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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na contabldade existem diversas areas de estudos e pesquisas cientificas. Uma dessas 

areas e a pericia contabil, que serve como mete de prova de determinados fatos contabeis no 

intuito de auxiliar acoes judiciais. Dessa forma, a pericia significa o exame ou a verificacao 

dos fatos por profissionais que ten ham habilidade em determinado assunto, o que a toma urn 

meio de prova judicial e que tern por objetivo o de contribuir para que o Poder Judiciario 

possa promover a justica social. Uma das siuacoes para se realizar uma pericia esta nas 

Entidades de Interesse Social, que sao integrantes do Terceiro Setor e precisam de recursos 

para afingir seus objetivos. Ante ao exposto, o presente estudo procura responder a seguinte 

questao-problema: Como as Promotorias de Justica do Sertao Paraibano atuam no processo 

de fiscalizacao das Fundacoes atraves das pericias contabeis? Sendo usada na metodologia 

a pesquisa bibliografica e a pesquisa de campo, classificando quanto aos objetivos como uma 

pesquisa descritiva. Obtendo na analise dos dados que as Promotorias de Justica do Sertao 

Paraibano nao se utilizam das ferramentas periciais contabeis no processo de fiscalizacao 

das Fundacoes, uma vez que, a pericia, quando necessaria, e executada apenas nos 

Nucleos Juridicos Contabeis, ficando as promotorias responsaveis apenas pela prestacao de 

contas anual. Diante do exposto, com o estudo foi possivel tratar algumas questoes 

significativas relacionadas com a pericia contabil, divulgando os conhecimentos essenciais 

sobre ela, retratando a figura do proissional que a realizam os meios de prova existentes e a 

sua materializacao atraves do laudo perietal. 

Palavras-chave: Pericia Contabil. Fundacoes. Prestacao de Contas. 

ABSTRACT 
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in the accounting diverse areas of studies and scientific research exist. One such area is 

forensic accounting, which serves as evidence .of certain facts in order to assist accounting 

lawsuits. Of this form, the skill means the examination or the verification of the facts for 

professionals who have ability in determined subject, what she becomes it judicial evidence 

and that has for objective to contribute so that the Judiciary Power can promote justice 

social. One of the situations to perform a skill is in the Social Interest Entities, which are 

members of the Third Sector and need resources to achieve their goals. Compared to the 

above, the present study seeks to answer the following question-problem: The prosecuting 

Attorney of Justice the Sertao Paraibano is using the tools expert accounting, in the process 

of supervision of Foundations? It is used in the methodology the bibliographic research and 

field research, classifying them as to the objectives as a descriptive research. Getting in the 

analysis of the data that the prosecuting Attorney of Justice the Sertao Paraibano is not 

using the tools forensic accounting in the process of supervision of Foundations, once that, 

the skill, when necessary, and runs only in the Nuclei Legal Accounting, getting the 

prosecuting attorney responsible only by the provision of the annual accounts. Ahead of the 

displayed one, with the study it was possible to treat some related significant questions with 

the countable skill, divulging the essential knowledge on it, portraying the figure of the 

professional who carry out the means of existing evidence and i s materialization through the 

expert feport. 

KeyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Words: Accounting Expertise. Foundations. Accounts Rendering. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A S P E C T O S I N T R O D U T O R I O S 

1.1 Delimitacao do tema e problematica 

Na eontabldade existem diversas areas de estates e pesquisas cierrtificas, Uma dessas 

areas e a pericia contabil, que serve como meio de prova de determinados fatos contabeis 

no intuito de auxiliar acoes judiciais. E como consequencia, contribui para as funcoes de 

perito contador e perito assistente, de forma que os mesmos devam ter capacidade tecnica, 

habiiidade mora! e responsabilidade para exercertai profissao. 

E no Direito Romano primitivo que se encontra com maior clareza o perito, porem 

relacionada a arbitro. Com relacao a pericia contabil, acredita-se ainda de acordo com o 

autor que tenha surgido nos Estados Unidos, no inicio do seculo XX, com o nascimento da 

Escola Americana. No Brasil, o mesmo autor menciona que esse tipo de pericia iniciou-se 

em 1905, atraves do reconhecimento da Academia de Comercio do Rio de Janeiro e da 

Escola de Comercio Armando Alvares Penteado. 

Nesse contexto, entende-se que a pericia contabil e urn dos meios que as pessoas e 

empresas tern a sua disposicao de se defenderem ou exigirem seus direitos nas mais 

variadas situacoes, cabendo ao profissional responder aos quesitos elaborados pelas partes 

envolvidas no processo judicial de maneira etica, utilizando-se das regras e atribuicdes 

retacwnadas a sua funcSo. 

Para Sa (2005), esse tipo de pericia e o ato de emitir opiniao sobre verificacao feita, relativa 

ao patrimonio individualizado, de empreendimento ou ate de pessoas. Com o objetivo de 

obter elementos de prova no sistema contabil das entidades. 

Dessa forma, a pericia significa o exame ou a verificacao dos fatos por professionals que 

tenham habiiidade em determinado assunto. Ou seja, a pericia e urn exame tecnico que 

possibilita a manifestacao de urn profissional a respeito de urn fato em discussao, o que a 

toma um meio de prova judicial e que tern por objetivo o de eontribuir para que o Poder 

Judiciario possa promover a justica social. 

Uma das situacoes para se realizar uma pericia esta nas Entidades de Interesse Social, que 

sao integrantes do Terceiro Setor e precisam de recursos para atingir seus objetivos. Com 
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isso, necessrtam de acoes vottadas ao recolhimento de doacdes de particulates ou 

subsidies do governo. 

Para que uma prestacao de contas nas enidades seja com qualidade e justa, a Promotoria 

deve nomear profissionais qualrficados ou qualificar os servidores ja existentes. Assim, se 

houver a necessidade de analisar uma controversia existente nessas contas, em caso de 

processo judicial, esse profissional ira verificar mediante respostas a quesitos dos fatos, 

atraves do laudo pericial contabil que assume a caracteristica de uma prova, no julgamento 

do i i t igb, com o intuito de fornecer o juiz na tomada de decisao. 

Ante ao exposto, o presente estudo procure responder a seguinte questao-problema: Como 

as Promotor ias de Just ica do Sertao Paraibano atuam no processo de fiscalkacao das 

Fundacdes atraves das pericias contabeis? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Objet ivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar como as Promotorias de Justica do Sertao Paraibano atuam no processo de 

fiscalizacao das Fundacoes, atraves das pericias contabeis. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

• Listar as Promotorias de Justica, que compoem o Sertao Paraibano; 

• identificar quais promotorias atua no processo de fiscafeaeS© de Fundacoes; 

• Investigar que tipo de informacoes as Fundacoes encaminham, para fins de 

fiscalizacao, para o Minister© Publico do Estado da Paraiba; 

• Examinar sob quais perspectivas estruturais sao elaborados os relatorios periciais. 

1.3 Jus t f i ca t iva 
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A .pericia contabil surgiu com o intuito de suprir a necessidade de verificacao das informacoes 

contabeis auxiliando a promotoria atraves da formacio do laudo pericial, que por sua vez, 

serve como elemento utilizado no processo decisorio judicial como tambem administrativo. 

Assim, segundo Pires (1999), existe urn crescente aumento da necessidade de pesquisa e 

informacao sobre esse assunto que e urn dos metes dos quais pessoas fisicas ou juridicas 

tern a sua disposicao para se defenderem ou exigirem direitos nas mais variadas situacoes. 

A pericia se faz necessaria tambem em instiuicoes sem fins lucrativos que prestam servicos 

socials, no qua! a participacao do perito e a formacSo do laudo pericial servem como 

elemento que pode ser utilizado como base na transparencia das prestacoes de contas das 

mesmas. Ja que e crescente o numero de instituicoes que congregam pessoas dedicadas a 

prestacao de servicos, sem finalidade lucrativa, voltados a comunidade. 

Entende-se que as entidades devem garantir os direitos minimos para o individuo que, em 

situacao de carencia, merece condicoes minimas de cidadania. Com isso, sua existencia se 

faz necessaria para atender as necessidades de uma populacao mais necessitada, atraves 

de acdes vottadas ao recolhimento de doacoes ou subvencoes govemamental. 

Assim, as entidades de interesse social devem ter servicos contabeis mais qualificados, 

abrangentes e, em muitos casos, especificos, a fim de atender a demanda do segmento. 

Uma vez que, os procedimentos contabeis aplcaveis as Entidades facilitam as promotorias 

especializadas maior compreensao no tocante a gestao contabil, financeira, economica e 

patrimonial, principalmente a prestacao de contas, com o intuito de atender as suas 

finalidades e aos interesses da sociedade, entre eles: a educacao e a saude. 

Nesse sentido, essa pesquisa visa analisar a importancia da Pericia Contabil, cujo objetivo e 

oferecer aos promotores meios para que proporcione condicoes de justica relacionadas a 

questoes tecnicas de ordem patrimonial. Na busca do esclarecimento da verdade, por 

intermedio do laudo pericial, de forma clara e objetiva, revelando a veracidade dos fatos e 

objetos da controversia na transparence de suas contas. 

Ja que, as fundacoes devem ser fiscalizadas pelo Ministerio Publico com o proposito de 

averiguar se as mesmas estao ou nao atendendo as finalidades para a qual foram 

cortstftuidas e se estao utiltzando seus recursos de forma a atender as necessidades 

coletJvas. Assim, a pesquisa torna-se interessante por tentar identificar se numa fiscalizacao, 

em relacao as atividades desenvolvidas pelas fundacoes, sao utilizadas ferramentas periciais 
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contabeis, uma vez. que, a verackjade das informacoes torna-se importante para as partes 

interessadas, assim como para os orgaos pubticos. 

Dessa forma, justifica-se esta pesquisa pela perspectiva de crescimento das fundacoes, bem 

como sua importincia social e economica. Justificando-se ainda por contribuir com 

informacoes relevantes para os orgaos publicos, ja que os mesmos verificam a veracidade 

das informacoes na prestacao de contas de tais fundacoes, buscando conhecer a real 

situacao patrimonial das mesmas. 

1.4 P r o c e d i m e n t o szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Metodologicos 

As tecnicas setecionadas para a elaboracao do presente estudo direcionaram o problema 

apresentado a uma solucio adequada, conduzindo a investigacao aos seus objetivos 

especificos. Segundo Silva (2008), a escolha da metodologia varia de acordo com os 

objetivos tracados da pesquisa e o problema que se encontra sendo investigado. 

Para Soares (2007) a metodologia e o procedimento ordenado de como uma pesquisa e 

desenvolvida, sendo relatado desde a percepcao do problema de pesquisa ate o tratamento 

e analise do resultado. Assim, a pesquisa tern como finalidade investigar os fatos que 

ocorrem, ocorreram ou possam vir a ocorrer relacionado a urn determinado tema. 

1.4.1 C lass i f i cagao da P e s q u i s a 

Para o desenvolvimento desse estudo, quanta aos Procedimentos foi realizada uma 

pesquisa bibliografica, pois a informacoes acontecera atraves de fontes de terceiros ou 

referencias teoricos publicados. E utilizando, principalmente, a investigacao de artigos, 

revistas especializadas e livros. 

Referindo-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a pesquisa bibliografica, Beuren et al (2006) comentam que esse tipo de 

pesquisa e desenvolvida a partir de material ja elaborado, como livros e artigos cienti icos, 

pois objeiva recolher informacoes e conhecimentos previos acerca de urn problema para o 

qual se procura respostas. Sendo classificado ainda como pesquisa de campo, que 
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conforme Gonsalves (2007) esse tipo de exame estuda um caso particular, ajudando na 

analise dos objetivos do trabalho. 

Quanta a Abordagem do Problema, a presente pesquisa pode ser classificada como 

qualitativa, o que para BeurenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2006, p. 92) "na pesquisa qualitativa concebem-se 

analises mais profundas em reiagao ao fenomeno que esta sendo estudado". 

Quanta aos Objetivos, a pesquisa e compreendida como descritiva, pois se utilizou de 

instrumento de analise, com intuito de analisar se as Promotorias de Justica do Sertao 

Paraifaano se ui l izam das ferramentas periciais contabeis no processo de I sea lzac lo . 

Conforme Gil (2000, apud Souza, Fialho e Otani, 2007, p.38) a pesquisa descritiva "trata-se 

da descricao do fato ou fenomeno atraves de levantamentos ou observacao." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 Universo da P e s q u i s a 

Esse estudo busca analisar se as Promotorias de Justica do Sertao Paraibano se utilizam 

das ferramentas periciais contabeis no processo de fiscalizacao das fundacoes, para isso foi 

considerado o universo da pesquisa as 22 Promotorias do Sertao Paraibano listados no 

portal do Ministerio Publico, conforme pode ser observado no Quadro 1. 

Foi aplicado um questionario estruturado com perguntas abertas e fechadas no segundo 

semestre de 2011, de modo que a amostra da pesquisa totalizou em 04 promotorias das 

cidades do sertao paraibano (Uirauna, Desterro, Igaracy e Itaporanga) e 02 nucleos juridicos 

contabeis (onde se centraliza as pericias contabeis do Estado). 

No entanto, a pesquisa se resume a essa amostra de 04 Promotorias de Justica no sertao 

paraibano, ja que sao as unicas a realizarem fiscalizacoes nas fundacoes, assim o estudo 

sera realizado em apenas 04 cidades que estao em plena atividade com as devidas 

fundacoes, sao elas: 

• itaporanga - > Fundacao Jose Francisco de Sousa. 

• Igaracy - > Fundacao de Assistencia ao Trabalho Rural de Igaracy. 

• Desterro - > Fundacao Medica Assistencial de Desterro Maternidade e Hospital. 
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* Uirauna -> Fundacao Educacionai Joca Claudino. 

De modo que, os promotores (sujertos da pesquisa) dessas promotorias receberam 

pessoalmente um questionario acompanhado de um texto expiicativo sobre os propositos da 

pesquisa e a importancia de sua participacio voluntaria. 

Observando que os sujertos da pesquisa estao aptos a lidar com o complex© do dia-a-dia de 

uma fiscafizacao, principalmente com peficiat Dessa forma, o questionario buscou 

informacoes sobre as ferramentas de pericia contabil utilizadas durante a execucSo do 

trabalho nas fundacoes. 
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Promotoria de Justica de Sousa 
Aparecida, Casinha do Homem, Lastro, Marizopolis, 
Nazarezinho, Santa Cruz, Sao Francisco, Sao Pedro, 

Vieiropolis 

Promotoria de Justica de Catole do 
Rocha 

Bom Sucesso, Brejo dos Santos, Jerico, Mate Grosso, 
Riacho do Cavalos 

Promotoria de Justica de Patos 
Areia dos Baraunas, Cacimba de Areia, Passagem, 
Quixaba, Salgadinho, Santa Terezinha, Sao Jose de 

Espinharas, Sao Jose do Bonfirn 
Promotoria de Justica de Agua 
Branca 

Imaculada, Juru 

Promotoria de Justica de Princesa 
Isabel 

Manaira, Sao Jose de Princesa, Tavares 

Promotoria de Justica de Teixeira Cacimbas, Desterro, Mae D'agua, Matureia 

Promotoria de Justica de Itaporanga 
Boa Ventura, Curral velho, Diamante, Sio Jose de 

Caiana, Serra Grande, Pedra Branca. 

Promotoria de Justica de Brejo do 
Cruz 

Sao Jose do Brejo do Cruz, Belem do Brejo do Cruz. 

Promotoria de Justica de Coremas 

Promotoria de Justica de S io Bento 

Promotoria de Justica de Paulista 

Promotoria de Justica de Pombal 
Lagoa, Sao Domingos de Pombal, Sao Bentinho, 

Cajazeirinnas. 

rro^^worfa 0 0 j u s M ^ a «e uirauna Santarem <Joca Claudino), Poco Dantas. 

Promotoria de Justica de Sao Joao 
do Rio do Peixe 

Santa Helena, Triunfo, Poco de Jose de Moura, 
Bernardino Batista. 

Promotoria de Justica de Malta Condado, Vista Serrana. 

Promotoria de Justica de Planed Catingueira, Emas, Olho D'agua, Igaracy, Aguiar. 

Promotoria de Justica de Sao Jose da 
Lagoa Tapada 

Promotoria de Justica de Cajazeiras Cachoeira dos Indies 

Promotoria de Justica de S io Jose de 
Piranhas 

Promotoria de Justiga de Bonito de 
Santa Fe 

Monte Horebe 

Promotoria de Justica de Santana 
dos Garrotes 

Nova Olinda 

Promotoria de Justica de Conceicao Ibiara, Santana de Mangueira, Santa Ines. 

Quadro 1 - Promotorias do Sertao Paraibano 
Fonte: Informacoes extraidas do Ministerio Publico da Paraiba.1 

1.4.3 Procedimentos e Ana l ise d o s D a d o s 

1 httpi//www.mp.Db.gov.br/index.php?optipn=comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA wrmDerMm=mmBeiMmM=j&2 

http://www.mp.Db.gov.br/index.php?optipn=com
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A metodologia aplicada neste estudo foi uma pesquisa de campo que utilizou como 

instrumento de pesquisa um questionario direcionado aos promotores das promotorias das 

cidades analisadas. De modo que, a analise dos resultados, que se deu pela elaboracao 

desse questionario abordando 26 perguntas objetivas, dentre as quais 14 com assertivas de 

unica escolha, 07 com assertivas de muitipla escoiha e 05 com assertivas abertas. 

Algumas questoes indagavam sobre o perfil do entrevistado, buscando saber o cargo, sexo, 

idade, e escolaridade; Outras sobre as Caracteristicas das Fundacoes como tambem dos 

Laudos Periciais; Buscou ainda questionar sobre a Atividade Pericial e obter informacoes 

sobre a Utilidade dos Laudos Periciais no Processo de Tomada de Decisao. Investigando 

quando se faz necessario a realizacao de uma pericia na Fundacao e, se e adotada alguma 

regra, como tambem verificando quais os documentos solicitados no processo de 

fiscalizacao, alem de procurar saber se atraves da leitura do laudo pericial e possivel 

entender os fatos discutidos no processo que levou ao pedido dessa prova tecnica. 

Com relacao a analise e interpretacao dos dados, os mesmos foram organizados e 

analisados por meio de uma planilha Microsoft Excel ®, sendo tratados e tabulados com 

base nas respostas obtidas pela aplicacjo do questionario, atraves do uso de tabelas, 

graficos e percentuais expostos de acordo com o resultado obtido. 
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2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2.1 B r e v e Histbrico s o b r e a Per ic ia C o n t a b i l 

Conforme Santos, Schmidt e Gomes (2008), encontram-se registros sobre pericia desde o 

inicio da civilizacao, quando o lider exercia varios cargos, como o de juiz e legislador, 

Principalmente na India, com o surgimento de arbitro que assumia o papel de perito e juiz ao 

mesmo tempo. Verificam-se tambem registros na Grecia e no Egito, com a criacao das 

instituicoes juridicas para solucionar litigios. 

Historicamente a pericia e utilizada quando existe a necessidade dos conhecimentos de 

especiaiistas sobre questoes controversas. Surgindo em funcao das necessidades dos 

juizes que precisavam de analise tecnica de assuntos que nao eram de seus dominios e, 

que serviam como instrument© de prova (CALDEIRA, 2001). 

Foi no seculo XVII que ficou definido o papel do perito como auxiliar das sentencas judiciais 

bem como o extrajudicial, permitindo com isso, a especialidade do trabalho judicial 

(SANTOS, SCHMIDT E GOMES, 2006). 

No Brasil, a pericia contabil foi formalizada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 

no qua! induzem a forma de trabalho do perito. Segundo Hoog (2006) com a criacao do CFC 

atraves do decreto-lei n° 9.295/1946 ficou normatizado as primeiras atribuicoes de cunho ao 

contador, dentre elas a de perito contabil. 

2.2 Per ic ia Contabi l 

Segundo Morais e Franca (2000), o termo pericia vem do latimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA peritia, que juridicamente 

indica diligencia realizada por um perito, com a finalidade de evidenciar fatos ocorridos e 

esdarecer aspectos tecnicos inerente a esses fatos. O Conselho Federal de Contabilidade, 

por sua vez, define pericia contabil pela Resolucao CFC n° 858/99, da seguinte forma (NBC 

T 13, item 13.1): 
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A pericia contabil constitui o conjunto de procedimentos tecnicos e 
cJentfficos destinados a ievar a instanda decisoria elementos de prova 
necessarios a subsidiar a justa solucio do litigio, mediante laudo pericial 
contabil, e ou parecer contabil, em conformidade com as normas juridicas e 
profissionais, e a legislacao especifica no que for pertinente. 

Omelas (2001, p. 15) tambem define como: "uma das provas tecnicas a disposicSo das 

pessoas fisicas ou juridicas, e serve como meio de prova de determinados fatos contabeis 

ou de questoes controvertidas". Fonseca (2000, p.37) completa explicando que "a pericia 

contabil e uma area de especializacao da contabilidade que vem despontando como amplo 

e promissor campo de atuacao do contador". 

Para SA (2000, p. 10): 

Pericia contabil e a verificacao de fatos ligados ao patrimonio individualizado 
visando oferecer opiniio, mediante questio proposta. Para tal opiniao 
realizam-se exames, vistoria, arbitramentos, em suma, todo e qualquer 
procedimento necessario a opiniao. 

Nesse contexto, a pericia contabil esta relacionada a uma area de especializacao da 

contabilidade, que tern como finalidade escfarecer questoes sobre o patrimonio de pessoas 

fisicas ou juridicas atraves da analise de fatos ocorridos. Que servem de provas tecnicas 

que auxiliam no processo decisorio judicial mediante de laudo pericial. 

Para o exercicio da Pericia contabil faz-se necessario que o perito-contador tenha 

conhecimentos especializados e experiencia profissional relacionadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as diversas areas da 

contabilidade, que poderao ser aprimorados pelo Codigo do Processo Civil (CPC). Servindo 

como base necessaria para que o profissional encontre informacoes para o desenvolvimento 

e conclusao de sua investigacao, sendo necessario seu comportamento etico para a 

transformacao de uma investigacao em informacao valiosa para auxilio das decisces 

judiciais. 

Segundo SA (2000,18): "o perito precisa ser um profissional habilitado, legal, cultural e 

intelectualmente, e exercer virtudes morais e eticas com total compromisso na verdade". 

Nesse sentido, percebe-se a importancia da opiniao do perito contabil, pois este possui um 

conhecimento especiaiizado sobre a realidade patrimonial tanto nos aspectos fisicos, 

quaiitativos e quantitativos, como nas causas e efeitos. 
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A pericia contabil possui uma funcao social relevante, ao trazer, para os nao contadores 

envolvidos nas demandas judiciais, informacdes valiosas para a solucao de conflitos. A 

importancia da pericia contabil justrfica sua melhor conceituacao, por ser um instrumento 

indispensavel na verificacao de fraudes e erros contabeis, pois realiza procedimentos, de 

acordo com as normas tecnicas, a fim de fundamentar o laudo pericial (SA, 2000). 

Dessa forma, a pericia contabil tern como objeto os fatos ou questoes patrimoniais 

relacionadas com determinada causa, que por sua vez, devem ser examinadas atraves da 

analise tecnica do perito. Devendo considerar a Hmrtacao da materia, a imparcialidade 

absoluta de pronunciamento, o eficiente exame do campo prefixado, entre outros 

(ORNELAS, 2011). 

Segundo Zanna (2007), o objeto da pericia contabil esta relacionado a elementos que 

podem ser utilizados na producao de uma prova especifica, ou seja, elementos que estao 

ligados a escrituracao contabil, as demonstracoes contabeis e financeiras, os calculos 

trabalhistas, entre outros. 

Do ponto de vista geral, conforme Alberto (2010), o objeto da pericia esta relacionado a 

situacoes, coisas ou fatos originarios dos efeitos que fluem do patrimonio de quaisquer 

entidades. Nesse sentido, o autor exemplifica de um ponto de vista especifico, situacoes 

reais de objeto relacionadas aos objetivos periciais, evidenciado no Quadro 2. 

Quadro 2- Situacoes Reais e Objetivos Periciais 

Objetivo Objeto 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA certifica$ao, o exame, e a anal ise 

do estado circunstancial do objeto. 

Verificacao da contabilidade nos livros de credor 

e do devedor das operacoes que deram origem a 

duplicate questionada em juizo. 

A mensuracao, a anal ise, a avaliacao Apuracao do valor correto dos haveres do autor 

ou o arbitramerrto sobre o quantum ; constantes ou que deveriarrt constar do acervo 

monetario do objeto. j patrimonial da entidade examinada. 

A formulacao de uma opiniao ou 

juizo tecnico. 

Parecer conclusivo sobre a correcao ou nao da 

prestacao de contas da diretoria ou administrador 

da entidade 

Trazer a luzo que esta oculto por 
inexattdao, erro, inverdade, ma-fe, 

astucia ou fraude. 

Investigacao CorrtabH da existencia ou 

inexistencla de atos tewvos ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que visem a 
fraudar o interesse de credores de uma empresa 

concordataria ou falida. 

O fundamento cientifico d a decisao 

Parecer sobre atividades empresariais do ponto 

de vista doutrinario da Ctencia Contabil para fins 

de distincao entre aqueias sujeitas ao Imposto 

sobre OperacSes Financeiras e aquelas sujeitas 

ao Imposto sobre Servicos. 

Fonte: Adaptado de Alberto (2010). 
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Com isso, compreende-se a interagao existente entre os objetivos com determinado objeto, 

de acordo com cada caso especifico do campo profissional decorrente da lei que rege sobre 

a profissao contabil. No qual, os objetos especificos induzem os objetivos, uma vez que a 

pericia so e solicitada quando atua com uma finalidade determinada. Dessa forma, se o 

objetivo for a formulacao de uma opiniao ou juizo tecnico, seu objeto sera o parecer contabil 

conclusivo sobre a correcao ou nao da prestacao de contas da diretoria ou administrador da 

entidade. 

Assim, na pericia. a verificacao dos fatos relacionados ao patrimonio visa oferecer uma 

opiniao referente a questoes abordadas nos autos sobre os quais o julgador devera se 

basear na sua sentenca. Essa verificacao e realizada atraves de alguns procedimentos 

tecnicos, como o exame, vistoria, indagacao, a investigacao, a mensuracao, o arbitramento, 

a avaiiacSo e a certfficacao (QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3). 

Quadro 3 • 

PROCEDIMENTOS DA 

PERiCiA 

Procedimentos Utilizados numa Pericia Contabil 

CARACTERiSTICAS 

Exame 

Desenvolvida mediante analise de livros e documentos 
comerciais, sendo a mais comum. Podendo o perito examinar 
tambem componentes patrimoniais concretos, tipo: dinheiro, 
mercadorias, moveis, etc. 

vistoria 

Nao e muito usual na pericia contabil, sendo utilizada mais na 
pericia medica ou de engenharia. Observando determinada 
coisa ou fato de modo a constatar seu estado ou situacao. Por 
ela se confirmam estados e situacoes alegadas por 
irrteressados, para reclamar direitos, defender-se de 
acusacoes, justificar e comprovar atos. 

Indagacao 
E o ato pericial de se obter testemunho pessoal de quern tern 
conhecimento de atos e fatos pertinentes a materia. 

Investigacao 
E uma tecnica pericial abrangente, que tem por finalidade 
detectar se houve sobre determinado fato, procedimerrto que 
obscurece a verdade, como: fraude, ma-fe, dolo, erro, etc. 

Mensuracao 
E o ato de quantificacao fisica de coisas, bens, direitos e 
obrigacoes. 

Arbitramento 
E a tecnica que se utiliza de procedimentos estatisticos para 
estabeiecer valores e procedi mentos analogicos para 
fundamentar o valor encontravel. 

Avaliacao 

Em algumas situacoes e necessario que se verifique a 
correcao da avaliacao de um determinado bem, envolvendo a 
valorizacao ou estimacao em moeda Estabelecendo o valor 
de coisas, bens, direitos, obrigacoes, despesas e receitas por 
meio de calcufos e analises. 

Cert ifi cacao 

E a informacao trazida ao laudo pelo perito contabil, de carater 
afirmativo, cuja autentiddade e reconhedda pela fe publica 
atribuida ao profissional. 

Fonte. Santos, Schmidt e Gomes (2006); Andoto, Costa e Gomes (2009); Ornelas (2011). 
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De acordo com Ancioto, Costa e Gomes (2009) esses procedimentos visam fundamentar as 

conclusdes que serao levadas ao laudo pericial contabil ou parecer contabil. Ornelas (2011) 

acrescenta que essas modalidades sao necessarias por trazerem provas que legalize as 

argumentacoes oferecidas, transformando-as em certeza. 

Percebe-se, de acordo com o Quadro 2, que o procedimento mais utilizado e o exame que 

consiste na analise de documentos contabeis, em seguida vem a investigacao relacionada a 

fraudes e a avaliacao dos bens e direitos, despesas ou recertas por meio de calculos. Por 

ultimo, e f e i a a c e r t l c a c i o do laudo contabil por um profissional habilitado formal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Objet ivos da Per ic ia Contabi l 

A pericia contabil tern como objetivo analisar informacoes, esclareoendo duvidas emitindo 

um laudo de forma imparcial mostrando a veracidade dos fatos em que o Juiz podera utilizar 

como meio de prova. Segundo Alberto (2010, p. 35) "o maior objetivo da pericia contabil e a 

verdade sobre o objeto examinado, e a transferencia da verdade contabil para o 

ordenamento da instincia decisbria". 

Ainda conforme Alberto (2010), esse tipo de pericia tern como objetivo o de obter uma 

informacao fidedigna, alem de certificar, examinar e a analisar o estado circunstancial do 

objeto. Como tambem, obter o esclarecimento e a eiiminacao das duvidas geradas sobre o tal 

objeto e a formulacao de uma opiniao. 

Entende-se, com isso, que o objetivo da Pericia Contabil e apresentar a verdade dos fatos 

econdmicos, comerciais, tributarios, previdenci&rios, financeiras, trabalhistas, fiscais e 

administrativos, segundo cada caso questionado. Mostrando a veracidade dos fatos de forma 

imparcial e merecedora de fe, tomando-se meios de prova para as questoes proposta. O 

Quadro 4 evidencia alguns objetivos especificos da Pericia Contabil, de acordo com Pires 

(2005). 
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Quadro 4 - Objetivos Especificos da Pericia Contabil 

OBJETIVOS CARACTERISTICAS 

Objetividade 
- o perito deve explicitar o conteudo sendo claro sem desviar 
do assunto, por sua vez a precisao caracteriza-se em 
esclarecer fatos dando respostas pertinentes as indagacoes. 

Precisao 
- consiste na apresentacao de um laudo sem deixar duvidas 
ou indagacoes. 

Clareza 
- e a apresentacao do conteudo de forma que tanto o juiz e 
as pessoas que fazem parte do processo possam 
compreender a linguagem de seus relatos. 

Fidelidade 
- consiste em ser imparcial e competente ao processo de 
modo a nao deixar influendar por terceiros. 

Concisao 
- compreende evitar o protixo e emitir uma opiniao que possa 
de maneira fadl facilitar as decisoes. 

Confiabilidade inequivoca 
- baseada em materialidade consiste em um trabalho 
desenvolvido de acordo com os elementos Iegais. 

Plena satisfacao da 
finalidade 

- signifies o resuttado do trabalho com todos os objetivos 
conduldos de modo a servir como auxilio na tomada de 
decislo. 

Fonte: Adaptado Pires (2005). 

O objetivo da pericia contabil consiste em apresentar aos autos provas materials ou 

cientificas obtidas por meio de procedimentos tecnicos, no qual o perito deve explicar seu 

conteudo com clareza atraves da apresentacao de um laudo. Baseado em um trabalho 

desenvolvido de acordo com os elementos Iegais, que possam compreender a linguagem de 

seus relatos. No qual, o perito deve emitir uma opiniao que possa facilitar as decisoes 

judiciais, baseada no trabalho desenvolvido de acordo com os elementos Iegais, de modo a 

servir como auxilio no processo decisorio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2 C i c l o da Per ic ia Contabi l 

O trabalho pericial contabil inicia-se na escolha do perito pela autoridade, e termina na 

condusao do laudo. Conforme Sa (2005) esse tipo de trabalho segue um ciclo que pode ser 

dividido em tres fases: preliminar, operacional e final. A Figura 1 expressa as principals 

etapas do servico pericial, representado pelo ciclo do servico pericial. 
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- A pericia e requerida ao juiz pela parte interessada; 

- O juiz defers a pericia e escolhe o perito; 
- As partes formulam quesitos e indicam seus assistentes; 

- Os peritos sao certificados da acao; 
- O juiz eslabelece prazo, iocal e hora para o inicio. 

Operaciona) 

- inicio da Pericia Contabil; 

- Curso do trabalho; 

- Elaboracao do laudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 
Fina! 

- Assinatura do laudo; 

- Errtrega do laudo; 

- Esclarecimentos, se requeridos; 

- Levantamento de honorarios. 

Figura 1 - Organograma das faces da Pericia Contabil 
Fonts: Adaptado de Sa (2005) 

Observa-se no organograma que na Fase Preliminar a parte interessada solicita uma pericia 

ao juiz ou o proprio percebe essa necessidade, que por sua vez, defere o pedido e escolhe 

o perito, Sa (2005) explica que em alguns casos esse pedido pode ser dispensando. Em 

seguida as partes formulam os quesitos e indicam seus auxiliares, o perito e cientfficado da 

indieacao e o juiz estabelece prazo e local para o inicio do trabalho. 

Conforme o art. 426 do CPC de 2003, o juiz podera vetar os quesitos impertinentes, bem 

como formular aqueles que sejam necessaries ao esclarecimento do juizo. Verifica-se no 

art. 421 que: 

Art. 421. O juiz nomeara o perito, fixando de imediato o prazo para a 
entrega do laudo. (Redacao dada pela Lei n° 8.455, de 24.8.1992) 
§ 1 f i Incumbe as partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimacao do 
despacho de nomeacao do perito: 
I - indicar o assistente tecnico; 
It - apresentar quesitos. 
§ 2* Quando a natureza do fato o permitir, a pericia podera consistir apenas 
na inquiricao pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasiao da audiencia 
de instrucao e julgamento a respeito das coisas que houverem 
informalmente examinado ou avaliado. (Redagao dada pela Lei n° 8.455, de 
24.8.1992). 
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O juiz, nomear o perito, atraves de um despacho e uma intimacao, deve comparecer a vara 

com a finalidade de analisar os quesitos formulados e verificar a natureza do litigio, que 

nesse caso envolve a materia contabil, nesse tempo tambem e estabelecido o prazo para o 

inicio das atividades, 

Assim, o passo seguinte refere-se a segunda fase do ciclo, que e a Fase Operacional, nessa 

fase e dado inicio a atividade pericial atraves da obtencao de dados que auxitiem na 

elaboracao do laudo pericial. Uma vez que, inicia-se a pericia e as diligencias, o curso do 

trabalho e a elaboracao do laudo. 

A Fase Operacional e uma eta pa que o perito toma conhecimento do assunto e estabelece 

seu planejamento baseado na metodologia e nos recursos necessarios. Pois, so assim 

podera transformar dos dados coletados em informacoes necessarios para a composicao do 

laudo pericial E essa transformacSo consiste em examinar os fatos de modo a sefeciooar o 

que de fato tern maior relevancia, objetivando na entrega do laudo ao juiz como forma de 

auxilia-lo em sua decisao. 

Nesse sentido, Pires (2007) explica que para que esse tipo de trabalho seja eficiente o perito 

deve conhecer o objeto de pedir da acao. Ou seja, o autor menciona que nao se pode 

planejar sem que se conheca o que deve ser feito, uma vez que o trabalho pericial deve 

comecar pelo pleno conhecimento de sua rotina. 

Assim, o perito da inicio a sua a tarefa buscando conhecer qual o teor dos autos, 

relacionando os elementos com o objetivo de obter provas atraves dos meios que se tern a 

sua disposicao, alem de demonstrar eventuais ausencias de elementos no processo 

questionado, que ajudem o juiz no processo decisorio. 

No entanto, a pericia deve ser bem planejada, com o intuito de cumprir o prazo determinado 

para entrega do laudo. Para Ornelas (2001, p. 56), planejar o trabalho pericial e "ordenar os 

procedimentos tecnicos a serem desenvolvidos pelo perito para obter os eiementos que 

permitem oferecer o laudo pericial contabil". 

Conforme Normas Brasileira de ContabilidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TP 01 no item 31 que estao descritos as 

etapas de planejamento considerado relevante para execucao dos trabalhos: 

> O conhecimento detalhado dos fatos concernentes a demanda; 



26 

> As diligencias a serem realizadas; 

> Os Bvros e •documentos a serem oompulsados; 

> A natureza, a oportunidade e a extensao dos procedimentos de pericia a serem 
aplicados; 

> A equipe tecnica necessaria para a execucao do trabalho; 

> Os servicos especializados, necessarios para a execucao do trabalho; 

> Os quesitos, quando formulados; e 

> O tempo necessario para a elaboracao do trabalho. 

Caso a pericia abranja mais de uma area de conhecimento especializado, o Juiz pode 

nomear mais de um perito e as partes indicarem mais de um assistentes tecnico, pois so 

assim podera cumprir o prazo legal, Porem, o art. 432 do CPC menciona que "se o petto, 

por motive justificado, nao puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz conceder-the-a, 

por uma vez, prorrogacao, segundo o seu prudente arbitrio". 

Com relacao a ultima fase do ciclo, que e a Fase Final, o perito contador assina e entrega o 

laudo, faz o levantamento dos honorarios e esclarecimentos, caso seja requisitado. O art. 

435 do CPC evidencia como devem ser realizados os esclarecimentos: 

Art. 435. A parte, que desejar esclarecimento do perito e do assistente 
tecnico, requerera ao juiz que mande intima-lo a comparecer a audiencia, 
formulando desde logo as perguntas, sob forma de quesitos. 
Paragrafo unico. O perito e o assistente tecnico so estarao obrigados a 
prestar os esclarecimentos a que se refere este artigo, quando intimados 5 
(cinco) dias antes da audiencia 

Nesse contexto, observa-se que a pericia contabil e realizada diante de fatos ja ocorridos e 

que estao sendo questionada no processo, assim, a funcao do perito e de averiguar a 

veracidade desses fatos. E havendo duvida o juiz podera solicitar a presenca do perito para 

esclarece-las. Omelas (2011) diz que a competencia tecnica serve para verificar a quaHdade 

do laudo contabil, como tambem a boa fe do profissional contabil dada pelos pedidos de 

esclarecimentos que o seu trabalho provoca. 

Em todas as fases, existem prazos e formalidades a serem cumpridas. Para Ancioto, Costa 

e Gomes (2009) a manifestacao do perito sobre os fatos devidamente apurados se dara 

atraves do Laudo Pericial, onde, na condicao de prova tecnica, servira para suprir as 

insuiciencias do promotor no que se refere aos conhecimentos tecnicos ou cientificos. 
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2.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E s p e c i e s d e Per i c ia C o n t a b i l 

A pericia possui especies distintas, conforme o ambiente em que ira ocorrer, no qual 

assume caracteristicas peculiares e tecnologias distintas, adotadas para o atendimento do 

objetivo a que se destina. Para Alberto (2010), existem quatro especies de pericias, que 

varia conforme o ambiente em que e sdicitada a atuar. Esses ambientes de a luac io que 

definem as caracteristicas podem ser do ponto vista geral um ambiente judicial ou 

semijudicial, alem do ambiente extrajudicial ou arbitral. 

2.3.1 A Per ic ia Judic ia l 

Segundo Alberto (2010, p. 38) pericia judicial "e aquela realizada dentro dos procedimentos 

processuais do Poder Judiciario, por determinacao, requerimento ou necessidade de seus 

agentes ativos, e se processa segundo regras Iegais especificas". No entendimento de Sa 

(2005, p.63), esse tipo de pericia *e a que visa servir de prova, esclarecendo o juiz sobre 

assuntos em litigio que merecem seu julgamento, objetivando fatos relativos ao patrimSnio 

aziendal ou de pessoas". 

De acordo com o CPC, em seu art. 145: 

Art. 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento tecnico ou 
cientifico, o juiz sera assistido por perito, segundo o disposto no art. 421. 
§ 1° Os peritos serao escolhidos entre profissionais de nivel universitario, 
devidamente inscrito no orgao de classe competente, respeitado o disposto 
no Capitulo VI, secao VII, deste Codigo. (Induido pela Lei n° 7.270. de 
10.12.104) 
§ 2° Os peritos comprovario sua espedalidade na materia sobre que 
deverao opinar, mediante certidao do orgao profissional em que estiverem 
inscritos. (Induido pela Lei n° 7.270, de 10.12 1984) 
§ 3° Nas localidades onde nao houver profissionais qualificados que 
preencham os requisitos dos paragrafos anteriores, a indicacao dos peritos 
sera de livre escofha do juiz. (Induido pela Lei n° 7.270, de 10.12.1984) 

Esta especie de pericia subdivide-se em duas finalidades no processo judicial: meio de 

prova ou arbitramento. Que conforme Alberto (2011) a primeira finalidade e utilizada quando 

tiver por intuito trazer a verdade para subsidiar a formacao da conviccao do julgador, de 

forma cienti ica ou tecnica no processo de conhecimento. Ja a segunda finalidade acontece 



28 

quando tiver por objeto quantificar mediante criterio tecnico, determinada no processo de 

liquidacao de sentenca. 

De modo geral, esse tipo de pericia so pode ser realizado dentro dos procedimentos 

processuais do Poder Judidario. Ocorre quando a questao e soiicrtada nos tribunais e tern o 

objetivo de auxiliar o Juiz com informacoes tecnica ou cientifica, que nao esta na sua 

competencia (SA, 2005). Dessa forma, o juiz nomeia o perito com a intencao de obter 

informacoes de uma determinada causa, uma vez que sera emitido um laudo pericial 

atraves da analise reaiizada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 A Per ic ia Semi judic ia l 

Essa pericia e executada fora do poder judidario, porem muito semelhante a Pericia 

Judicial. Podendo ser reaiizada no meio estatat, por autoridades policiais, pariamentares ou 

administrativa, estando sujeitas a regras Iegais. Alberto (2010) explica que essas 

autoridades sao classificadas como semijudicial por terem algum poder jurisdicional, ainda 

que relative e nao com a expressao e extensao do Poder Judidario. 

2.3.3 A Per ic ia Extrajudicial 

Esse tipo de perida e realizado fora do judidario, por vontade das partes. No intuito de 

demonstrar a verdade ou nao do fato em questao, buscando ainda comprovar fraudes, ou 

desvios. Segundo Caldeira (2001, p. 7): 

A pericia extrajudicial e livremente contratada entre as partes em litigto e/ou 
entre particulares, sua origem e a necessidade de uma opiniao tecnica 
especializada sobre um fato controverso. Este tipo de pericia se processa 
atraves de exames que podem ser genericos ou especificos. 

Casos de avaliacao de imoveis, maquinas, veiculos e equipamentos podem ser exemplos 

de pericia extrajudidal, afirma Magalhaes, Souza e Favero (2004). Para Alberto (2010), 

essa espede de perida se subdivide em: demonstrativas, quando busca demonstrar a 

verdade de um fato; discriminativas, colocar nos termos os interesses de cada parte 

envoivida na materia conflituosa; comprobatorias, quando visa a comprovacao de fraudes ou 

desvios. 
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2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3 .4 A Per i c ia A rb i t r a l 

Esse tipo de pericia nao e determinado pela justica, no entanto deve ser reaiizada por um 

perito e tern valor judicial, mas as partes interessadas e que escolhem as regras que devem 

ser utilizadas. Segundo Ornelas (2011), as partes poderao fazer incluir nos contratos 

procedimentos que solucionem as controversias de forma privada. 

Omelas (2011) ainda conceitua a arbitragem como uma tecnica extrajudicial que busca 

resolver confiitos, desenvolvendo funcoes semelhantes de um juiz estatal. Subdivide-se em 

probante e decisoria quando se destina a funcionar como meio de prova do juizo arbitral, ou 

funciona seu agente ativo como o proprio arbitro da controversia (ALBERTO, 2010). 

2.4 Relatdr ios Per ic ia is 

Os relatorios periciais podem ser classificados em: laudo contabil e parecer contabil. De 

acordo com Ornelas (2011), o primeiro relatorio esta relacionado ao perito nomeado pelo 

juiz atraves de determinacao judicial, tambem podendo ser arbitral ou por forca de 

contratacao. Ja o segundo relatorio refere-se ao trabalho tecnico do perito indicado ou 

contratado. 

2.4.1 L a u d o Per ic ia l Contabi l 

Logo apos a verificacao dos fatos e coleta de informacoes, finaliza-se a investigacao com a 

elaboracao do Laudo Pericial, que serve para suprir as insuficiencias do promotor no que se 

refere a conhecimentos tecnicos ou cientificos. Alem de proporcionar a certeza juridica 

quarto as informacoes tratadas no conteudo do laudo, de forma a serem entendidas pelo 

juiz e pelas partes. 

Caldeira (2001, p.8) explica que esse tipo de relatorio "e elaborado pelo perito com o 

proposito de expressar a sua opiniao sobre as questoes formuladas nos quesitos". Para 
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Ancioto, Costa e Gomes (2009), e nesse laudo que o perito divulgar, de forma clara e 

objetiva, os resumos do objeto da pericia e as suas conclusoes. 

Sa (2000, p, 35) comenta ainda que: 

A manifestagao literal do perito sobre os fatos patrimoniais devidamente 
circunstanciados gera a peca tecnologica denominada laudo pericial 
contabil. E o julgamento ou pronunciamento, baseado nos conheamentos 
que tem o profissional da contabilidade, em face de eventos ou fatos que 
sao submetidos a sua apreciagio. 

Verifica-se que o Laudo Pericial e elaborado com o intuito de expressar a opiniao sobre as 

questoes em que se encontra em conflitos, de forma clara, objetiva e impessoal. Dessa 

forma, o perito e o unico responsavel pela producao desse laudo e, baseado nesse 

resuitado o juiz analisa os fatos questionados no processo para em seguida tomar uma 

decisao. 

Segundo Ornelas (2011, p.77) esse laudo pode ser entendido sob dois aspectos: a 

materializacao do trabalho pericial desenvolvido pelo perito e a propria prova pericial, 

explicando que: 

Enquanto materializacao do trabalho pericial e bom lembrar que dizia o 
saudoso mestre Santo sobre o laudo: "consiste na fiel exposicao das 
operacoes e ocorrenda da diligencia, com o parecer fundamentado sobre a 
materia que Ihes foi submetida. Como trabalho tecnico juntado aos autos do 
processo, o laudo pericial contabil e a propria prova pericial sobre a qual as 
partes irao oferecer seus comentarios, aceitando-o, criticando-o. 

O autor ainda comenta que enquanto prova tecnica, o esse tipo de relatorio busca completar 

as insuficiencias do promotor ou membros do Tribunal, gerando uma certeza juridica quanto 

a materia. Assim, sobre o aspecto da materializacao o laudo deve ser fundamentado nas 

ocorrencias dos fatos em que foi submetido. Ja quando o laudo refere-se a uma propria 

prova, o mesmo e anexado ao processo e cabe as partes aceita-lo ou nao. 

A estrutura de um laudo deve adequar-se a cada caso, no entanto, qualquer relatorio deve 

confer a identificacdo e o pedido de anexacao aos autos, quesitos, respostas que seguem 

os quesitos, assinatura do perito, anexos para ilustrar algumas respostas e pareceres, este 

por sua vez, quando houver para suplementar o laudo (CALDEIRA, 2001). 
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Para Ancioto, Costa e Gomes (2009, p.20) "nao existe normatizacao quanto a estrutura do 

laudo, mas existem formalidades que compoem a estrutura dos mesmos". No entanfo, esse 

relatorio deve obter certa ordem logica que favorece o entendimento e visualizacao de todos 

os interessados, Santos, Schmidt e Gomes (2006, p. 67-68) mencionam como deve ser 

essa ordem: 

O laudo podera ser com quesitos, que terao as respostas na pesquisa efetuada, 

respondidos primeiros os quesitos oficiais e, posteriormente, os formulados pelas partes; 

mas caso nao tenha quesitos, a pericia sera guiada pelo objeto da materia, devendo ser 

dartado e assinado pelo perito-corrtador. Sendo ainda, encaminhando mediante peticao, 

quando judicial ou arbitral e por carta protocolada ou por qualquer outro meio que comprove 

a entrega, quando extrajudicial (ANCIOTO, COSTA E GOMES, 2009). 

Diante do exposto, entende-se que o laudo pericial contabil e um relatorio no qua! o perito 

divulga suas observacces e registros referentes as conclusoes da pericia, ou seja, tern a 

intencao de expressar a opiniao do perito sobre as questoes que Ihe foi submetida apos de 

ter sido reaiizada toda a averiguacao e coteta de informacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.2 Parecer Pericial Contabi l 

Atraves da Lei n° 8.455/92 foi criado outro tipo de relatorio, o Parecer Contabil, ficando este 

na responsabilidade do assistente tecnico. Que por sua vez, busca oferecer sua opiniao 

tecnica ou ate mesmo critica relacionada ao laudo pericial contabil oferecido pelo perito 

judicial. Devendo obedecer algumas regras quanto a forma de apresentacao desse relatorio, 

ja que o mesmo e anexado aos autos (ORNELAS, 2011). 

a) 
b) 

abertura; 
consideracdes iniciais a respeito das circunstancias de deterrninacao 

judicial ou consulta, bem como os exames preliminares da pericia 
contabil; 
discriminacao e descricao do objeto e dos objetivos da pericia; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
inforwiacio se havera ou nao necessidade de diligencias; 
exposicao dos criterios, exames e metodos empregados no trabalho; 
consideracdes finais sobre a materia analisada; 
respostas as perguntas formuladas pelo juiz ou pelas partes; 
encerramento, com a assinatura e identificacao do profissional; 
todos os documentos utilizados no laudo devem ser anexados. 

c) 

d) 

e) 

f) 
g) 
h) 
i) 
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Entre essas regras, Ornelas (2011) menciona que o assistente pode criar um capituto com 

Consideragoes Preliminares ou um Resumo do Laudo Oficial, dando enfase na parte tecnica 

sobre o laudo oficial oferecido pelo perito. Outra regra seria Comentarios Tecnicos ao Laudo 

Oficial, buscando realgar os aspectos do laudo oficial que fossem favoriveis as razees 

tecnicas de quern o indicou para a funcao. 

A terceira regra esta relacionada ao Parecer Contabil propriamente dito, podendo nesse 

caso, o assistente oferecer sua opiniao favoravel ou desfavoravel a respeito do laudo oficial. 

Por fim, e induido o Encerramento do seu parecer e, se necessario juntar os anexos 

reladonados a documentos que tenha cofhido (ORNELAS, 2011). 

De acordo com Ancioto, Costa e Gomes (2009, p.22) quanto as formalidades que orientam 

os procedimentos na elaboracao do Parecer Pericial Contabeis, e necessario a observacao 

dos seguintes itens: 

• A finalidade do parecer pericial contabil e dar opiniao fundamentada 
sobre o laudo; 
« Sua preparacao e exclusiva do perito-contador assistente, 
• Se houver concordancia com o laudo pericial contabil, sera expressa 
no parecer; 
• Nao havendo concordancia com algum item do laudo, este devera 
ser transcrito na Integra no parecer, no qual o perito-contador assistente 
emite sua opiniao fundamentada; 
« Os anexos deverao ser numerados, identificados e mencionados, se 
houver necessidade de incorpora-los ao parecer; 
• Sera datado, rubricado, e assinado, identificando habilitacao 
profissional; 
* Encarrrinhado por peticao protocolada, quando judicial e arbitral, e, 
se extrajudicial por qualquer outro meio comprobatorio. 

Nesse sentido, entende-se que o assistente tecnico deve emitir um relatorio com sua opiniao 

tend© como base o laudo do perito, obedecendo algumas regras quanto a sua realizacao. 

Entre essas regras, pode-se fazer um resumo ou comentarios sobre o relatorio oficial, 

buscando realgar aspectos que sao relevantes para o conhedmento que o promoter deve 

obter antes de da a sentenca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.3 Q u e s i t o s em P r o c e s s o s Per ic ia is 

O laudo peridal e baseado nos quesitos que sao formulados pelo juiz ou pelas partes 

interessadas nos autos. E nesse periodo que o perito faz seu planejamento, criando metas 
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com o intuito buscar provas para alcancar seus objetivos. O art. 426 do CPC menciona que 

compete ao juiz formuiar os quesitos que julgar necessarios ao esclarecimento dos autos, 

devendo ser respondido pelo perito contador. 

Quesitos sao questionamentos, preparados pelas partes envolvidas no processo, para que o 

perito esclareca os fatos, ou seja, sao perguntas de natureza tecnica ou cientifica a serem 

respondidas pelo perito contabil (SANTOS, SCHMIDT e GOMES, 2006). Os autores ainda 

explicam que essas perguntas sao apreciadas pelo promotor e pelas partes com o objetivo 

de evitar investigacoes impertinentes. 

Existem duas categorias de quesitos: os pertinentes e os impertinentes. Segundo Ornelas 

(2011, p.69) a primeira busca esclarecer as questoes patrimoniais relacionadas as 

controversias fixadas nos autos do processo. Ja a segunda categoria, esta iigada a perguntas 

que buscam do perito uma opiniao fora de sua capacidade legal, sendo alheios a 

controversia. O autor cita um exemplo de quesito realizado pelas partes: 

Quesito; Os livros contabeis e fiscais da Autora estao revestidos das 
formalidades Iegais, extrinsecas e intrinsecas, de modo a merecer fe em 
juizo? 

Resposta: Sim. Os livros contabeis e fiscais compulsados pela pericia, do 
periodo da lide, foram aqueles especificados no anexo n° 1. Os mesmos 
contem as formalidades Iegais, extrinsecas e intrinsecas, sendo, portanto, 
merecedores de fe em juizo. 

Observa-se que, o perito respondeu de forma positiva, logico que isso foi baseado nas 

verificacoes realizadas pelo perito sobre os livros contabeis e fiscais. Observa-se ainda que 

esse tipo de pergunta esteja relacionado com a categoria de um quesito pertinente, uma vez 

que a pergunta foi feita pelo promotor e respondida pelo perito contador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Caracter is t icas do Perito Contabi l 

O exercicio da funcao pericial contabil e uma atribulcao privativa do bacharel em Ciencias 

Contabeis registrado no respectivo Conselho Regional de Contabilidade. Podendo ser 

realizado sobre duas formas de atuacao, uma quando o profissional e nomeado pelo 
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promotor, outra quando o profissional e indicado pela parte como assistente tecnico 

(ORNELAS, 2011). 

Para Alberto (2010), esse profissional deve exercer suas atividades sobre a excelencia moral 

e inteiectua!. A primeira esta relacionada a honestjdade, moderacao e equidade, ja a segunda 

refere-se a inteligencia, conhecimento e discernimento. O autor explica ainda que, o perito 

deve atuar com eficiencia e com conhecimentos sobre o objeto, de tal forma que se alcance 

seus objetivos para a qual a pericia foi determinada. 

Alberto (2010, p. 45) ainda explica que: 

Dois sao, portanto, os requisitos Iegais gerais exigiveis daqueles que 
exercem ou venham a exercer a pericia: Que tenham grau de nivei 
universitario na materia sobre que deverao opinar. Que estejam registrados, 
no orgao de classe regulador da profissao a que se refere a especialidade da 
materia submetida a apreciacao pericial. 

A primeira condicao para ser peritozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e ter nivel universitario na disciplina em que deve ser 

reaiizada a pericia, ja que e necessario que o profissional tenha conhecimentos tecnicos ou 

cientificos. Assim, se for solicitado uma pericia na area contabil, e logico que o perito deva ser 

formado em Ciencias Contabeis e registrado no orgao da classe. 

Ainda existem varios campos de para se atuar como perito e, o Quadro 5 evidencia esses 

campos de atuacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 5 - Campos de a tuacao Perito 

ATUACAO DO PERITO CARACTERJSTICAS 

Perito Judicial 
Atendendo aos promotores que o nomeiam para 
obter provas contabil requerida judicialmente. 

Assistente Tecnico 
Nomeado pelas partes, buscando atender aos 
advogados atraves do parecer tecnico 
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Consular dos Advogados 
Por ocasiao da preparacao da peca inicial que 
secwira para dar entrada de uma acao junto ao 
Poder judidario. 

Policial Especializado 

Fazendo parte do corpo da polida tecnica, 
atuando no inqueritos que dao suporte aos 
processes, no caso de sonegacao de tributos, 
por exempto. 

Arbitro 

Atuando em casos em que as partes prefiram 
resolver suas controversias economicas, 
financeiras, trabalhistas e empresarias, pela via 
extrajudicial. 

Professor Junto as faculdades de Ciencias Contabeis. 

Fonte: Adaptado de Zanna (2007). 

Percebe-se que o campo de atuacao do perito contabil e ample, variando do perito e 

assistente tecnico ao consultor ou professor. Zanna (2007) comenta que nessa profissao e 

necessario obter conhecimentos de contabilidade, administracao empresarial, tributos, 

financas, direito do trabalho e processual. 

Diante do exposto, entende-se que para exercer o cargo de perito, o profissional deve ser 

formado na area de atuacao, sempre buscando conhecimentos tecnicos e cientificos. De 

nada vai adiantar o perito de nivel superior em uma area e opinar em outra, como por 

exemplo, ser formando na area de saude e atuar na de contabilidade, uma vez que suas 

informacoes nao poderiam ser fidedignas para o auxilio na tomada de decisao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 Ent idades de Interesse S o c i a l 

O Terceiro Setor e formado pelas entidades juridicas nao governamentais, sem fins 

lucrativos e com o objetivo do bem comum na sociedade. Segundo Resende (1999, p. 15): 

Terceiro setor e aquele que congrega as organizapoes que, embora prestem 
services, nao sao estatais, nao visam ao iucro com empreendimentos 
efetivados, neste estando incluidas, portanto, as assodacoes, as 
sociedades sem fins lucrativos e as fundacoes. 

Assim, as Entidades de Interesse Social, que fazem parte do terceiro setor, sao pessoas 

juridicas de direito privado normatizadas pelo Codigo Civil e, que possuem beneficios como 
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a isencao de tributos e certificado nos conselhos de assistencia social. Conforme Silva 

(2004, p.5): 

Com relacao as Entidades de Interesse Social, os entes tributantes nao tern 
competencia para a tnstituicao de impostos, desde que o leglstador 
constituinte originano, expressamente, atestou a quatidade da parceria 
implicita que existe entre tais pessoas juridicas, para o alcance de objetivos 
comuns, em beneficio do interesse gerai. 

Entende-se que os beneficios cedidos pelo Estado as Entidades de Interesse Social, como a 

isencao de tributos, tern em compensacao a finalidade de que essas entidades garantam os 

direitos minimos para o individuo que, em situacao de carencia, desconheca a existencta de 

condicoes minimas de dignidade, cidadania, humanidade e igualdade. 

Segundo Silva (2004), o Procurador Geral de Justica do Ministerio Publico, Dr. Jose 

Eduardo Sabo Paes, explica que as entidades sem fins lucrativos representam corpos 

intermediaries, entre o Estado e o individuo, e sua existencia se faz necessaria para atender 

a determinadas necessidades socials, na consecucao de fins de interesse geral. 

No entanto, essas Entidades precisam de recursos para atingir seus objetivos e finalidades. 

Para conseguir esses recursos, necessitam se distender em acoes voltadas ao recolhimento 

de doacoes de particulares alem das subvencoes do govemo (MIRANDA E BARRETO, 

2004). 

Assim, toda entidade deve ter uma finalidade direcionada a sociedade, nas mais diversas 

areas de interesse publico, tais como: assistencia social, educacao, saude, defesa do meio 

ambiente, entre outras. Para Rafael (1997) essa finalidade podera ser voltada para o bem 

comum do individuo, o relacionado a culture, educacao, ecologia e a harmonizacao social. 

Ficando o Ministerio Publico (MP) responsive! por acompanha-las e fiscaliza-las quanto a 

sua finalidade, evitando possiveis desvios de recursos. Segundo Rafael (1997), mesmo nao 

tendo fins lucrativos essas entidades devem obter um resultado financeiro positive, de forma 

que suas receitas sejam maiores que suas despesas. Pois so assim, poder i garantir o 

desenvolvimento de suas atividades. 

Nesse sentido, existem casos no qual a prestacao de contas dessas entidades deve ser 

reaiizada com uma pericia contabil atraves de uma demanda judicial. Segundo Hoog (2010) 
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e considerando o direito de se pedir a prestacao de contas, devida por quern administra bens de 

terceiros, e sobre eta emitir uma aprovacao ou reprovacao, assim uma pericia pode ser solcitada 

quando existe uma divergencia entre as partes interessadas. 

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A P R E S E N T A C A O E A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S 

A pesquisa analisou se as Promotorias de Justica do Sertao Paraibano se uti izam das 

ferramentas periciais contabeis, no processo de fiscalizacao das Fundacoes. De forma que, 
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os Promotores de justica foram os sujeitos da pesquisa, uma vez que estes sao os 

responsaveis pelas fiscalizagoes das fundacoes. 

Foi apiicado um questionario estarturado com perguntas abertas e fechadas no segundo 

semestre de 2011, de modo que a amostra da pesquisa totaiizou em 04 promotorias das 

cidades do sertao paraibano (Uirauna, Desterro, Igaracy e Itaporanga) e 02 nucleos juridicos 

contabeis (onde se centraliza as pericias contabeis do Estado). 

Tabela 1 - Divisao do Questionario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PROMOTOR DE JUSTICA 

1- Perfil do entrevistado 

2- Caracteristicas das 
Fundacoes. 

5- Utilidades dos laudos 
periciais no processo de tomada 
de decisao. 

Fonte: dados da pesquisa 2011.2 

CONTADOR - PERITO 

3 - Atividade Pericial 

4- Caracteristicas dos Laudos 
Periciais 

Os Promotores das cidades analisadas tentaram responder ao questionario, mas mesmo 

com o processo em maos so foi possivel responder os indices 1, 2 e 5 do questionario n i o 

sendo possivel responder as questoes peculiares aos peritos, referente aos indices 3 e 4, 

por isso que o questionario foi divido em 02 dois uma parte com o promotor e a outra com o 

contador - perito. Conforme pode ser observado na Tabela 1. 

3.1 Perfil d o s R e s p o n d e n t e s e Caracter is t icas d a s F u n d a c d e s 

A primeira parte do questionario foi direcionada as cidades de Itaporanga, Desterro, Uirauna 

e Igaracy. No qual os sujeitos da pesquisa, os Promotores, mencionaram dados sobre as 

fundacoes, no entanto la nao faz nenhum tipo de pericia contabil, apenas, quando 

necessario e feita a fiscalizacao anuai. 

Foi identificado que 75% dos Promotores s i o do sexo masculino e apenas 25% do feminino, 

com faixa etaria entre 31 a 35 anos (50%) e, outros 50% com faixa etaria entre 36 a 40 

anos, conforme evidenciado no Grafico 1. Quanto ao grau de instrucao, todos os promotores 

(100%) possuem pos-graduacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA latu-senso, sendo graduados na area de Direito. 
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Entre 31 a 35 anos 

Entre 36 a 40 anos 

Masculino « 

Feminino * 25% 

'< 50% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J 50% 

75% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0,2 0,4 0,6 0,8 

Grafico 1 - Genera e faixa etaria dos respondentes 
Fonte: dados da pesquisa 2011.2 

Com relacao as caracteristicas das fundacoes, ambas sao do setor privado (100%) e 

possuem autonomia financeira e administrativa. A Tabela 2 evidencia as areas de atuacao 

dessas instituigoes: 

J F a M ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Area de 

Atuacao 

Assistencial 

Assistencial 

Beneficente 

Hospitalar 

1-oealtdacte e Fundacao 

Igaracy - Fundacao de Assistencia ao Trabalho Rural de 
Igaracy 
Itaporanga - Fundacao Jose Francisco de Sousa 

Uirauna - Fundacao Educacional J oca Claudino 

Desterro - Fundacao Medica Assistencial de Desterro 
Maternidade e Hospital 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.2 

Quando questionados sobre a origem dos recursos financeiras recebidos pelas fundagoes, 

50% afirmam vir do setor privado, oriundos de doagoes e parcerias com empresas e 

entidades privadas. Outros 50% mencionam que esses recursos sao oriundos do setor 

publico, ou seja, de subvencdes, convenios e parcerias com Orgaos ou entidades pubiicas 

(Grafico 2). 
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Recursos setor Publico 50% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recursos .setor Privado 50% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Grafico 2 - Recursos Financeiras 
Fonte: dados da pesquisa 2011.2 

Referente a prestacao de contas, todas as fundacoes estudadas apresentam ao final de 

cada exercicio financeiro. De acordo com Hoog (2010), uma acao de prestacao de contas 

implica divergencia entre as partes quanto a existencia correta das contas de um patrimonio, 

ou seja, o direito de manifestacao sobre o estado delas, e o saldo das mesmas em 

determinado periodo. 

Para essa prestacao de contas e exigido alguns relatorios e demonstratives contabeis, como 

poder ser observado na Tabela 3. No qual, 100% apresentam relatorios anuais da execucao 

de atividades, os demonstratives do resultado do exercicio e o balanco patrimonial. Outras 

demonstracoes como: a DOAR, a DMPL e as notes expiicativas sao apresentadas apenas 

por 75% das fundacoes. 

Tabela 3 - ^ 

% 

Relatorio anual de execucao de atividades 4 

Demonstracao de resultados do exercicio 4 

Balanco patrimonial 4 

100 

100 

100 

Demonstracao das origens e aplicacoes de recursos 3 75 

Demonstracao das mutacoes do patrimonio social 

Notas expiicativas das demonstracoes contabeis, 
caso necessario 

3 

3 

75 

75 

Fonte: Dados da Pesquisa 2011.2 

Foram informados outros documentos que devem ser apresentados na prestacao de contas, 

tais como: DIPJ - Declaracao de Informacoes Economico - Fiscais da Pessoa Juridica; 

RAIS - Relaeao Anual de Informacoes Sociais; Parecer do Conselho Fiscal; Parecer e 
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Relatorio da Auditoria Independente; Demonstrative de Servicos Prestados na Saude; 

Demonstrative Financeiro do Exercicio e o Mensal das Atividades. 

No entanto, o parecer quanto a prestacao de contas nao fica centrado apenas nas 

demonstracoes contabeis, mas tambem no inventario patrimonial, documentor que 

comprovem despesas, extratos bancarios, livros razao e diario, notas fiscais, relatorios 

gerenciais, entre outros. Apenas 25% das promotorias afirmam que deixaram de realizar 

uma pericia na prestacao de contas por falta de preenchimento adequado das 

derrronstracoes contabeis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Caracter is t icas d a s At ividades Per ic ia is 

A segunda parte do questionario foi direcionada aos Nucleos Juridicos Contabeis das 

cidades de Joao Pessoa e Campina Grande. No qual os sujeitos da pesquisa foram os 

Contadores, que por sua vez sao estes que exercem a funcao de Perito Contabil, quando 

necessario, em todas as fundacoes paraibanas. 

Cada nucleo esta inserido num orgao de denominacao CAOP, que e o Centra de Apoio 

Operacional as Promotorias de Justica, nesse caso o nucleo de Joao Pessoa e o 1°CAOP 

sendo formado por 2 contadores e 1 tecnico contabil. Ja o 2 °CAOP fica localizado em 

Campina Grande (dependendo do 1°CAOP), e formado por 2 contadores e 2 tecnicos 

contabeis. 

Os Contadores informaram que so se faz necessario a realizacao de uma pericia na 

fundacao pela falta de prestacao de contas anualmente ou de evidenciacao nas 

demonstracoes contabeis dos recursos aplicados e, ate mesmo por determinacao da Lei ou 

denuncias. Sendo adotadas normas ou regras que estiverem vigentes na legislacao. 

Ambos os nucleos informaram que para a realizacSo de uma pericia contabil, sao «ffeados 

procedimentos tais como: exame de livros comerciais; vistoria dos estados e situacoes 

alegadas por interessados, investigacao que identifiquem fraudes ou erros, a quantificacao e 

avaliacao dos bens e direitos da fundacao, aiem de uma certificacao atraves do parecer. 
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Segundo Hoog (2010), O perito judicial e os assistentes devem valorizar a responsabilidade, 

o respeito com tratamento impessoa! e o zelo com relagao a analise, a investigacao, o 

arbitramento, a mensuracao, os procedimentos de avaliacao, e a certificacao dos fatos. Ja 

que esses procedimentos sao necessarios em relacao a acao de prestacao de contas, junto 

como os principios constitucionais da moraiidade que afasta toda forma arbitriria nos 

trabalhos periciais. 

Com relacao aos elementos que compoem o laudo pericial, os Contadores mencionaram: o 

Protocoto de encaminhamento; a Assinatura do Perito; os Anexos; e o Parecer Contabil. 

Quanto ao planejamento que o perito faz antes de executar seus trabalhos, o mesmo 

considera os seguintes fatores: 

• O conhecimento detalhado dos fatos concementes a demanda; 

• As diligencias a serem realizadas; 

» Os livros e documentos a serem compulsados; 

• A equipe tecnica necessaria para a execucao do trabalho; 

• O tempo necessario para elaboracao do trabalho. 

Entende-se que no planejamento serao determinados os pianos de trabalhos e detalhes dos 

procedimentos a serem adotados, ou seja, e uma etapa no qual o perito contador decide os 

pianos de trabalho e detalha os procedimentos de pericia a serem aplicados na pericia 

(NEVES JUNIOR e FELIX, 2009). 

Quando questionados sobre as caracteristicas especificas de uma pericia, os respondentes 

afirmaram utilizar em seus trabalhos periciais a objetividade, precisao, clareza, fidelidade, 

concisao, confiabitidade e satisfacao nos resuKados. 

Esse resultado reforca as palavras de Sa (2000), quando menciona que o perito, ao elaborar 

o parecer tecnico, deve focalizar o essencial do objeto da pericia, tendo tern que tomar 

concertos baseados em seus conhecimentos tecnicos e cientificos. De forma que a 

objetividade toma-se a busca de alcancar o objeto de uma a c i o . Assim, o laudo deve ser 

elaborado de forma clara, nao devendo concluir raciocinios sem fundamentacao cienti lca a 

respeito da materia tratada. 

Os Contadores afirmaram ainda que atraves da leitura do laudo pericial e possivel entender 

os fatos discutidos no processo que tevou ao pedido da prova tecnica. Uma vez que, esse 
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relatorio apresenta respaido suficiente para que o promotor possa deliberar sobre a 

aprovacao ou nao das contas das fundacoes. 

Os laudos periciais descrevem opinioes do perito contador sobre questoes que Ihe sao 

formuladas e que requerem seu pronunciamerrto referente as observacoes e estudos que 

registraram as conclusdes fundamentadas da pericia (SA, 2000). Dessa forma, a precisao 

do laudo pode ser alcancada atraves de provas contabeis, devendo ser transparente e 

assinado pelo perito, por tratar de um documento formal que se junta aos autos. 

No entanto, os Nucleos Juridicos Contabeis afirmam que somente a fundacao da cidade de 

Uirauna foi reaiizada uma pericia por completo em conformidade com a legislacSo no ano de 

2010, as demais cidades em analise nessa pesquisa, nao chegaram a concluir a pericia 

contabil no mesmo ano, pela falta adequada de documentacao. 
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4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C O N S I D E R A C O E S FINAIS E R E C O M E N D A Q O E S 

Essa pesquisa teve como objetivo o de analisar se as Promotorias de Justica do Sertao 

Paraibano se utilizam das ferramentas periciais contabeis, no processo de fiscalizacao das 

Fundacoes. No qual, foi verificado na analise que a pericia se concentra nos Nucleos 

Juridicos Contabeis, situadas nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e 

denominadas de 1 °CAOP e 2 °CAOP, respectivamente. 

Das Promotorias de Justica que compdem o Sertao Paraibano e ja listado na metodologia 

desse trabalho, foi identificado que apenas 04 delas fazem a prestacao de contas anual com 

sua devida fundacao. Estas, por sua vez, localizadas nas cidades de Itaporanga (Promotoria 

de Justica de Itaporanga), Desterro (Promotoria de Justica de Teixeira), Uirauna (Promotoria 

de Justica de Uirauna) e Igaracy (Promotoria de Justica de Pianco). 

Quanto as informacoes que as Fundacoes encaminham, para fins de fiscalizacao, ao 

Ministerio Publico do Estado da Paraiba, observou-se que a prestacao de contas nao fica 

centralizada apenas nas demonstracoes contabeis, mas tambem no inventario patrimonial, 

como tambem em documentos que comprovem os gastos, nos extratos banc&rios, nas 

notas fiscais, relatorios gerenciais, entre outros. 

Foram identificados ainda outros documentos apresentados na prestacao de contas, entre 

eles: DIPJ - Declaracao de Informacoes Economico - Fiscais da Pessoa Juridica; RAIS -

Relacao Anual de Informacoes Sociais; Parecer do Conselho Fiscal; Parecer e Relatorio da 

Auditoria Independente; Demonstrativo de Servicos Prestados na Saude; Demonstrative 

Financeiro do Exercicio e o Mensal das Atividades. 

Com relacao aos relatorios periciais, os mesmos sao elaborados sobre as seguintes 

perspectivas estruturais: o prologo de encaminhamento; a assinatura do Perito; os anexos; e 

o parecer Contabil. Atraves da objetividade, precisao, clareza, fidelidade, concisao, 

confiabiiidade e satisfacao nos resuitados. Apenas 25% das promotorias afirmam que 

deixaram de realizar uma pericia na prestacao de contas por falta de preenchimento 

adequado das demonstracoes contabeis. 

Nesse contexto, afirma-se que as Promotorias de Justica do Sertao Paraibano nao se utilizam 

das ferramentas periciais contabeis no processo de fiscalizacao das Fundacoes, uma vez 
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que, a pericia, quando necessaria, e executa apenas nos Nucleos juridicos Contabeis, 

ficando as promotorias responsaveis apenas pela prestacao de contas anual. 

Observando ainda que nos Nucleos Juridicos Contabeis se utilizam das ferramentas periciais 

contabeis. No entanto, apenas a fundacao da cidade de Uirauna foi reaiizada uma pericia por 

completo em conformidade com a legislacao no ano de 2010, as demais cidades em analise 

nessa pesquisa, nao chegaram a concluir a pericia contabil no mesmo ano, pela falta 

adequada de documentacao. 

Diante do exposto, com o estudo foi possivel tratar algumas questoes significativas 

relacionadas com a pericia contabil, divulgando os conhecimentos essenciais sobre ela, 

retratando a figura do profissional que a realizam os meios de prova existentes e a sua 

materializacao atraves do laudo pericial. 

Ficando como sugestao, para futuros estudos, uma pesquisa mais detalhada sobre a 

execucao da pericia administrativa em outras fundacoes, sendo investigados apenas os 

trabalhos realizados nos Nucleos Juridicos Contabeis da Paraiba. Podendo, com isso, 

comparar os resultados alcancados com as pesquisas ja existentes e nas que serao 

realizadas. 
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A P E N D I C E - Instrumento de coleta 

UNIVERSIDADE FEDERAL D i CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE CIENCIAS JURiDICAS E SOCIAIS 

CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS 

INSTRUMENTO DE COLETA 

Prezados (as), 

O presente instrumento de coleta esta inserido no trabalho monografico de investigacao na 

area de pericia contabil, desenvolvido no Curso de graduacao em Ciencias Contabeis do 

CCJS/UFCG (Campus de Sousa), sob a orientacao do professor mestre Harlan de Azevedo 

Herculano. 

Para tanto, o objetivo do presente estudo consiste em analisar se as Promotorias de Justica 

do Sertao Paraibano se utilizam das ferramentas periciais contabeis, no processo de 

fiscalizacao das Fundacoes, 

Desde ja , comunicamos que as informacoes aqui coletadas serao utilizadas unicamente 

para fins cientificos e sobre as quais serao preservadas a integridade do respondente e 

suas respostas. 

Atenciosamente, 

Gerivan Sousa de Oliveira 

1.1 Faixa etaria: 

( ) Entre 21 a 25 anos 

( ) Entre 26 a 30 anos 

( ) Entre 31 a 35 anos 

( ) Entre 36 a 40 anos 

( ) Acima de 41 anos 

1.2 G§nero? 

1 P E R F I L DOS ENTREVISTADOS 

( ) Masculino 

( ) Feminino 
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1.3 GranzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de mstrugao: 

( ) Superior complete-

( ) Pr6s-graduagac latu-senso (especializacao) 

( ) Pos-graduacao scrictu senso (mestrado e doutorado) 

1.4 Formagao: 

( ) Graduacao em Ciencias Contabeis 

( ) Graduacao em Direito 

( ) Outro. Qual? 

2 CARACTERISTICAS DAS FUNDACOES 

2.1 A Fundacdo 6 uma entidade de carater: 

( ) Privado 

( ) Publico 

2.2 A Fundacao tern autonomia administrativa e financeira? 

( )S im 

( )Nao 

2.3 Quais as areas de atuacao das fundacdes periciadas? 

2.4 As fundacdes periciadas recebem algum tipo de incentivo fiscal e tributtrio? 

( ) Sim. Qual? 

( )Nao 

2.5 O s recursos financeiras recebidos pelas fundagdes s i o oriundos de qual tipo de 

fonte? 

( ) Propria (recursos decorrentes da prestacao de servicos da entidade) 

( ) Propria (recursos decorrentes de mensalidades / doagoes dos membros ou associados) 

( ) Privada (recursos de doagoes e parcerias com empresas e entidades privadas) 

( ) Privada (recursos de doagoes eventuais) 

( ) Publica (recursos de subvengoes, convSnios e parcerias com 6rgaos ou entidades 

publicas) 

( ) Intemacional Privada (recursos de entidades e organizagoes internacionais) 
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{ ) International Publica (recursos de paises estrangeiros, ONU, etc.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 Na prestacao de contas a Fundacao precisa apresentar somente: 

( ) Relatorio anual de execucao de atividades; 

( ) Demonstracao de resultados do exercicio; 

( ) Balanco patrimonial; 

( ) Demonstracao das origens e aplicacoes de recursos; 

( ) Demonstracao das mutacoes do patrimonio social; 

( ) Notas expiicativas das demonstracoes contabeis, caso necessario, 

2.7 A s fundacdes apresentam a prestacao de contas de suas atividades ao I n a l de 

cada exercicio financeiro? 

( )S im 

( ) N a o 

2.8 Quais ins t rumentes c o n t i b e i s s i o apresentados pelas fundacdes a Promotoria de 

Just ica desse municipio, para a realizagao da atividade pericial? 

2.9 J a ocorreu de descartar as prestagdes de contas por falta de preenchimento 

adequado das demonstracoes contabeis? 

( )S im 

( )Nao 

2.10 O parecer quanto a prestagao de contas esta centrado exclusivamente nas 

demonstragdes contabeis? 

( )S im 

( ) Nao. Qual o documento? 

3 ATIVIDADE PERICIAL 

3.1 Profissionais com que formagao exerce a fungao de Perito Contabil? 

( ) Profissional da area de Contabeis 

( ) Profissional da area de Economia 

( ) Profissional da area de Direito 

( ) Outro. Qual? 

3.2 No caso de existencia de peritos contabil, qual o numero de profissionais que 

atuam nessa Promotoria? 
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3.3 Para azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reatizacao da affvidade peric ial , © adotada alguma norma/regra? 

{ ) Sim. Qual? 

( ) N a o 

3.4 Quando se faz necessario a realizagao de uma pericia na Fundacao? 

{ ) Pela falta de prestacao de contas anual 

( ) Pela falta de evidenciacao nas demonstracoes contabeis do recursos aplicados 

( ) Outros. Qua!? 

3.5 No procedimento de zelo (fiscalizacao), quais os documentos solicitados da 

ent idade? 

( ) relatorio de execucao de piano de trabalho aprovado 

( ) balanco patrimonial; 

( ) demonstracao do resultado do exercicio; 

( ) demonstracao de mutacao do patrimonio; 

( ) demonstracao das origens e aplicacoes de recursos; 

( ) notas expiicativas; 

( ) Outros, quais? 

3.6 Quais os procedimentos de Pericia Contabil s i o uti l izados na f iscal izacao de uma 

Fundacao? 

( ) Exame de livros comerciais 

( ) Vistoria dos estados e situacoes alegadas por interessados 

( ) Indagacao, ou seja testemunho pessoal 

( ) Investigacao que identifiquem fraudes ou erros 

( ) Arbitramento, ou seja, procedimentos estatisticos 

( ) Mensuracao, ou seja, quantificar bens e direitos 

( ) AvaKacao, buscando estabetecer valores de bens e direitos 

( ) Certificacao atraves do laudo 

4 CARACTERJSTICAS DOS LAUDOS PERICIAIS 

4.1 Quais os elementos que compde o laudo pericial apresentado a e s s a Promotor ia? 

( ) Prologo de encaminhamento; 

( ) Quesitos; 

( ) Respostas; 

( ) Assinatura do perito; 

( ) Anexos; 

{ ) Pareceres (realizado pelas partes interessadas, se for necessario). 
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4.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Qual a estrutura d o laudo exigido pe lo promotor? 

4.3 No ptanejamento d o per i to, quanto * execuc l© dos tobalhos, £ considerado 
quais dos seguintes fatores: 

( ) 0 conhecimento detalhado dos fatos concementes a demanda; 

( ) As diligencias a serem realizadas; 

( )C^ lv iosedcx^ rnen tosase femcompu lsados ; 

( ) A natureza, a oportunidade e a extensao dos procedimentos de pericia a serem 

aplicados; 

( ) A equipe tecnica necessaria para a execucao do trabalho; 

( ) Os servicos especializados, necessarios para a execucao do trabalho; 

{ ) Os quesitos, quando formulados; 

( ) O tempo necessario para elaboracao do trabalho 

4.4 Quais as caracteristicas especif ieas content a Pericia Contabil realizado por e s s a 

comarca? 

( ) Objetividade 

( ) Precisao 

( ) Clareza 

( ) Fidelidade 

( ) Concisao 

( ) Confiabilidade 

( ) Satisfacao nos resultados 

5 UTILIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS NO P R O C E S S O DE TOMAPA DE 

5.t O laudo pericial apresenta respaldo suf ic iente para que o promotor possa delibera 

sobre a ap rovac io ou n l o a s contas das fundagdes? 

( ) S i m 

( )Nao 

5.2 Atraves da leitura do laudo pericial e possivel entender os fatos discutidos no 

processo que levou ao pedido dessa prova tecn ica? 

( )S im 

{ )Nao 
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ANEXOS - Entidades do Sertao Paraibano e Prestacao de Contas da 2°CAOP 

NOME OA ENTIDADE MUNICIPIO PROMOTORIA 

Fundacao Genival Lacerda da Curtha Belem B. Cruz Brejo do Cruz 

FundagSo Joao Agripino Betem B. Cruz Brejo do Cruz 

Fundacao Medico^iospitalar Secundlna de Oliveira Mate Beiem B.Cruz Brejo do Cruz 
Fuodacto Fe© FtweirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0e Lima * Prot Matemidade. a InBncia. 
ao Idoso e a Natureza (FUNPROMIN) Bom Sucesso Catale do Rocha 

Fundacao Epitacio Cosmo de Oliveira (FECOL) Bonito Sta. Fe Bonito Sta. Fe 

Fundacao Benjamim Dantas da Silva Brejo do Cruz Brejo do Cruz 

Fundacao Cicero Aives Fernandes Brejo do Cruz Brejo do Cruz 

Fundable OdBon Maia Brejo do Cruz Brejo do Cruz 

FundacSo Saraiva LeSo Brejo do Cruz Brejo do Cruz 

FundacSo de Assist, Med. Educe Social de Cach. dos Indios 
(FAMES) Cach, Indios Cajazeiras 

Fundacao Maura Carl (FMC) Cach. Indios Cajazeiras 

Fundacao de Apoio e Bern Ester Social - FUNDAT Cajazeiras Cajazeiras 

FundacSo de Ensino Superior de Cajazeiras (FESC) Cajazeiras Cajazeiras 

Fundacao Jose Nello Zerinho Rodrigues - Fundacao Zerinho Cajazeiras Cajazeiras 

FundacSo Assistencial Jose Arlindo de Araujo Coremas Coremas 

Fundacao Assistencial de Carrapateira Carrapateira S. Jose Piranhas 

Fundavao Medics Assistencia! ds Desteuo - Matemidade e 
Hospital 

i 
Desterro Teixeira 

Fundacao de Saude e Acao Social (FUSHEL) Emas Pianco 

Fundacao de Assistencia hnspitalar ao Tiabalhador Rural de 
Igaracy Igaracy Pianco 

Fundacao Francelino de Aiencar Neves (FAN) Igaracy Pianco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fun»iigie Jose Fianctsr-o de Sotis:t Itaporanga itaporanga 

Fundacao Cultural Professora Analia Rodrigues (FUNCA R) itaporanga itaporanga 

Fundacio Maria das Neves de Almeida Malta Malta 

Fundacao Joao Ferreira de Franca Monte Horebe Bonito Sta. Fe 

Fundacao Assistencial Eneas Gondim Ferreira Douetts (FAEGFO) Nazarezinho Sousa 

FundacSo Assistencial Silvia Sarmento Furtado (FASF) Nazarezinho Sousa 

Fundacao Assistencial Maria do Carmo Pedrosa Mendes Nazarezinho Sousa 

Fundacao de Culture Musical Jaime Araujo - FUNJAR Patos Patos 

FundacSo de Educacao e Cutura 24 de Setembro (Ridio/TV 
Educativa Lagoa dos Patos) Patos Patos 

Fawtaele Cifcwal f f c s a Senhora da ©uia Patos Patos 

FundacSo Kaddosh Patos Patos 

Fundacao Morada do Sol para o Desenvolvimento Comunitario de 
Patos (Fund. Morada do Sol) Patos Patos 

Fundacao Maria Antania de Jesus Patos Patos 

Fundacao Educactonal e Cultural das Espinharas (Escola Lejga 
doTt Patos Patos 

Fundac3o de Apoio ao Pequeno Agricultor do SerwArido 

(FUPASA) Patos Patos 

Fundacao de Saude e Ac3o Social Inez Remigio (FIR) Ptorsc© Pianco 

Fundacao Ana Maria Martins (FAMMA) Pianco Pianco 

Fundacao Casa da Cuitura de Pombal Pombal Pombal 

Fundacao Afice Bandeira de Sousa Pombal Pombal 



Fundacao Eutolia Queiroga (FUNOEQ) Pombal Pombal 

Fundacao Toinho Olimpio (FUNTOL) Pombal Pombal 
Fundacao Assistencial Margareth Suassuna Laureano 
(FUNAMSL) Riacho Cavalos Catole do Rocha 

Fundacao Raimundo VSeka da Costa Riacho Cavalos Catole do Rocha 

Furtdacio Hospitalar Janduir Suassuna Saldanha (FHJS) Riacho Cavalos Catole do Rocha 

Ftwdafia de S a w * Santa Terezinha Santa toes Conceicao 
Fundacao Cultural Educ Assist e Hosp Luiz de F Camboim {Fund, 
Luiz de Franca Camboim) Santa Teresinha Patos 

FundacSo Rimidia Gayoso de Sousa (FRGS) Santa Teresinha Patos 

Fundacao Simiio Genii de Sousa (F S GenBI) Santa Teresinha Patos 

Fundacao de Saude Pedis Eulampio da Silva SSo Bento S§o Bento 

Fundacao Milton Lucio da Silva S8o Bento Sao Bento 

FundacSo Alzira Aives de Brito (FAAB) S8o Bento SSo Bento 

FundacSo Juki - Junior e Lucia na S. Jose L. Tapada Sousa 

Furtdact© de A. ao Trabalho e Bem Estar Social Sao Jose S. Jose de Caiana Itaporanga 

PandaeS® Edwcacwrerf e Assistencrat Sanfirw Caroca S . Jose* EspMwas Pates 

Fundacao de Saude Jacob Guilherme Frantz S. JoSo Rio Peixe S. Jo3o Rio Peixe 

Fundacao de Saude Conego Manoel jacome S. Joao Rio Peixe S. Joao Rio Peixe 

FundacSo de Saude Conego Manoel jacome S. Joao Rio Peixe S. Joao Rio Peixe 

FundacSo Miriam Benewctes Gadeiha Sousa Sousa 

FundacSo Bcnto Frr-ire de Sousa ( FUNBFS) Sousa Sousa 

| Fundacao Educacional Lica Claudino Uirauna Uirauna 
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MINISTERIO PUBLICO DA P A R A I B A 
COORDENACAO ADMINISTRATIVA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE 

PROMOTORIA DAS FUNDACOES 

Rua Terezinha Lopes de Moura, s/n, Complexo Judidario - Liberdade - C. Grande 

Of ic io 069 /11 - 2°CAOP/CF 

Campina Grande, 28 de junho de 2011 

A o Senhor (a) 

Presidents da Congregacao Redentorista Nordest ina 

A v . Or. Francisco Pinto, 323 - Bodocongo 

Campina Grande - PB 

Senhor Presidente, 

A o tempo em que o cumpr imento, sirvo-me do presente para, nos 

termos d a legislacao v igente 2 , requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a Prestacao de 

Contas ano 2007 com todos os documentos e m papel, conforme a NBC T 10.4 

(Normas Brasi leiras de Contabi l idade) dir igidas as Fundacoes. 

O SICAP nao substrtui a Prestacao de Contas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- artigos 129, inciso VI dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Com t ituigao Federal, 26, inciso I, alinea "b" e "c" da Lei Federal 

8.625/93 e 61, inciso I, alinea "b" da Lei Complementer Estadual 19/94 
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A Prestacao de Contas deve conter os documentos que a embasam. 

Os documentos que com poem a Prestacao de Contas s i o os 

seguintes: 

• Demonstracoes Contabeis conforme a NBC T 10.4 (Normas Brasileiras de 

Contabilidade) dirigidas as Fundacoes; 

• Inventario Patrimonial (novas aquisicoes); 

• Extratos Bancarios (final do exercicio); 

• Deciaracao de Informacoes Economico-Fiscais da Pessoa Jur id ica - DIP J ; 

• Relacao Anual de Informacoes Sociais - R A I S ; 

• Parecer do Conselho Fiscal; 

• Parecer e Relatorio de Auditor ia Independente (se exigivel no Estatuto); 

• Copias de Convenios, Contratos, Termo de Parceria e Termo de Adesao; 

• Relatorio de At iv idades. 

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar- lhe votos 

de elevada consideracao e apreco. 

Cl istenes Bezerra de Holanda 

Promotor de Just ica das Fundacoes 


