dia-a-dia do empresario, visto que pode influenciar nas decisoes de 

investimento e financiamento. Em decorrencia da situacao exposta, surge o seguinte 

questionamento: 

Quais as informacoes do controle financeiro do caixa que podem fornecer subsidios para a 

elaboracao da Demonstracao do Fluxo de Caixa pelo metodo direto em uma empresa de 

pequeno porte? 

1.2 Justificativa 

A contabilidade tern a funcao de controlar e avaliar o patrimonio das entidades. Devido as 

mudancas constantes e o mercado cada vez mais competitivo, uma boa administracao e 

indispensavel para uma empresa. Orru (1990). Diante disso, a contabilidade se torna eficaz 

com envolvimento das demais areas contabeis, para que se possam interpretar melhores 

informacoes vindas da Contabilidade, com o objetivo de se ter um melhor relacionamento 

com a empresa. Dentre essas areas destaca-se a contabilidade gerencial. 
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Crepaldi (2007, p. 20) define contabilidade gerencial como: 

Contabilidade Gerencial e o ramo da Contabilidade que tem por objetivo 
fornecer instaimentos aos administradores de empresas que auxiliem em 
suas fungSes gerencias. £ voltada para uma melhor utilizagao dos recursos 
economicos da empresa. Atraves de um adequado controle dos insumos 
efetuado por um sistema de informacao gerencial. 

Diante da situagao, a contabilidade gerencial e a parte da contabilidade em que se permite 

ter um controle mais concreto sobre a organizacao, pois a mesma fornece informacoes 

eficientes no processo decisorio de uma empresa. 

Dessa forma, as micro e pequenas empresas necessitam de instrumento que possibilite o 

planejamento e o controle dos seus recursos financeiros, e que de certa forma, sua 

participacao seja indispensavel em todo o processo de tomada de decisao no ambito 

financeiro. Os tributos, normalmente e uma das preocupacoes dos gestores. 

Verifica-se que na maioria das vezes as decisoes sao alteradas pelos proprios empresarios. 

Diante disso, as micro e pequenas empresas necessitam auferir incentivos diferenciados 

para que se tenham um melhor realce entre as demais. Por nao serem obrigadas a publicar 

as demonstragoes contabeis, destaca-se um problema, pois os demonstratives contabeis 

podem permitir aos gestores ter uma melhor relagao a proposito da situacao de 

sobrevivencia, permitindo projetar melhores seus pianos. 

Compreendendo as necessidades empresariais, a escolha deste tema sobre o controle de 

caixa na gestao financeira nas empresas de pequeno porte, visa aprofundar um estudo 

sobre a gestao do caixa, percebe -se que demonstrative do fluxo de caixa permite e 

influenciar nas decisoes dos gestores, no que se refere ao alcance dos objetivos financeiros, 

tanto de curto e longo prazo. 

A Demonstracao do Fluxo de Caixa pelo Metodo Direto expiicita as 
entradas e saidas brutas de dinheiro dos principais componentes das 
atividades operacionais, como os recebimentos pelas vendas de produtos e 
servicos e os pagamentos a fornecedores e empregados (ludicibus, 
Martins e Gelbcke, 2007, p. 445). 

Diante do exposto, a DFC pelo metodo direto permite se ter informacoes, objetiva e de facil 

entendimento, a mesma contribui com essa simplicidade para que os gestores de pequeno 

porte tenham entendimento instantaneo, sem a precisao formal do conhectmento contabil. 
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1.3.1 Objetivo Geral 

• Identificar as informacoes do controle financeiro do caixa que podem fornecer 

subsidies para a elaboragao da Demonstracao do Fluxo de Caixa pelo metodo direto 

em uma empresa de pequeno porte. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

• Caracterizar a empresa objeto desta pesquisa; 

• Evidenciar as atividades operacionais, de financiamento e investimento da empresa 

no ano de 2007; 

• Evidenciar as entradas e saidas mensais de caixa da empresa objeto 
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1.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Procedimentos Metodologicos 

1.4.1 Natureza da Pesquisa 

A natureza da pesquisa foi de carater qualitative Souza, Fialho e Otani (2007, p.40), e 

aquela que e descritiva, tendo o ambiente natural coo fonte direta dos dados e o 

pesquisador como instrumento-chave. 

1.4.2 Quanto aos objetivos 

E descritiva, visto que, segundo Gil (1991, p. 46) "tern o objetivo primordial a descricao das 

caracteristicas de determinada popufacao ou fenomeno ou, entao o estabelecimento de 

relacdes entre variaveis". 

1.4.3 Quanto aos Procedimentos 

Os procedimentos utilizados na pesquisa foram: a pesquisa bibliografica, estudo de caso e 

documental, utilizando-se uma entrevista semi-estruturada e analise de documentos da 

empresa envolvida neste trabalho. 

Conforme Gil (1991, p.48) "a pesquisa bibliografica e desenvolvida a partir de materia ja 

elaborada, constituida principalmente de livro e artigos cientificos". 

No que se refere ao estudo de caso, Lopes (2006, p. 119) comenta que: 

£ o estudo espeeffico concentrado, ample e detalhado de um unico caso. 
Utiliza-se este tipo de pesquisa quando pesquisador quer aprofundar seus 
estudos enfatizando um unico assunto. Quando se trata de contabilidade 
geralmente, aplica-se o estudo de caso em empresa. 

A pesquisa documental foi alusiva ao livro caixa. Para Souza, Fialho e Otani (2007, p.41): 

A pesquisa documental fundamenta-se na utilzacio de materials impressos 
e divulgados que nao receberam tratamento analitico. Nessa categoria 
podemos destacar: documentos de arquivos publicos ou privados, 
documentos pessoais como carta, diarios fotografla, gravacSes, documentos 
de empresa e instituicoes como oflcios, memorandos, relatorios de 
atividades, dados estatisttcos, etc. 

A documentacao direta consiste nas observacoes sistematicas na empresa (aquele que 

esta no dia a dia da empresa, de forma sistematica) e assistematicas (aquele que e feito de 

uma maneira nao sistematica, mas pode ser utilizado pela empresa), utilizando entrevista 

semi-estruturada e analise dos documentos de acordo com o objetivo. A entrevista semi-

estruturada objetivou conhecer as variaveis de investigacao da pesquisa: 

• Atividades operacionais; 
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• Atividades de investimento; 

• Atividades de financiamento; 

• Controle financeiro de contas a pagar; 

• Controle financeiro de contas a receber; 

• Controle do livro caixa versus informacoes para a DFC, 

Ja a documentagao indireta refere-se a pesquisa bibliografica, que foi desenvolvida 

atraves de livros, artigos divulgados em revistas, bem como a utilizacao da internet que 

apresentaram informacoes de interesse que forneceram subsidios necessarios. 

1.4.4 Area da Pesquisa 

Este estudo foi realizado em uma empresa de pequeno porte (EPP) de autopecas para 

veiculos, denominada Caico Diesel LTDA, localizada na cidade de Catole do Rocha - PB. 

1.5 Estrutura do Trabalho 

O trabalho esta dividido em tres capitulos, onde o inicial foi composto da especificacao do 

problema, dos objetivos, justificativa e dos procedimentos metodologicos. 

O segundo capitulo foi abordado a fundamentacao teorica, onde sao relatados os seguintes 

pontos: um breve historico da Contabilidade, concertos, objetivo e funcao. Apresentacao das 

principals demonstracoes bem aquelas utilizadas no processo decisorio, a fim de conhecer 

as caracterfsticas do tema abordado. 

O terceiro capitulo foi apresentado o estudo de caso na empresa de Autopecas para 

veiculos. 

Em seguida segue-se as consideracoes finais e referencias 
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CAPITULO II - FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 Breve Histdrico da Contabilidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A contabilidade e muito antiga, ela surgiu da necessidade de controlar e avaliar os bens do 

homem. Pois os mesmos tinham interesse de aumentar seus patrimdnios, e para isso, veio 

a contabilidade como ferramenta de informacoes. (lUDlCIBUS e MARION 1999) 

"A contabilidade como campo do conhecimento humano e especializado, Ja e uma funcao 

bastante antiga" (OLIVEIRA, FARIA, OLIVEIRA E ALVES 2008, p. 3). 

Marion (2007, p.26) afirma que "A contabilidade surgiu basicamente da necessidade de 

donos de patrimdnio que desejam mensurar, acompanhar a variacio e controlar suas 

riquezas". 

Diante do exposto, percebe-se que a Contabilidade e bastante antiga quanto a humanidade, 

visto que ela veio suprir as necessidades do homem, em controlar seu bens. 

A origem da contabilidade costuma ser atribuida a obra de Luca Pacioli, no seu texto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Summa de Arithmetica, Geometria, Proportione et Proportionalite, Pacioli descreveu um 

sistema que garantia o registro eficiente e preciso da informacio financeira. (WEYGANDT, 

KIESO e KIMMEL, 2005, p.5-6). 

Conclui-se que, a origem da contabilidade, surgiu em funcao de avaliar as riquezas do 

homem, onde permite a eles informar e registrar numeros que analise o crescimento de 

seus bens. 

A contabilidade no Brasil teve sua historia recente na decada de 70, com o desenvolvimento 

ainda elementar sobre o mercado de capitals e com a reforma bancaria. Nyama (2007, p.1) 

rtelata os principais passos: 

• Obrigatoriedade de as companhias abertas terem suas demonstracoes 
contabeis auditadas por auditores independentes; 

• Pubticacao da Circular n° 179/72 pelo Banco Central do Brasil, 
padronizado a estrutura e foram de apresentacao das demonstracoes 
contabeis das companhias abertas; e, 

• Influencia da escola norte-americana de contabilidade com o inicio do 
estudo sobre principios contibeis e a promutgacao da Lei n° 6.404/76 
sob esta influencia. 
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O Brasil foi um dos primeiros paises a ter o ensino Superior de contabilidade. Em 1902 foi 

criada a primeira escola de Comercio Alvares Penteado, em Sio Paulo. Anos depois a 

escola Contabil Americana comecou a mover-se no nosso Pais, tornando presente com a 

Lei n° 6.404/76, Lei da S.A. (MARION, 2007). 

Segundo Oliveira et al (2008, p.6), a evolucao da contabilidade no Brasil foi criada por uma 

classificagao de fatos: 

• 1971- criacao do Instituto Brasileiro de Contadores (IBRACON), com a 
fusao de dois institutos ate entao existentes: o Instituto dos Contadores 
Publicos do Brasil (ICPB), criado em 26 de marco de 1957, e o Instituto 
Brasileiro de Auditores Independentes (IBAI), fundado em 2 de Janeiro 
de 1968. 

» Em dezembro de 1976, com a Lei n°. 6.404, conhecida como Lei das 
Sociedades por Acfes, houve a normatizacao das praticas e relatdrios 
contabeis, o que contribuiu enormemente para a disciplina do mercado 
de capitais. 

» Foi criada a Comissio de Valores Mobiliarios (CVM), pela Lei n° 
6.385/76, com a responsabilidade de normatizar as praticas contabeis e 
trabalhos de auditoria das empresas de capital aberto, alem de exercer 
as funcoes de fiscaltzacio, semelhante azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Security Exchange 
Commission norte-americana. 

• Em 1985, o Banco Central do Brasil emitiu a Resolucao n° 1007 -
Normas Gerais de Auditoria -, com o auxiiio do Instituto Brasileiro dos 
Contadores (IBRACON) e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
o que normatizou a auditoria e a contabilidade nas instituicoes 
flnanceiras. 

Conforme abordado, o desenvolvimento da contabilidade no Brasil tern um contexto 

marcado por varios aspectos, onde foi criado orgios em seus beneficios. Assim sendo, a 

Contabilidade e de fundamental importancia nas drferentes areas que ela envolve, seu 

surgimento veio trazer beneficos ao homem, que o mesmo tinha interesses de controlar 

seus negocios de forma seria. 

2.2 Contabilidade: Conceitos, Objetivos e Funcao. 

Para Franco (1997, p. 19) 

A contabilidade e a ciencia que estuda os fenomenos ocorridos no 
patrimfinio das entidades, mediante registro, a classificacSo, a demonstracao 
expositiva, a analise e a interpretacao desses fatos, com im de oferecer 
informaedes e orientacSo necessarias a tomadas de decisoes. 

Na definic§o de Sa (1998, p. 42) diz que: "Contabilidade e a ciencia que estuda os 

fenomenos patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidencias e comportamentos dos 

mesmos, em relacao a eficacia das celulas sociais". 



Nesse aspecto, Jacinto (1990) relata que a contabilidade tem como o estudo de todo o 

patrimdnio, seus resultados dependem das mudancas ocorridas pela empresa. 

Diante do exposto, pode-se inferir que a Contabilidade e a ciencia que visa estudar a 

verdadeira situacao do patrimdnio, sua presence e fundamental desde o surgimento da 

empresa, com o objetivo de orientar seus administradores. Onde se possa ter um melhor 

desempenho nas informacoes fornecidas pela contabilidade. 

Marion (2007, p. 26) diz que: 

Objetivo principal da contabilidade, portanto conforme a Estrutura conceitual 
Basica de Contabilidade § o de permitir a cada grupo principal de usuarios a 
avaliacao da situacao econdmica e financeira da entidade, num sentido 
estatico, bem como fazer inferencias sobre suas tendencias futuras. 

De acordo com a resolucao n°. 774/94 do Conselho Federal de Contabilidade diz que "o 

objetivo cientifico da contabilidade manifesta-se na correta representacao do patrimonio e 

na apresentacio e analise das causas das suas mutacoes" 

Verifica-se que o objetivo da contabilidade e de fomecer informacoes que mostrem as 

constantes mudancas ocorridas no patrimonio, fornecendo ao administrador desempenho na 

tomada de decisao. 

Para Franco (1997, p. 19) a funcao da contabilidade e: 

Registrar, classificar, demonstrar, auditar e analisar todos os fenomenos que 
oeorrem no patrimonio das entidades, objetivando fomecer informacSes, 
interpretacoes e orientacao sobre a composicio e as variacoes do 
patrimdnio, para tomada de decisdes de seus administradores. 

Assim, uma das funcoes da contabilidade e a elaboracao dos relatorios contabeis, pois suas 

informacoes contribuem para uma melhor interpretacao, garantidas aos seus 

administradores o melhor caminho para se tomar decisao. 

Para uma boa gestao financeira, faz necessario que a Contabilidade encontra-se ligada com 

o setor administrativo, onde se possam receber informacoes quanto aos seus relatorios, 

contribuindo para o poder de decisao das empresas. A elaboragao das demonstrates visa 

neste sentido, orientar o gestor no mundo dos negocios. Para elabora-las se faz necessario 

conhece-las. No proximo item e discutido mais detalhadamente este assunto. 
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2.3 Demonstracoes Contabeis Obrigatdrias No Brasil 

As demonstracoes apresentam a posigao financeira da organizagao, por isso se faz 

necessario o conhecimento das demonstracoes existentes. De acordo a norma, as 

demonstracoes contabeis sao relatorios extraidos da contabilidade apos o registro de todos 

os documentos que fizeram parte do sistema contabil de qualquer entidade (empresa) em 

um determinado periodo. (NBC T 3) 

As Demonstracoes a serem apresentadas no presente trabalho sao: o Balanco Patrimonial, 

DRE (Demonstracao do Resultado do Exercicio), DLPA (Demonstracao de Lucros ou 

Prejuizos Acumulados), DMPL (Demonstracao das Mutacoes do Patrimonio Liquido), DOAR 

(Demonstracao das Origens e Aplicacao dos Recursos). A partir de Janeiro de 2008 a DFC 

(Demonstracao do Fluxo de Caixa) tambem passou ser obrigatoria no Brasil. 

2.3.1 Balanco Patrimonial - BP 

E um demonstrative contabil que tern por objetivo apresentar a situacao financeira e 

patrimonial da empresa. Ele retrata toda uma a conjuntura em um determinado periodo, na 

maioria das vezes no final do ano. Padoveze (2007) ressalta que nada impede a construcio 

do balanco, nao importa o periodo, cabe a empresa querer avaliar a situagao financeira, 

para que se tenha estimativa de seus bens e direitos. 

Para ludicibus, Martins e Gelbcke, (2007, p.6) argumenta que: "O balanco tern por finalidade 

apresentar a posicao financeira e patrimonial da empresa em determinada data, 

representando, portanto uma posicao estatica". 

De acordo com Padoveze (2007, p. 69) "O Balanco Patrimonial e peca contabil por 

excelencia, para ele e canalizado todo resultado das operagdes da empresa e das 

transagoes que terao realizagao futura". 

O Balango Patrimonial e estruturado conforme a Lei 6.404/76 que foi revogada pela Lei 

11.638/2007, no seu art. 178 "no balango, as contas serao classificadas segundo os 

elementos do patrimonio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e 

analise da situagao financeira da companhia". 

§ 1° No Ativo, as contas serao dispostas em ordem decrescente de grau de 

liquidez dos elelmentos nelas registrados, nos seguintes grupos: 

a) Ativo Circulante 

b) Ativo realizavel ao longo prazo 
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c) Ativo permanente, dividindo em Ivesntimentos, Ativo Imobilizado e Ativo 

deferido. 

NOTA DE ATUALIZACAO: Apartir da alteracao da legsilacao societaria promovida pefa lei 

11.638/07, o Ativo intagivel deve figurar o Balanco Patrimonial das empresas como 

subgrupo de Ativo Permanente, cujo objeto sao bens intangiveis anteriormente classificados 

no Ativo Imobilizado. 

§ 2° No Passivo, as contas serao classiftcadas segundo a ordem 

decrescente de exigibilidade, nos seguintes grupos: 

a) Passivo circulante 

b) Passivo exigfvel a longo prazo 

c) Resultados de exercicios futuros 

d) Patrimonio liquido, dividindo em Capital social, Reservas de Capital, 

Reservas de Reavaliacao, Reserva de Lucros e Lucros ou Prejulzos 

Acumulados. 

§ 3° Os saldos devedores e credores que a companhia nao tiver direito de 

compensar serao classificados separadamente. 

NOTA DE EXPLICACAO: A partir da alteragao da legislacao societaria promovida pela lei 

11.638/07, foi suprimida o grupo de contas intitulado Reservas de Reavaliacao no Balanco 

Patrimonial. 

2.3.2 Demonstracao do Resultado do Exercicio - DRE 

A Demonstracao do Resultado do Exercicio - DRE procura evidenciar o resultado do 

exercicio, e o relatorio que a companhia desenvolve em um determinado periodo, para se 

mostrar o andamento da mesma, mostrando os resultados ocorridos entre as despesas e 

receitas. 

Para Marion (2007, p.112) 

O exercicio social tera duracao de um ano e a cada exercicio sera apurado 
o resultado do periodo, isto e, se houve lucro ou prejulzo. Portanto, em cada 
final de periodo, todas as despesas e receitas sao transferidas para a 
Demonstracao do Resultado do Exercicio, e, no proximo periodo, apurar-se-
a despesa e receita comecando-se do zero, ou seja, nao acumulam 
despesa e receita de um ano para outro (Independencia Absoluta de 
Periodos). 
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O Art. 187 da Lei 6.404/76 descreve que a Demonstracao do Resultado do Exercicio - DRE 

discriminara: 

I - a receita bruta das vendas e servicos, as deducoes das vendas, os 
abatimentos e os impostos; 

II - a receita liquida das vendas e servicos, o custo das mercadorias e 
servicos vendidos e o lucro bruto; 

III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas 
das receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas 
operacionais; 

IV - o lucro ou prejuizo operacional, as receitas e despesas nao 
operacionais; (Redacao dada pela Lei n°. 9.249. de 1995) 

V - o resultado do exercicio antes do Imposto sobre a Renda e a 
provisio para o imposto; 

VI - as participacoes de debentures, de empregados e administradores, 
mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituicSes ou fundos de 
assistencia ou previdencia de empregados, que nao se caracterizem como 
despesa; (Redacao dada pela Lei n°. 11.638.de 2007) 

VII - o lucro ou prejuizo liquido do exercicio e o seu montante por acao do 
capital social 

Deste modo, verifica-se que a DRE divulga para os interessados, os valores almejados por 

eles, assim como o resultado liquido, lucro ou prejuizo. 

2.3.3 Demonstracao dos Lucros ou Prejuizos Acumulados - DLPA 

A Demonstracao dos Lucros ou Prejuizos Acumulados - DLPA evidencia as alteracoes do 

lucro ou prejuizo contabil. 

O art. 186 da Lei das Sociedades por Acoes estabelece que a Demonstracao de Lucros ou 

Prejuizos Acumulados discriminara: 

I - o saldo do inicio do periodo, os ajustes de exercicios anteriores e a 
correcao monetaria do saldo inicial; 

II - as reversdes de reservas e o lucro liquido do exercicio; 

III - as transferencias para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros 
incorporada ao capital e o saldo ao final do periodo. 

2.3.4 Demonstracao das Mutacoes do Patrimonio Liquido - DMPL 

Embora nao seja uma demonstracao obrigatoria, e facultativa , de acordo com o artigo 186, 

paragrafo 2°, da Lei das S/A. 

http://638.de
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A Demonstracao das Mutacdes do Patrimdnio Liquido evidencia a 
movimentacao de diversas (todas as) contas do PL ocorridas durante o 
exercicio. Assim, todo acrescimo e toda diminuicao do Patrimdnio Liquido 
sSo evkjenciados por essa demonstracao, bem como a formacao e 
utilizacao das reservas (inclusive aquelas originadas por lucros). ludicibus 
e Marion (2008, p.81). 

Diante do exposto, se faz necessario examina-lo as movimentacdes do patrimdnio liquido, 

que atraves da DMPL podem analisar todas as contas da empresa, pois a DMPL esta 

correlacionada com os dados constantes no BP e na DRE. 

2.3.5 Demonstracao das Origens e Aplicacoes de Recursos - DOAR 

Apesar da Demonstracao das Origens e Aplicacao dos Recursos - DOAR n io ser mais 

obrigatdria, devido a sua utilidade, foi descrita nesta pesquisa. Tern como funcao principal 

indicar as modificagdes ocorridas no periodo, ou seja, prever as contas relacionadas ao 

financiamento e investimento da empresa. Foi substituida pela DFC conforme a Lei n°. 

11.638 de 28/12/2007 que altera seus dispositivos da Lei 6.404/76, onde passou a usar a 

DFC em seu lugar. 

Para Gitman (1987, p.205) 

A Demonstracao das Origens e Aplicacoes dos Recursos possibilita ao 
administrador financeiro analisar as origens e aplicacoes histdricas de 
recursos da empresa. Sua mator vantagem esta na avaliacao das origens e 
aplicacdes. 

Verifica-se que para um bom entendimento da DOAR, e preciso ter uma boa relacao entre 

os recursos e aplicacoes. Seu objetivo "e complementar os dados da movimentagio 

ocorrida no periodo, inicialmente evidenciada pela demonstracao do resultado" (Padoveze, 

2007, p. 75). 

2.3.6 Demonstracao do Fluxo de Caixa - DFC 

A DFC aponta todas as movimentacdes ocorridas no caixa em um determinado periodo, ela 

relaciona os ingressos e desembolsos do caixa, tanto a curto com a longo prazo. 

Caixa e equtvalentes de caixa: o caixa compreende numerario em maos e 
depdsitos bancarios disponiveis; Equivalentes de caixa sao investimentos 
de curto prazo, de alta liquidez, que sao prontamente conversiveis em 
vaiores de caixa e que estao sujeitos a um insignificante risco de mudanga 
de valor. (CVM/SNC/SEP N° 01/2007). 

Para Zdanowicz (1992, p. 33) "o Fluxo de caixa e o instrumento que permite demonstrar as 

operagdes financeiras que sao reaiizadas pela empresa". Ja na visao de Marion (2007, 

p.426), "A Demonstracao do Fluxo de Caixa (DFC) indica a origem de todo o dinheiro que 
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entrou no Caixa, bem como a aplicacao de todo o dinheiro que saiu do Caixa em 

determinado periodo e, ainda, o Resultado do Fluxo Financeiro". 

Diante do exposto, a Demonstracao Fluxo de Caixa e de grande importancia para o 

desenvolvimento da empresa, por ser uma ferramenta gerencial que permite ao gestor ter 

um melhor acompanhamento de seus faturamentos. 

De acordo com Ribeiro (2003), as vendas de mercadorias e a principal fonte de receitas das 

empresas comerciais. Assim como ocorrem com as compras, as vendas podem ser 

efetuadas a vista ou a prazo. Nas vendas a vista, a empresa recebe no ato da venda, e nas 

vendas a prazo ela passa a ter direito de receber em tempo futuro, o valor das mercadorias. 

Assim, o faturamento se da atraves das receitas que sao decorrentes das atividades da 

empresa, ou seja, pelas vendas de mercadorias ou servicos a vista ou prazo. 

Marion (2007, p. 427) 

Propicia a DFC ao gerente financeiro a elaboracao de melhor planejamento 
financeiro, pois numa economia tipicamente inflacionaria nao e 
aconselhavel excess© de Caixa, mas o estritamente necessario para fazer 
face aos seus compromissos. 

Diante do exposto, e atraves da DFC e de um bom planejamento financeiro, que se permite 

ao gestor acompanhar suas movimentacdes de caixa, antecipando a falta de recursos para 

pagar suas obrigacdes. O autor explica que num periodo inflacionario nao aconselha ter 

excesso de caixa e sim o necessario para cobrir seus compromissos. 

Percebe-se que, as vendas de mercadorias constituem a principal fonte de receitas das 

empresas comerciais. Como ocorrem com as compras, as vendas podem ser efetuadas a 

vista ou a prazo. Nas vendas a vista, a empresa recebe no ato da venda o valor das 

mercadorias, e nas vendas a prazo ela passa a ter direito de receber, futuramente, o valor 

das mercadorias transacionadas. 

2.3.7 Obrigatoriedade da DFC 

A Lei de n°. 11.638, de 28 dezembro de 2007, alterou o dispositivo do artigo 176 da Lei n°. 

6.404/76, incluindo os itens IV e V, que tornam obrigatdria a elaboracao e publicacao da 

Demonstracao dos Fluxos de Caixa (DFC) e da Demonstracao do Valor Adicionado (DVA) 

Na mesma Lei, no seu § 6°, aborda sobre o seguinte: "A companhia fechada com patrimdnio 

liquido, na data do balanco, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) nao sera 

obrigada a elaboracao e publicacao da Demonstracao dos Fluxos de Caixa". 
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De acordo com a lei so sera obrigado a elaboracao e a publicacao da DFC para as 

companhias de capital com o valor superior ao supracitado. 

A DFC nao e obrigada a ser divulgada, depende e varia de empresas que voluntariamente 

as divulgam ludicibus, Martins e Gelbcke (2007) 

2.3.8 A DOAR versus a DFC 

Padoveze (2007), diz que a DOAR e a DFC sao demonstratives complementares, pois a 

DOAR mostra de formar mais detalhada a posicao financeira e suas provisoes futuras, com 

o grau de conhecimento mais elevado, ja a DFC tern uma visao melhor, e de facil 

entendimento, ou seja, para aquele nao familiarizado com a contabilidade. 

Diante do exposto, Marion (2007) apresenta as vantagens e desvantagens entre esses 

demonstratives, conforme quadro 1. 

Quadro 1 
DOAR versus DFC 

DFC DOAR 

• A DFC e considerada mais facil do que a 

DOAR, principalmente quando e 

realizada pelo metodo direto; 

• A DFC pelo metodo indireto e considerada 

mais complicada pelos leigos, e 

comparado com a DOAR; 

• A DFC por ser mais clara e breve, tern um 

melhor entendimento pelos os usuarios; 

• A DFC e vista como importante ferramenta 

gerencial, e principalmente a curto prazo, 

pois a mesma mostra a posicao 

financeira do caixa da empresa 

• A DFC esclarece situaeSes que venha ser 

discutida na empresa 

• O metodo indireto traz vantagens em 

relacao a DOAR, como capital circulante 

liquido; 

• Tern um melhor entendimento na politica 
das origens e recursos 

• A DOAR tern informacao que nao consta 
nas outras demonstracoes 

• £ mais abrangente do que a DFC, por 

mostrar diferencas na posicao financeira; 

• A DOAR tern recursos por meio de 

financiamento a iongo prazo; 

Fonte: Adaptado de Marion (2007) 
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ludicibus, Martins e Gelbcke (2007, p. 441) "diferentemente da DOAR, em que os recursos 

sao evidenciados em termos de suas origens e aplicacoes, o formato adotado para a DFC e 

o de classificacao das movimentacdes de caixa por grupo de atividades" 

"O fluxo de caixa e mais facil de ser assimilado pelos usuarios nao muito afeitos a tecnica 

contabil, enquanto a demonstracao das origens e aplicacoes de recursos tern uma 

apresentacao mais proxima para os administradores com maior grau de conhecimento da 

ciencia contabil." (PADOVEZE, 2007, p.80) 

Por meio destas afirmacoes, constata-se que, comparando a DFC com a DOAR, existem 

varios caminhos para se tomar a melhor decisio em relacao a empresa, assim permitindo 

que os gestores avaliem de modo geral, seus relatorios contabeis assim escolhendo qua! 

demonstrative se adapta mais com a empresa. 

2.3.9 Objetivo e Finalidade da DFC 

O Fluxo de caixa tern como objetivo, informar a origem de todas as operacoes que sao 
realizadas pela empresa. 

"O objetivo primario da demonstracao dos Fluxo de Caixa (DFC) e prover 
informacoes relevantes sobre os pagamentos e recebimentos, em dinheiro, 
de uma empresa, ocorridos durante um determinado periodo."( ludicibus, 
Martins e Gelbcke, 2007p.440) 

Ainda conforme ludicibus, Martins e Gelbcke, "A DFC, tern a finalidade de fornecer aos 

investidores informacoes futuras sobre o caixa da empresa, como tambem uma visao ampla 

dos compromissos que a empresa tern que honrar". Entende-se assim, que o objetivo e a 

finalidade da DFC, e fornecer informacoes que se possa acompanhar a situacao financeira, 

mostrando a capacidade que a empresa tern para cobrir seus compromissos a curto ou a 

longo prazo. 

Silva (2005, p. 19) cita demais objetivos do fluxo de caixa: 

Planejar as necessidades de captacao de recurso de maneira a preserva a 
liquidez; 

Fornecer recurso para a realizaca© das transacOes definidas no 
planejamento financeiro; 

Pagar as obrigacoes dentro do vencimento; 

Aplicar de forma eftcaz os recursos disponiveis, entretartto, sem 
comprometer a liquidez; 

Planejar e controlar os recursos financeiros, utilizando: - analise e controle 
das atividades de planejamento de vendas e despesas; analise para as 
necessidades de capital de giro; prazos medios de contas a receber, a 
pagar, estoques etc. 
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Verificar as fontes de creditos onerosas de maneira a minimizar o custo de 
seu uso. 

Dessa maneira, o fluxo de caixa, tern como objetivo, fomecer, planejar todas as entradas e saidas 

diarias, podendo assim, honrar seus compromissos com maior eficiencia. 

2.4 Regime de Caixa 

O regime de caixa, e uma forma facil de contabilizar as receitas e despesas do exercicio, e 

um meio que a contabilidade usa para auxiliar e realizar seu fluxo de caixa, como ferramenta 

de decisao. IUDICIBUS e MARION (2008) 

A administracao financeira adota o regime de caixa para planejar e controlar 
as necessidades e sobras de caixa e apurar o resultado financeiro 
(superavit ou deficit de caixa). No regime de caixa, as receitas sao 
reconhecidas no momento em que sao recebidas as despesas, no momento 
em que sao pagas. (SILVA, 2005, p. 18) 

Percebe-se, que o fluxo de caixa e elaborado com base no regime de caixa e nao pelo de 

competencia, por meio de ser contabilizado so as despesas e receitas que passam pefo 

caixa, ou seja, todos os bens, direitos e obrigacSes. Assim consentindo, apurar tudo o que 

for recebido ou pago durante o exercicio financeiro. "E exatamente a Tecnica do Regime de 

Caixa que da base para a estruturacao de um instrumento indispensavel para tomar 

decisoes para todos os tipos de empresa: Demonstracao do Fluxo de Caixa" ludicibus e 

Marion (2008, p. 110). 

2.5 importancia do Fluxo de Caixa 

E de suma importancia, o Fluxo de Caixa em uma empresa, pois e atraves dele que o setor 

financeiro, ver antecipadamente o controle dos ingressos e desembotsos, assim se 

programando para cobrir seus compromissos nas respectivas datas de vencimento sem 

comprometer o caixa. 

Segundo Silva (2005, P. 11) "e possivel, atraves da elaboracao do fluxo de caixa, verificar e 

planejar eventuais excedentes e escassez de caixa, o que provocara medidas que venham 

sanar tais situagoes [...]." conforme exposto, o caixa e a pega-chave do setor financeiro, e 

atraves dele que se pode tomar decisoes certas, pois ele mostra a disponibilidade imediata. 

O Fluxo de Caixa pode ser uma referenda de gestao, e preciso ter que seus resultado 

esteja entre as tomadas de decisSes e o seu nivel de liquidez. 
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2.6 Planejamento do Fluxo de Caixa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para uma boa administracao de caixa, deve-se comecar com um bom planejamento, onde 

se permite ter informacoes sobre os saldos de caixa da empresa. Com o planejamento de 

caixa, a empresa tera menos incerteza, o proposito do planejamento do Fluxo de Caixa e 

reduzir os custos e gerar lucro. 

Zdanowicz (2000, p. 125) define que "o processo de planejamento do fluxo de caixa da 

empresa consiste em implantar uma estrutura de informagoes util, pratica e economica". 

Conforme abordado, deve-se planejar e executar o caixa, para que contribua com 

informagoes uteis e seguras, pois vista que e de grande valia na tomada de decisoes da 

empresa. 

As fungoes do administrador financeiro sao: 

• Fazer analise dos registros e demonstratives contabeis; 

• Fazer a elaboragao do fluxo de caixa, com o proposito de antecipar problemas 

futuros; 

• Fornecer informagoes precisa que contribua para tomadas decisoes. 

• Realizar orgamento financeiro tanto a curto com a longo prazo. 

Percebe-se que, o administrador financeiro, tern a funcao de analisar, realizar e fornecer 

informagoes que traga contribuigoes de melhorias para as tomada de decisoes 

2.7 Fluxo de Caixa Diario versus Fluxo de Caixa Mensal 

O fluxo de caixa diario e de responsabitidade do setor financeiro, pois ele gera informagoes 

que permite mostrar a situagao da empresa como os pagamentos e recebimentos 

instantaneos, interligando a contabilidade com a tesouraria, visto que o demonstrative diario 

pode ser extraido do sistema contabil da empresa. (PADOVEZE, 2007) 

"O fluxo de caixa mensal relaciona-se com as movimentagoes mensais das demais contas 

da companhia, e dessa forma e elemento fundamental para o acompanhamento e controle 

dos recursos da empresa, junto com o balango patrimonial e a demonstragao de resultados". 

(PADOVEZE, 2007 p. 80) 

Diante da situagao, O fluxo mensal e importante quanto o fluxo diario, permitindo ao gestor 

ter uma visao mensal que envolve o conjunto de todas as contas da empresa, ja no que se 
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trata ao fluxo diario, e onde o administrador realiza um acompanhamento das receitas e 

despesas. 

2.8 Utilidade da Demonstracao do Fluxo de Caixa. 

A utilidade da Demonstracao de Fluxo de Caixa e de informar a posicao financeira, bem 

como a utilizacao de como foram pagos seus compromissos sem que o caixa seja afetado. 

Weygandt, Kieso e Kimmel (2005, p.650) descrevem que: 

As informacSes em uma demonstracao de fluxos de caixa devem auxiliar os 
investidores, credores e outros a avaliar os varios aspectos da posicao 
financeira da empresa: 1. A capacidade da entidade de gerar fluxos de 
caixas futures. 2 a capacidade da entidade de pagar dividendos e cumprir 
as obrigacoes. 3 Os motjvos da diferenca entre liquido e o caixa liquido 
provenientes das atividades operacionais. 4 As transacdes de financiamento 
e investimento de caixa durante o periodo. 

A Demonstracao do Fluxo de Caixa apresenta a situacao caixa da empresa. Todos os 

setoresdevem ter interesses na demonstrative, visando se a empresa tern caixa suficiente 

para cobrir suas obrigacoes com empregados, clientes, acionistas, enfim a utilidade e de 

planejar e administrar durante determinado periodo os interesses da empresa 

2.9 Classrficacao do Fluxo de Caixa por Atividades 

O relatorio de fluxo de caixa divide em grupos de atividades, operacionais, investimentos e 

financiamento. Assim relata Padoveze (2007, p. 81): 

Atividades Operacionais: o segmento das atividades operacionais e 
composto em sua totalidade da acumulacao dos dados de recebimento e 
pagamento oriundos da demonstracao de resultados. Sao os gastos e 
receitas das atividades de industrializacao e comercializacao dos produtos ou 
servicos da empresa 

Atividades de Investimentos: o segmento das atividades de investimentos 
leva-nos aos dados do ativo permanente ou do realizavel a longo prazo, 
enfocando o conceito de ativo como aplicacao de recursos. 

Atividade de Financiamento: o segmento das atividades de financiamento 
leva-nos aos dados do Exigivel a Longo Prazo e do Patrimonio Liquido, 
enfocando o conceito de passivo como fontes de recursos. 

Assim, os elementos que compoem a DFC, tern suas respectivas classificagoes que servem 

para separar e classificar cada conta, pagamentos, gastos e recebimento, em determinado 

tempo nas respectivas atividades. 
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2.10 Fatores e Transacoes dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caixa e a importancia do Cash Management 

Quanto a elaboracao do fluxo de caixa, e de fundamental importancia saber os fatores 

(intemos e externos) que afetar o resultado financeiro da empresa. Na otica de Silva. Este 

autor acrescenta ainda que "ocasiona diferencas acentuadas entre o previsto e o realizado, 

comprometendo a eficacia do sistema, bem como sua liquidez". (SILVA, 2005, p. 13) 

Os fatores intemos sao: aumento no prazo de vendas concedido como uma 
maneira de aumentar a competitividade ou da participacao no mercado; 
compras que nao estao em iinha com as projecoes de vendas; ciclo de 
producao muito longos que nao estao em consonancia como prazo medio 
dados pelos fomecedores, etc. Os fatores externos sao: diminuicao de 
vendas em decorrencia de retracao do mercado; novos concorrentes; 
mudancas na alfquota de impostos; aumento do nivel de inadimplencia. 
(SILVA, 2005, p. 13) 

Por sua vez, esses fatores devem estar ligados com a administracao financeira, onde se 

possa ter uma melhor relacao com esses fatores, evitando assim, nao tomar decisoes que 

afete a saiide financeira. Diante disso, ter uma analise total sobre o caixa, so trara melhorias 

quanto aos negocios da empresa. 

As transacoes que aumentam o caixa sao os ingressos das entradas de dinheiro em 

qualquer periodo e, as transacoes que diminuem sao os desembolsos, ou seja, sao as 

saidas de dinheiro do caixa ou banco. As principals estao relacionadas no quadro 1. 

Quadro 2 

Fatores que aumentam e diminuem o disponivel 

Aumentam o Caixa Diminuem o Caixa 
• Integralizacao do Capital pelos Sdcios ou 

Acionistas 

• Emprestimos Bancarios e Financiamentos 

• Vendas de Itens do Ativo Permanente 

• A Vista e Recebimento de Duplicatas a 

Receber 
• Outras Entradas. 

• Pagamentos de Dividendos ou Acionistas 

• Pagamentos de Juros e Amortizacao da 

Divida 

• Aquisicao de Item do Ativo Permanente 

• Compras a vista e Pagamentos de 

Fomecedores 
Pagamentos de Despesa/Custo, Contas a Pagar 

e Outros. 

Fonte: adaptado de MARION (2007). 

Os fatores que afetam diretamente o disponivel sao comuns no habitual das organizacoes. 

O com portamento destes e verificado na figura 1. 



35 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AS TRAKSA.COES 1>0 CAIXA 

I>uW<Jo«ms zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAtiv* > 

Ouiil ic.- i l j iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a / N f ! " O i s t o u Co in i i r . . d r 
R c c c b c r t M o o m - . O i - s p c s a s c o m M a t c r K i - p r i m a 

/ ! J i Vfenda* • \ ,' 

, \ - l ' t l ln»»tr tx . ' .X ' 

Figura 1 - TransagSes do caixa 

Fonte: MARION (2007) 

Visto que o caixa e o setor mais afetado nas organizacoes, se faz necessario ter uma visao 

ampla a seu resperto. Por sua vez, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cash Management (Gerencia de dinheiro) e uma 

ferramenta que visualiza todo o fluxo da empresa, para que essa ferramenta seja util para 

empresa e importante que o gestor esteja atento para alguns pontos, assim relata Silva 

(2005, p. 14). 

• Conhecimento geral do caixa do ponto de vista dos negocios; 

• Definicao do perfil de investimentos que a empresa deseja operar; 

• Transmissao da importancia do fluxo de caixa como instrumento gerencial da empresa 

para todos os executivos, pois muitos nao tern essa visao; 

• Elaboracao do fluxo de caixa com a participagao de todas as areas , ou seja toda 

empresa deve estar comprometida com a serenidade das informagoes passadas 

para a Tesouraria, etc. 

Assim sendo informagoes do cash management: os principios, fluxo de informagoes, 

estrutura de capital, investimentos e captacao, analise das receitas e despesas 

operacionais, etc. 
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A preparacao dessa demonstracao e elaborada diferente das outras, ja que nao pode ser 

realizada atraves de um simples balancete, pois ele nao tern informagoes necessarias para 

elabora-la. A DFC precisa de informagoes mais precisas que detalhe a situacao financeira. 

Weygandt, Kieso e Kimmel (2005, p.652) dizem que "as informacoes para a preparacao 

dessa demonstragao geralmente tern origem em tres fontes": 

Balango patrimonial comparativo - as informagoes nessa demonstracao 
mostram o montante das alteragoes nos ativos, no passivo e no patrimdnio 
liquido do inicio ao fim do periodo. 

Demonstrag§o de resultado corrente - as informagoes nessa demonstragao 
ajudam ao leitor a determinar o montante de caixa proveniente ou utilizado 
pelas operacOes durante o periodo. 

Informacoes adicionais - as informacoes adicionais incluem dados de 
transagoes que sao necessarios para se determinar como o caixa foi 
fornecido ou utilizado durante o periodo.. 

De acordo com o exposto, para se elaborar a DFC, e indispensavel informagoes uteis e 

objetivas que mostrem as transagoes utilizadas pelo caixa durante o periodo. 

2.12 Metodos de Elaboracao do Fluxo de Caixa 

De acordo com ludicibus, Martins e Gelbcke (2007), a elaboracao da Demonstragao do 

Fluxo de Caixa pode ser elaborada o modelo direto ou indireto, ficando a criterio e interesse 

dos usuarios. 

2.12.1 Metodo Direto 

A DFC, elaborada pelo metodo direto expoe toda a movimentagao dos recebimentos e 

pagamentos realizados pelas atividades operacionais da empresa, mostrando suas 

modificagoes ocorridas em cada conta. 

"A ideia desse metodo e apurar e informar as entradas e saidas de caixa das atividades 

operacionais por seus volumes brutos" (ludicibus, Martins e Gelbcke, 2007, p.446) 

Para elaboragao pelo metodo direto, se faz necessario ter a participagao e uniao com outras 

demonstracoes: como o Balango Patrimonial, da Demonstragao do Resultado do Exercicio, 

da Demonstragao dos Lucros ou Prejuizos Acumulados ou da Demonstragao das Mutagoes 

do Patrimdnio Liquido e da Demonstracao das Origens e Aplicacoes de Recursos. 

(UNITINS, 2008). O quadro 3 segue o Modelo da DFC pelo metodo direto, segundo o 

Modelo internacional. 
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Quadro 3 
Modelo da Demonstragao do Fluxo de Caixa pelo Metodo Direto 

(Em milhares de $) 
Atividades Operacionais X2 X1 

Recebimento de clientes 
Pagamento de fomecedores 
Recebimentos de outros ativos clrculantes 
Pagamento de salarios 
Pagamento de despesas a pagar 
Pagamento de despesas antecipadas 
Recebimento de juros 
Pagamento de juros 
Recebimento de dividendos 
Outros recebimentos 
Outros pagamentos 

X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
X 
(X) 
X 
X 
(X) 

X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
X 

(X) 
X 
X 
(X) 

Caixa Liquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades Operacionais 
Atividades de Investimentos 

X X Caixa Liquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades Operacionais 
Atividades de Investimentos 

Investimento no realizavel a longo prazo 
Outros investimentos de longo prazo 
Investimentos no imobilizado 
Investimentos no diferido 
Investimentos em participacoes societarias 
Outros investimentos de permanentes 

(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 

(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 

Caixa Liquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades de Investimento (X) (X) 

Atividades Financeiras 
Aumento de capital 
Captacao de longo prazo 
Pagamentos e emprestimos 
Pagamentos de dividendos e outroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA si o capital prdprio 

Caixa Liquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades de Financiamento 

Atividades Financeiras 
Aumento de capital 
Captacao de longo prazo 
Pagamentos e emprestimos 
Pagamentos de dividendos e outros si o capital prdprio 

Caixa Liquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades de Financiamento 

X 
X 

(X) 
(X) 

X 
X 
(X) 
(X) 

Atividades Financeiras 
Aumento de capital 
Captacao de longo prazo 
Pagamentos e emprestimos 
Pagamentos de dividendos e outros si o capital prdprio 

Caixa Liquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades de Financiamento X X 

Variacao Liquida do Caixa Variacao Liquida do Caixa XX XX 

Caixa mais Equivalentes de Caixa Iniciais 
Caixa mais Equivalentes de Caixa Finais 
Caixa mais Equivalentes de Caixa Iniciais 
Caixa mais Equivalentes de Caixa Finais 

XX 
XX 

XX 
XX 

Fonte: Manual de contabilidade das sociedades por acoes 2007 p. 496. 

2.12.2 Metodo Indireto 

Apresenta-se que diferenca entre o metodo indireto e metodo direto, e so nas atividades 

operacionais, que mostra de forma indireta o lucro liquido do exercicio, quanto as atividades 

de investimento e financiamento sao iguais. 

Segundo Marion (2007, p. 431), o metodo indireto "e estruturado por meio de um 

procedimento semelhante ao da DOAR podendo mesmo ser considerado como uma 

ampliacao da mesma". 
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Diante do exposto, a DFC quando reaiizada pelo metodo Indireto e semeihante a DOAR, por 

isso que muito dos usuarios nao pretendem adotar esse metodo, ja quando elaborada pelo 

metodo direto, apresenta de forma ciara e ampla as entradas e saidas no caixa. No quadro 

4 segue o modelo da DFC pelo metodo indireto 

Quadro 4 
Modelo da Demonstracao do Fluxo de Caixa pelo Metodo Indireto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ _ (Em milhares de $) 

Atividades Operacionais 

Lucro liquido 

Ajustes ao lucro 

Depreciacao 

Lucro na venda de imobilizado 

Despesas financeiras de longo prazo 

Resultado de equivalencia patrimonial 

Investimentos de curto prazo 

Variagao das contas a receber 

Variacao da PCLD 

Variagao dos estoques 

Variacao das despesas antecipadas 

Variagao de outros ativos circulantes 

Variagao de salarios a pagar 

Variacao de fomecedores 

Variacao de despesas a pagar 

Variacao da provisao para IR e C S 

Variagao de outros passivos circulantes 

Caixa Liquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades Operacionais 

Atividades de Investimentos 
Investimento no realizavel a longo prazo 

Outros investimentos de longo prazo 

Investimentos no imobilizado 

Investimentos no diferido 

Investimentos em participagSes societarias 

Outros investimentos de permanentes 

Caixa Liquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades de Investimento 

Atividades Financeiras 
Aumento de capital 

Captacao de longo prazo 

Pagamentos e emprestimos 

Pagamentos de dividendos e outroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA si o capital prbprio 

Caixa Liquido Gerado (Consumido) Pelas Atividades de 

Financiamento 

Variacao Liquida do Caixa 

Caixas mais Equivalentes de Caixa Iniciais 

Caixas mais Equivalentes de Caixa Finais 

X2 

X 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
X 
X 
X 
X 
X 

(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 

X 
X 

(X) 
(X) 

XX 

XX 
XX 

X1 

(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
X 
X 
X 
X 
X 

(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 

(X) 

X 
X 
(X) 
(X) 

XX 

XX 
XX 

Fonte: Manual de contabilidade das sociedades por agoes, 2007 p. 495. 
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Com base em todo o referential teorico exposto, necessita-se verificar na pratica como 

funciona nas empresas. O proximo capitulo, que se refere a analise dos dados, revela a 

importancia deste estudo. 
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3 - ESTUDO DECASO 

3.1 Caracterizacao da Empresa 

O objeto deste estudo tem como razao social a "Empresa Caico Diesel LTDA", formada por 

um grupo familiar, onde os membros desempenham fungoes administrativas. O contrato 

social foi registrado em 01 de Marco de 1980, portanto esta empresa varejista atua no 

mercado ha 28 anos, comercializando pecas e acessorios novos para veiculos automotores. 

A empresa esta localizada na cidade de Catole do Rocha - PB, e e classificada como de 

pequeno porte, conforme a Lei Complementar 123/2007. Seu capital social esta escriturado 

em R$ 20.000,00 (Vinte Mil reais), dividido em tres quotas com o valor unitario estimado de 

R$ 6.666,66 (seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) 

pertencentes aos tres socios em partes iguais. No quadro funcional existem tres 

funcionarios, desempenhando as fungSes de: socio-gererrte, auxiliar de escritorio e 

vendedor. Conforme informagoes colhidas durante a entrevista, constatou-se que a empresa 

nao mantem escrita contabil, portanto o controle financeiro des organizagao de pequeno 

porte e feita atraves do livro caixa, conforme enfatizou o socio-gerente. Para melhores 

esclarecimentos, se faz necessario conhecer maiores detalhes sobre as atividades 

operacionais. 

3.2 Atividades Operacionais 

Como a atividade flm da empresa e a comercializacio de pegas e acessorios automotores, 

a receita principal e representada pelas vendas dessas mercadorias a vista. A tabelal revela 

o faturamento mensal no ano de 2007. 

Tabela 1 
Faturamem to a vista em 2007. 

Meses: Faturamentos: 

Jan R$ 15.671,70 

Fev R$ 16.831,90 

Mar R$ 18.439,10 

Abr R$ 19.929,10 

Mai R$ 16.973,15 

Jun R$ 14.361,90 

Jul R$ 18.826,90 

Ago R$ 19.334,40 

Set R$ 21.768,40 

Out R$ 21.628,20 

Nov R$ 17.169,10 

Dez R$ 14.704,20 

Total R$ 215.638,05 
Fonte: Pesquisa reafizada, 2008 
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De acordo com os dados desta tabela, pode-se determinar a media de fafuramento que e de 

R$ 17.969,84 (Dezessete mil e novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro 

centavos). Nao foram consideradas as vendas a prazo na formaglo desses valores, porem, 

conforme o principio utilizado na formacao do saldo de caixa, os valores referentes a estas 

vendas a prazos, sao lancadas na data do recebimento dos respectivos valores. 

Foi realizada uma analise em relacao ao livro caixa da empresa, para coletar informacoes 

quanto as atividades operacionais, onde constatou-se que a movimentacao do caixa nao 6 

contabilizada conforme deveria. Os saldos finais encontrados no livro caixa estao 

demonstrados no grafico 1 a seguir. 

Grafico 1 - Saldo Final de Caixa 
Fonte: Pesquisa, 2008 

De acordo com o grafico 1 elaborado a partir das informacoes do livro caixa da empresa, 

estes sao os saldos finais encontrados no periodo de Janeiro a dezembro de 2007, nao foi 

disponibilizado dados referentes aos saldos de banco, impossibilitando uma analise mais 

detalhada. Atraves da analise do referido grafico, pode afirmar que o saldo de caixa variou 

bastante durante o periodo avaiiado, a media ficou em R$ 469,10 (quatrocentos e sessenta 

e nove reais e dez centavos) e o desvio padrao foi de: R$ 115,44 (cento e quinze reais e 

quarenta e quatro reais). 

Para atingir o objeto deste trabalho, foram coletados dados referentes ao controle realizado 

no Livro Caixa desta organizagao, neste sentido foram identificadas as rubricas que compoe 

este livro. Estas informacoes estao sintetizadas no quadro adiante.. 
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Quadro 5 
Atividades operacionais conforme os registros do livro caixa 

Atividades: Sim Nao 
Recebimento de clientes X 
Pagamento de fomecedores X 
Recebimentos de outros ativos circulantes X 
Pagamento de salarios X 
Pagamento de despesas a pagar X 
Pagamento de despesas antecipadas X 
Recebimento de juros X 
Pagamento de juros X 
Recebimento de dividendos X 
Outros recebimentos X 
Outros pagamentos X 

Fonte: Pesquisa realizada, 2008. 

Como mostra o quadro 5, das atividades operacionais representadas pelas contas acima, 

apenas tres sao evidenciadas no seu livro caixa. As demais, aproximadamente 73% (setenta 

e tres por cento) delas, nao sao langadas. Isto pode comprometer o controle financeiro desta 

organizacao, e consequentemente o processo de tomada de decisao, haja vista que este e a 

unica ferramenta de controle desta organizacao. 

Segundo o gestor as informacoes declaradas no livro caixa sao fidedignas. Todavia 

percebe-se uma grande limitacao, visto que nao se pode tomar decisao com base em 

informagoes do disponivel (caixa, bancos e aplicacao financeira de curto prazo). Segundo o 

entrevistado a empresa nao dispoe de aplicagao financeira. 

Verificou-se tambem que a empresa nao possui atividades de financiamento e investimento. 

Mesmo com esta limitacao, verrfica-se a importancia de se elaborar o fluxo de caixa mais 

completo, visto que as atividades operacionais precisam ser bem controladas e, 

posteriormente, podem contribuir para decisoes futuras de investimento e financiamento. A 

seguir verifica-se o estudo no controle financeiro da empresa. 

3.3 Controle financeiro 

Atraves dos dados coletados e analisados por meio de uma entrevista semi-estruturada com 

o setor responsavel, que abordaram o questionamento sobre as informagoes geradas pelo 

setor financeiro. Alem disso, foi analisado o livro caixa, bem como seu movimento no 

periodo de Janeiro a dezembro de 2007. 

Questionado sobre a contabilidade e as demonstragdes financeiras, foi informado que a 

empresa nao possui registros contabeis, sendo assim, nao ha possibilidade de elaboracao 
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de qualquer relatdrio contabil. Neste sentido, o processo decisorial pode ficar comprometido 

por esta ausencia de informacoes. O entrevistado relatou a importancia de ter conhecimento 

de todos os demonstratives financeiros, apesar da empresa nao possuir nenhuma, mas 

sabe que e atraves delas que pode-se elaborar um melhor planejamento em termo da 

situacao financeira da empresa, bem como utilizar essas pecas no auxilio a tomada de 

decisoes. 

Na questao 2 que trata se a empresa atualmente faz uso de alguma demonstracao contabil 

que auxiliem nas tomadas de decisoes, foi respondido que nao, pois ele relatou que por ser 

uma Empresa de Pequeno Porte EPP, de grupo familiar, suas decisoes sao feitas pelos 

proprios proprietaries. 

Quanto ao objetivo do fluxo de caixa, que e a visao geral de todas as entradas e saidas 

diarias, teve como comentario, pouco conhecimento na sua importancia, mais com o pouco 

o sobre fluxo de caixa sabia que esse instrumento trazia melhorias para empresa. 

Foi questionado sobre as vantagens que o fluxo caixa oferece, se a empresa tinha 

perspectiva de implanta-lo. De acordo com ele, esta seria mais uma opcao ofertada pelo 

estudo, podendo assim ter perspectiva de implanta-lo, ja que a empresa nao faz uso de 

nenhuma ferramenta gerencial. 

Com base nestas informacoes foi necessario analisar os documentos para detectar ate que 

ponto trazia informacoes eficazes para o controle financeiro elaborar a demonstracao do 

fluxo de caixa mensal na Empresa Caico Diesel - LTDA, baseando-se nas atividades 

ocorridas no ano de 2007. Conforme quadro 6 os recebimentos e desembolsos registrados 

no livro caixa sao os seguintes. 

Quadro 6 
Contas do Livro Caixa da Empresa. 

RECEBIMENTOS DESEMBOLSOS 
Vendas de Mercadoria Pag. de Fomecedores 

Devolucao de Mercadoria Pag. de lems - subst. Devolucao de Mercadoria 

Pag. Icms Parcelado em estoques. 

Devolucao de Mercadoria 

Pag. Pro-labore 

Devolucao de Mercadoria 

Pag. Salarios a funcionarios 

Devolucao de Mercadoria 

Pag. Fgts 

Devolucao de Mercadoria 

Pag. DARF/Matriz 

Devolucao de Mercadoria 

Pag. Taxa de proc. Desp. Publica (FAC) 

Fonte: Pesquisa, 2008 
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Com relacao ao controle de contas a receber, constatou-se que as vendas a prazo nao sao 

contabilizadas pela empresa, por falta de controle e planejamento, o que poderia trazer 

melhorias para o planejamento financeiro. 

No que se refere ao controle de contas a pagar, a empresa nao tern controle de outras 

despesas no livro caixa como: pagamento de agua, energia eletrica, internet, material de 

escritorio, telefone, etc deixando assim de contabilizar essas despesas, onde as mesmas 

podem afetar significativamente o disponivel Sugere-se implantar uma planilha ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA software 

especifico como o proposito de auxiliar ao controle das financas, a ter um controle de todos 

seus clientes, em caso de atraso ou antecipacao de pagamento, permitindo fazer um 

acompanhamento mensal ou semanal. 

Ao discutir sobre este assunto com o entrevistado foi sugerido um relatorio ou uma planilha 

emergencial no intuito realizar e ter esse acompanhamento, impedindo aumento de 

inadimplencia nas contas a receber, evitando-se investimentos maiores. Com base nas 

informagoes fornecidas pelo entrevistado referentes as contas a receber, esse modelo 

proposto, pode ser visto no quadro 7. 

Quadro 7 
Modelo Proposto de Contas a receber 

CLIENTES 
Total a 
receber 

Parcelas 
a veneer 

Atraso com 
ate 30 dias 

Atraso ate 
com 60 dias 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

% 

Fonte: Elaboracao propria (2008) 

Com relacao ao controle de contas a pagar, verifica-se que a empresa trabalha com um 

software de controle no que se refere aos fomecedores a pagar. Controla todos seus 

compromissos atraves dessa ferramenta, evitando assim multas e qualquer atraso com seus 

fomecedores. Segue na figura 2 o modelo do controle de contas pagas usada pela empresa, 

referente ao ano de 2007. 
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No que se refere ao controle de contas a pagar, verifica-se que o controle de fomecedores e 

muito relevante para a gestao da empresa. Todavia, nao consta controle no livro caixa 

referente as outras contas a pagar ja descritas. E uma grande limitacao neste aspecto. 

Sugere-se um controle mensal das despesas fixas a pagar, alem dos fomecedores. 

3.4 Controle do livro caixa X Informagoes para a DFC 

Conforme verificado nos itens 3.2 e 3.3, a empresa nao tern um controle financeiro do 

disponivel eficaz para as tomadas de decisao, bem como para elaborar neste momento a 

demonstracao do fluxo de caixa pelo metodo direto mensal, em virtude dos seguintes fatos: 

Por nao contabilizar as despesas existentes, como agua, telefone, etc.; 

Devido nao ter controle de contas a receber, as vendas a prazo nao sao contabilizadas pela 

empresa, impossibilitando fazer projecoes futuras; 

Quanto as atividades operacionais da empresa sao limitadas, vista que nao fomece 

subsidios necessarios para elaborar a DFC, etc. 

O objetivo das informacoes do fluxo de caixa e de fornecer informacoes do disponivel para 

tomada de decisao, que podera ser de curto ou de curto e longo prazo, dependendo dos 

parametros adotados. Na pesquisa em questao sugere-se que sejam implantados 

inicialmente a contabilidade, que disponibiliza a elaboracao de balancetes, onde o mesmo e 

de grande utilidade, o razao onde a empresa tera todas as informagoes das contas 

contabeis e as demonstracoes contabeis como o Balango Patrimonial e a DRE. 

Posteriormente podera implementar a demonstracao do fluxo de caixa pelo metodo direto 

mensal, conforme modelo (quadro 3) adotado no referencial teorico. Com os devidos 

ajustes, podera fazer um demonstrative gerencial, como o fluxo de caixa projetado, 

auxiliando assim nas decisoes de curto e longo prazo. 
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4, CONSIDERACOESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FINAIS 

Nessa pesquisa evidenciou - se a importancia do desempenho financeiro dentro de uma 

empresa. A area financeira e a responsive! pelo bom desenvolvimento, que a atraves dela 

surgem os sinais de como anda a situagao. 

Diante desse contexto, acredita-se, que o papel do administrador financeiro e essencial, ele 

e quern controla todas as ferramentas, podendo entao controlar a empresa de forma eficaz. 

O objetivo da pesquisa foi idenfificar as informacoes do controle financeiro do caixa que 

podem fornecer subsidios para a elaboracao da Demonstracao do Fluxo de Caixa pelo 

metodo direto em uma empresa de pequeno porte. Para atingir esse proposito, foram 

estudados os seguintes procedimentos metodologicos: pesquisa bibliografica, documental e 

o estudo de caso. 

Conforme as variaveis de investigagao: Atividades operacionais; Atividades de investimento; 

Atividades de financiamento; Controle financeiro de contas a pagar; Controle financeiro de 

contas a receber; e, Controle do livro caixa versus informagoes para a DFC; foram 

detectados que a empresa estudada necessita de um controle financeiro mais eficiente. 

Acredita-se que atraves do controle e possivel acompanhar de forma clara e objetiva a 

situacao economico-financeiro das empresas. 

Por meio da analise do Hvro caixa, constatou-se que nao estavam disponibilizados dados 

referentes aos saldos de banco, impossibilitando uma analise mais detalhada. Alem disto, 

observando as atividades operacionais mais frequentes da empresa, verificou-se que 

aproximadamente 73% (setenta e tres por cento) delas, nao sao langadas. Conclui-se que 

neste aspecto, esta inviabilidade pode comprometer o controle financeiro desta organizacao, 

e consequentemente o processo de tomada de decisao, haja vista que este e a unica 

ferramenta de controle desta organizagao. 

Com relagao as atividades de financiamento e investimento, verificou-se a inexistencia das 

mesmas. No que conceme ao controle de contas a receber, constatou-se que as vendas a 

prazo nao sao contabilizadas pela empresa, por falta de controle e planejamento, o que 

poderia trazer melhorias para o planejamento financeiro. Ja com relacao as contas a pagar, 

a empresa nao tern controle de outras despesas no livro caixa como: pagamento de agua, 

energia eletrica, internet, material de escritorio, telefone, etc. deixando assim de contabilizar 

essas despesas, onde as mesmas podem afetar significativamente o disponivel. 
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As contribuigdes fomecidas pela empresa, ajudaram a identificar, a nao contabilizacao dos 

registros devtdos, assim, o caixa da empresa tern forte carencia de conhecimento. Diante do 

exposto, nota-se que fica impossivel ter uma visao mais adequada do negocio, bem como 

fazer projecoes das suas atividades, onde se possam evitar problemas futuros que afete 

seus resultados. 

Diante da entrevista desenvolvida pode-se identificar que a empresa nao faz uso das 

demonstracoes contabeis, visto que, sem a utilizacao das demonstracoes fica impossivel o 

gestor tomar decisoes logicas. Porem, para atingir um posicionamento eficaz a empresa 

precisa adotar o uso gerencial, como fator constitutional para seu crescimento. 

A Demonstragao do Fluxo de Caixa e considerada uma ferramenta, que permite ao gestor 

ter controle maior no que se faz referenda ao disponivel, ou seja, todos os recebimentos e 

pagamentos existentes na empresa. 

Desta forma, sugere-se a implantagao da contabilidade, controle de contas a receber e a 

pagar, fluxo de caixa mensal pelo metodo direto e o fluxo de caixa projetado por meio de 

planilhas ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA softwares especializados. 
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APENDICE - A ENTREVISTA ELABORADA PARA A PESQUISA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPJNA GRANDE - UFCG 

CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS 

CURSO DE GRADUACAO EM CIENCIAS CONTABEIS 

CEP: 58,802-180 - Sousa PB. Telefone: (83) 3522-1028 

PESQUISA DE GRADUACAO 

A RELACAO EXISTENTE ENTRE O CONTROLE FINANCEIRO DO DISPONiVEL ADOTADO E AS 

INFORMACOES CONCISAS PARA ELABORACAO DA DFC: 

UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE DE AUTO PECAS. 

GRADUANDA: CARREIRO, GRAZIELLE DANTAS DE OLIVEIRA. 

E-mail: lelacatole@riotmail.com 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IDENTIFICACAO DA EMPRESA 

1,01. EMPRESA: 

1.02. ENDERECO: 

1.03. Tempo de atuacao: 

• 1 a 5 anos Q 6 a 10 anos C3 mais de 10 anos 

1.04. Porte da empresa 

• Micro • Pequeno 

D Media • Grande 

mailto:lelacatole@riotmail.com
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QUESTOES COMPREENSAO DO GESTOR SOBRE AS 

INFORMACOES CONTABIL 

2.1 A contabilidade gera relatorios financeiros, os mesmo fornecem informacoes que 
apresenta subsidios a varios setores, e importante do ponto de vista ter uma melhor relacao 
entre esses relatorios? 

Sim • , 

N io • 

2.2 A empresa faz uso de alguma demonstracao contabil que auxilie na tomada de 

decisoes? 

Sim Q , , 

Nao • 

2.3 O objetivo do Fluxo de Caixa e a visao geral de todas as entradas e saldas diarias, A 
empresa tern conhecimento na importancia do Fluxo de caixa? 

Sim • , 

Nio Q , 

2.4 Dentro de varias vantagens que o Fluxo de caixa apresenta, a empresa tern perspectiva 
de implanta-lo? 

Sim • 

Nio Q 
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APENDICE - B CARACTERIZACAO DA EMPRESA 

CNPJ: 

Inscr.Estaduai (PB): 

Razao Social: 

Nome Comercial: 

Data Fundacao: 

Natureza Juridica: 

Atividade Economica 
Principal. 

Endere$o: 

08.494.403/0002-27 

160395658 

CAICO DIESEL LTDA 

CAICO DIESEL LTDA ME 

01/03/1980 

2062 - SOCIEDADE P/COTAS RESPONSABILIDADE LTDA. 

- COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS 
AUTOMOTORES 

AV WIN JOSE AMERIGO 00349 Telefone: 83-4411071 
CORRENTE 
588844)00 CATOLE DO ROCHA / PB 

Socios / Administradores da Empresa 

Nome C P F / C N P J 

048.880.144-34 RAIMLJNDO CARRE IRQ SOBR1NUO 

Tipo de Relacionamento: SOCIO | 

Cargo de Direcao: SOCIO ADMINISTRADOR [ 

218.351.284-91 MANOEL CARRE1RO F11JIO 

Tipo de Relacionamento: SOCIO j 

Cargo de Direcao: SOCIO ADMINISTRADOR [ 

622.184.764-87 MARIA Al.VF.S DA SII.VA CARRF.IRO 

Tipo de Relacionamento: SOCIO 

Cargo de Direcao: SOCIO ADMINISTRADOR 

Fonte: Empresa Pesquisada, 2008 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Participagao 

Vl r :33 ,34% 

Data Entrada: 12/03/19801 Data Saida: 

Vlr: 33,33% 

Data Entrada: 01/06/19811 Data Saida: 

Vlr: 33,33% 

Data Entrada: 01/06/19811 Data Saida: 
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APENDICE -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C Extrato do Faturamento Mensal emitido pela receita. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Devido a empresa em estudo antes nao fazer parte do Simpies - National, os meses 

referente de Janeiro a Junho de 2007, fica sem o extrato emitido pela receita, pois a mesma 

so passou a ser Simples a partir de Julho de2007. Segue os extratos emitidos pela receita 

referente de Julho/Dezembro. Saldos fornecidos pela empresa para simples conferencia, 

referente aos meses de Janeiro a Junho. 

Faturamento da Empresa no ano de 2007 

Janeiro 15.671,70 

Fevereiro 16.831,90 

Ivlargo 18.439,10 

Abril 19.929,10 

Maio 16.973,15 

Junho 14.361,90 

Fonte: Dados fomecido pela empresa, 2008 

Extrato Simplificado - Simples Nacional 
Periodo oe Apuracao: 07/2007 
CNPJ Basic©: 08.494.403 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CNM Estabelecimente;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 0 . 49-t.403. 0 0 0 2 - 2 7 

Possui sub l im i t * « a « 3 u a l : Sim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S u b l i m i t e d a R*c«iu Anual: ft$: . 20C oocoo 

Receita inform*; !» vaior devidc (RS) 

Tips Valor rep; i 2 S _ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACO-IMS • Pis ^ a s e j :nss | ICMS i s s j IPI 
Total dos 

t r i bu te* 

nsrcador ias 
13.S26.SiO 7i,5<* ; 71,54 2 i 6 ,£0 1 50,S3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA517, >^ COO 

1 

coo; o.co 1.C27.95 

R r si'tdazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4e 

r - * r r : j - j c r .» i pa '3 3  

exter ior 

0,03 r ,oc 1 coo 0,0C COO ,:,oc ! C.30 o.co 0 CO C 30 

I K-ustii» iztca 
pelo c c m t - u n t * 

0,00 3,0c 
1 ° ^ 

0,0C 0 00 0,00 v 00 o,co o.co 0,00 

I i c u s t r i a 133:2i 

psra c e-.:e w 
0,00 0,00 ) o,oc» 0.00 0,00 o.oc C 00 o.co 

j 
o.co C.00 

0,00 0 , 0 0 | 0.00 o.oc C 00 G,0C 0 00 O.CO o.co coo 

f-r*--:j;3.-. it 

services 
0,00 0,00 0.00 o.oc , 0,00 y, 0C 

1
 0 , 0 0 O.CO . o.co 0,00 

1-2.826,90 71,54 
f 71,54 22e.SC SC 3- 52",S- ' 3,00 • • :o o.co 1.027,55] 

http://13.S26.SiO
http://22e.SC
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Extrato Simplificado - Simples Nacional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Periodo de Apuracao: 08 /2007 

CNPJ Basico: 08,494,403 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R s e a i t azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <rform*di va lor devido (RS) 

Tipo Valor (R$) IPPJ C S L L CORNS Pi4/PM*p I M S S J ICMS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- ~1 

ISS 1 I PI 
• otat do t 

t r i b u t e ! 

ftev*nda d e 

m«rcadoria* 
I S . 334,40 73 , 4? 73,47 222.34 52,20 634,14 1 0 , 0 0 0,00 i 

i 

0,00 1.055,66 

R*v«nda 6* 

nercad&rias pa-a o 

* teno-

0 . 0 0 o,oc COO O.OC C 00 o.oc C 00 
1 

»J,CO 
t 

o.co 0 CO 

p e l o c ; r i i f c u it* 
0 0 0 r>,oc c oo 0 OC C 0 0 o.oc coo o.co o.co C 0 0 

I i c u j t n azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I :3;SJ 

p ? l j 0 « "* K l 
0 . 0 0 o,oo COO 0 , 0 0 , 0 , 0 0 o,oc • 0 , 0 0 o .co, o.co C 10 

LdO^ lC d * b# 15 

r u e i j 
0 . 0 0 0 , 0 0 coo 3 OC C 00 0 OC 0 0 0 o.co o.co coo 

Pre=:s;.3c; . * 

services 
0 ,00 0 , 0 0 coo 0 , 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 , coo o.co f 0 . 00 0 , 0 0 

Tota! 1?. 3.34,40 7.3,47 2 2 2 ~  ̂ 5 2 2 0 53* i s [o",oo o.co • o.co 1 . 0 5 5 -S<S 

httpv w.vwSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA re;eit -i fj2jacla.g&%%l?r/Shiipte9Kacioiial/Apticacoes/ATSPO/pgdaif,app/Extrato.aspx 19/05/2008 

Extrato Simplificado - Simples Nacional 
Period© de Apuracao; 09/2007 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHP1 Basico: 08,494,403 

C\*3 H»tjb*i«-:iT»nto 0 £ 4C» 0 O O 2 - 2 " 

9ossui s i i| r u t e es tsc ia l S i r i 

S u t l i r i t * , » Receita A r . j a i : R $ i , 2 0 o . C 0 C OC 

ti t i - ' c i r u i : ! Va o i : * cfczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PS. 

T i p o valcr 3.t IPPi CSU. CO=11*45 I Pis »aseo :nss ICMS ISS ipi 
T o t a l d o i 

t r i b u t e s 

Re> *nd3 d * 

nercadwiac 
2 i , res- 40 S2,, 1 £2 71 2 SO ;3 : 5S - c<3 C 00 0,00 0,00 1.18.3,55 

Re ends de 

mercadorias pa -3 « 

e te i ' - i • 

0 00 o,oc ; coo 0 OC 1 C c* ooc 1 coo 0,00 0,00 0,00 

1 i c u i t n a c a : a ; 

peic c s r ' i t u nte 
0 00 o.oc COO 0 OC C 00 3 OC C 00 0,00 0,00 0,00 

Incustna 113.335 

par ; 3 * *«-'icr 
0.00 o oc C 0 0 0 OC C 0 0 0,00 ' C 00 0,00 0,00 0,00 

L o « > ; c o d * p e n 

n i o v e i s 
0 0 „ COG i coo 0 OC C,00 coo 0,00 0,00 0,00 

f'ie=".. : i o : e 

sei ess 
0 00 o.oc C , 00 0 'OC C 00 o :•: COO 

1 

0,00 
1 

0,00 0,00 

T e t a i 21.7-J3 40 02,~1 ' 02,71 2SC 3 3 1 S2 7™ j " " I - 03 C 00 0,00 0,00 1.168 ,55 

lltlpv v.w.vS receira fozenda got br Simpte'iNACioiKil Apluacoct ATSPO paJarf.app/Extrato.asps 19/05/2008 



Extrato Simplificado - Simples Nacional 
PerfodozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de Apuraclo; 10/2007 
CNPJ Basico: 08 .494 .403 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ckn Sf tabelec imente: OS.4S4-.40 3 /0002-27 

Possui sub l im i t * e s t a t e ! : Sim 

Subl imi t * ct Receita Artual : R f 1.200.000,00 

itttps:,/M^-wS.re«ata,fa2en^^ 09/11/3007 

Extrato Simplificado - Simples Nacional 
Perfodo de Aparapo; 11/2007 
CNPJ B2sico: 08.494.403 

CNP; Estabetecirrtento: 08.494.403/0002-27 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Possui sublimits estadual: Sine 

Sublimit* de Receita Anual: ft$1.200.000,00 

R«* ta i r V n a c a Valor c«i€to 3 $ : 

Tips vs c-r p s :P:F: CSLL -is. Passp j j INSS j | ICMS IS? P I 
' Tctal cos 
• r ibuto* 

• Tiexacor ia* 
17.169,10 65,2J- 5S,2* 157.44 46.3 5 j j 56S,16 JJ" 0.30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo.cc 0.00 937zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-i 

, 5.e-enc3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ce 
T>« -caconas 

; ;sra o ©'.tenor 
0,33 o,cc o.cc COO COO COO 0,00 o.cc 0,00 o,cc 

: r - . -w32r i f l i2ac?3 

cortnlx in:* 
0,30 o,cc o,cc coo coo coo 0,00 o.cc 0.00 o,cc 

ITC. - t l i j leacas 
' c?is o «• .tenor 

0,00 o,ce o,cc coo coo COO J 0,00 o,cc O.uO o,cc 

' _oca<;3c •;•» bens , 0,00, o,cc o,cc 0.00 coo COO J 0,00 o.cc 0.00 o,cc 

fprestacJo de 

1 *»P ."CC* 

• 0,001 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
|.| |u. t „„ j 

o,ec o,cc coo coo 
; 

COO 0,00 

1! , 

o.cc 0,00 0,00 

[ l \ 17.169,10 65,:- 5S..2-4 1S7.44 4-j.;-.; |[ so: . '' • >o o.cc 0,00 7,43 

hrtps://wmvS.reeeita.fazeiida.20v.br.'SiiuplesXacioaai'Aplic<icoe> ATSPO p.adar!\ap... 13/12/2007 



Extrato Simplificado - Simples Nacional 
°srfoc& ce Asj-35So; 12/2007 
cr-p; =?=i-;o 0c.434.40E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cm: =sta;*t*ci(rent'-: 00,-84.433, C0D2-27 
^cssvi inbliiTte estJ-Cs-ah Siir 

•i .bl ini :* ete ^eeetaa Am»l. RSI.200,000.00 

ft«ce ta i r V n a c ? V?lor ce-Wo , W : 

Tips zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V3 c-rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i&K' S-K CSLL CO=I\S -is. Pa sep 1MSS KMS IS* 151 Tecai cos 

, 5*'.er.:» J « 
- re'cac&ria* 

, 14.704,20 55,37 S?,67 lcS.09 
„ 

39.70 4S2.2-2 
. 

0,00 o.cc 
S02,-3S 

, 3e-.*nci 
; re-cacc-rias 
. » r a 0 e .tenor 

0,0C o.r.c o.cc COO COO COO 0.001 o.cc 0,00 

j — 

0..CC 

cartnbv in:e 
; 0,00 o,cc .« coo coo coo 0,00 o.cc 0.00 o,cc 

•j?ra 0 « terior 
O,0C 0,0c | 0..CC coo coo COO : i 0,03 o,cc 0,00 o,cc 

Lo cac l ; :e t-etis 
Ti ' -e 5. 

O,0C o.cc 1 o,cc coo coo COO 0,00 o.cc 0,00 o,cc 

srestaoSo •_*« 
I O,0C o.cc o.oc coo COO coo 0,00 o.cc 0.00 0-CC 

1 Total 14.704,20 55,37 Jj SS,S7 lcC09 5'? 70 | 402 l'_ ]| O.j.o| o.cc 0,00 2,3 € zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

https: wivwfr receita fozeada gov br SiaiplesN'acional Aplicacoes ATSPO p.gcl?it.r.p. 0" 01 200o 


