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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A forma como se entende a teoria contabil tern sido influenciada pelas mudancas ocorridas 

nas praticas contabeis, como ocorre com a convergencia internacional das normas, por meio 

do fortalecimento dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA International Accounting Standards Board (IASB) e da criacao do 

Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC). que permitiu a ampliacao e desenvolvimento 

dos mercados de capitals, bem como o aumento no volume de pesquisas academicas. Esta 

pesquisa teve como objetivo investigar o que os discentes concluintes do curso de ciencias 

contabeis 2011.2 nas IFES publicas do estado da Paraiba compreendem sobre a definicao 

de ativos, advindos da teoria contabil. Para alcance da mesma, utilizou-se do instrumento 

questionario, baseado tambem no artigo de Goulart (2002), por meio de uma analise 

descritiva nao probabilistica com tabulacao dos dados mediante tabelas no Microsoft Excel. 

Apesar de alguns itens apresentarem resultados satisfatorios, no geral a pesquisa conclui 

que os estudantes possuem apenas conhecimento superficial sobre as caracteristicas 

elementares dos ativos e demonstrando uma concepcao indiferente com relacao a 

capacidade de beneficios futuros e ser passive! de controle a partir de uma entidade, ou 

seja, nao contemplam nem identificam as essenciaiidades do elemento em estudo. Nesse 

sentido, os resultados obtidos respaldam a deficiencia na real compreensao das 

caracteristicas relevantes dos ativos por parte dos concluintes das IFES publicas 

paraibanas. 

Palavras-chaves: Perfil Academico, CPC, Conhecimento. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The way to understand the accounting theory has been influenced by changes in accounting 

practices, as with the International Convergence of Standards, through the strengthening of 

the International Accounting Standards Board (IASB) and the creation of the Accounting 

Pronouncements Committee (APC), which allowed the expansion and development of capital 

markets, as well as the increasing of the academic researches. This research aimed to 

investigate what the graduating degree graduates in Public Federal Universities (PFU) of 

Paraiba State in 2011.2 know about the assets definition, throw the Accounting Theory. To 

reach this aim, we used the survey as an instrument to research, based also on Goulart 

(2002)'s Article, through a descriptive analysis of non-probabilistic with tables in Microsoft 

Excel. Although, some items showed satisfactory results, in general the research found .that 

students have only superficial knowledge about the Asset Concepts and indifferent 

conclusion about the ability of future benefits, which be subject to control from an entity, or 

that is, they do not identify the essences of the element under study. In this 'sense, the 

results support that there is a real deficiency in the understanding of the characteristics of the 

relevant Assets by degree graduates in Public Federal Universities (PFU) of Paraiba State. 

Key-words: Academic Profile, CPC, Knowledge. 
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1 A S P E C T O S INTRODUTORIOS 

A forma como se entende a teoria contabil tern sido influenciada pelas mudancas nas 

praticas contabeis, como se observa com a convergencia internacional das normas. o 

fortalecimento dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA International Accounting Standards Board (IASB) e a criagao do Comite de 

Pronunciamentos Contabeis (CPC), permitiu a ampliacao e desenvolvimento dos mercados 

de capitals nacionais e internacionais, e o aumento no volume de trabalhos academicos, 

envolvendo questoes sobre aderencia a normas internacionais de contabilidade (GOULART, 

2002). 

Hendriksen e Van Breda (2009, p. 38) comentam que: "A contabilidade desenvolveu-se em 

resposta a mudancas no ambiente, novas descobertas e progressos tecnologicos. Nao ha 

motivos para crer que a contabilidade nao continue a evoluir em resposta a mudancas que 

estamos observando em nosso tempo". 

Nesse contexto, a ciencia contabil pode ser compreendida como urn elemento de estreita 

ligacao com a sociedade, ou melhor, como urn agente ativo e passivo de mudancas a partir 

da influencia dinamica historica, em virtude dos avancos e novas descobertas em 

consequencia do conhecimento gerado, atraves do aprofundado envolvimento das relacoes 

humanas e modelos economicos. Em resumo, a contabilidade e capaz de influenciar ou 

respaldar a necessidade de mudangas, mas tambem na mesma proporgao se sujeita direta 

ou indiretamente ao que e novo. 

Partindo do pressuposto que o objetivo fundamental da contabilidade consiste em gerar 

informagoes relevantes e tempestivas aos seus mais diversos usuarios, para que essas 

sirvam de base para a tomada de decisoes, justifica-se o envolvimento do profissional 

contabil no contexto dos negocios, e que esse carece maior preparagao por parte desses. 

Assim, os conhecimentos devem se projetar numa dimensao alem de processos de registros 

contabeis, preparagao de relatorios ou demonstratives puramente tecnicos. Nesse sentido, 

exige-se urn dominio adequado dos conceitos basicos da teoria contabil de modo que a sua 

aplicagao de suporte ao processo decisorio e viabilize a solugao de problemas reais de 

maneira consciente, e nao simplesmente automatica (lUDiCIBUS, 2009). 
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Em resumo, torna-se imprescindivei o dominio e conhecimento do real valor economico dos 

elementos contabeis, bem como seus conceitos basicos. O conhecimento sobre o ativo, 

com as atuais mudancas na sua amplitude, tornou-se urn estudo fundamental. 

Assim, o ativo pode ser entendido como urn recurso que possui essencialmente valor 

economico, compreendido como urn potencial de servicos ou utilidade, capaz de 

transformar-se ou contribuir com os fluxos de caixa. No entanto, o ativo ainda e capaz de 

fornecer informagoes privilegiadas sobre a estrutura da empresa relacionada a capacidade 

de solvencia (situagao financeira), permitindo com isso conhecer a estrutura patrimonial 

(situagao patrimonial) e descobrir a potencialidade da entidade em gerar bons resultados 

(situacao economica), bem como servir de base para diversos demonstrativos contabeis 

(ALCANTARA, 2007). 

Desta forma, a presente pesquisa tern como foco, o estudo sobre o elemento patrimonial 

Ativo, estando o mesmo aplicado, junto aos recursos necessarios para satisfazer o 

desenvolvimento das atividades da entidade e a garantia da sua continuidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 Delimitacao do tema e problematica 

Segundo Goulart (2002), a complexidade nas aplicacoes contabeis nao e mais suficiente 

para responder as questoes sobre a pratica contabil, com explanacoes simplorias do tipo 

"esse e o jeito que sempre foi feito" ou "e assim que tern que ser". Em virtude das mudangas 

na Contabilidade no Brasil, apos a harmonizagao das normas internacionais, tais conceitos 

modificaram a estrutura patrimonial, bem como o uso da informagao contabil. Neste estudo, 

aborda-se uma reflexao sobre o entendimento e aplicagao do concerto do Ativo. 

Na visao de Ribeiro Filho ef. a/. (2009), a avaliagao adequada dos ativos de uma entidade 

representa urn aspecto importante, ja que a sua definigao e avaliagao encontra-se 

relacionada ao processo de tomada de decisoes, e a multiplicidade de relacionamentos 

contabeis que envolvem receitas, despesas, entre outros etc. 

No entanto, os ativos nem sempre sao devidamente compreendidos pelos estudantes dos 

cursos de Ciencias Contabeis, haja vista que muitos cursos de contabilidade no Brasil 

apresentam definigoes genericas, elementares e superficiais, como afirma Goulart (2002): 
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Em muitos cursos de contabilidade, em nfvel tecnico, de graduagao e, 
provavelmente, tambem em alguns de pos-graduacao, o conceito de ativos 
e apresentado como "o conjunto de bens e direitos de uma entidade" ou 
como "as aplicacoes de recursos" de uma empresa. Esse tipo de 
conceituagao e ensinada, sem ensejar discussoes, como a definigao 
adequada para o termo ativo. A consequencia e que alunos e profissionais 
em formacao, com naturalidade, acabam aceitando o conceito apresentado 
como satisfatorio e inquestionavel. 

A partir das afirmacoes de Goulart (2002) acerca do ensino superficial da teoria contabil, 

percebe-se que a disciplina ensinada acaba se tornando mais uma a ser cumprida no curso, 

a qual nao promove a discussao ou aprofundamento acerca do tema capaz de gerar 

conhecimento ou mesmo traduzir de maneira coerente o que ja existente. 

Urn exemplo sobre as mudangas no conceito do ativo refere-se a depreeiagao. No CPC 01, 

inclui a redugao do valor recuperavel dos ativos. Conceitos como teste dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA impairment foram 

aplicados, que no passado nao se usava antes da harmonizagao das normas internacionais. 

Em consequencia desse fator, a problematica desta pesquisa consiste em verificar estas 

afirmagoes, tomando-se como base os alunos concluintes das Instituigoes de Ensino 

Superior do Estado da Paraiba, averiguando desta forma se os mesmos tern conhecimento 

dessa definigao de maneira satisfatoria a real compreensao do termo. 

Ante ao exposto, o presente estudo procura responder a seguinte questao-problema: Os 

concluintes dos cursos de graduagao em Ciencias Contabeis, das IFES publicas do estado 

da Paraiba, compreendem a definigao de ativos advinda da Teoria Contabil? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Gerai 

Investigar o que os concluintes dos cursos de graduagao em Ciencias Contabeis, das IFES 

publicas do Estado da Paraiba, compreendem sobre a definigao de ativos advindos da 

Teoria Contabil. 
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12.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Objetivos Especificos 

• Apresentar as definigoes de ativos, conforme preceitua a Teoria Contabil; 

• Explanar o reconhecimento, mensuracao e evidenciacao de ativos; 

• Identificar o perfil dos estudantes de graduagao em Ciencias Contabeis, das IFES 

publicas do Estado da Paraiba; 

• Averiguar o que os estudantes compreendem sobre reconhecimento, mensuragao e 

evidenciagao de ativos; 

• Evidenciar a percepgao dos estudantes em relagao a ativos tangiveis e intangiveis, 

circulante e nao-circulante. 

1.3 Justificativa 

Dentre os mais diversos elementos patrimoniais da contabilidade, destaca-se o estudo do 

ativo, tendo em vista que esse se configura como urn instrumento capaz de representar as 

transagoes ou relagoes economicas de uma entidade no exercfcio da sua atividade, e ainda 

a sua posigao patrimonial e financeira. 

Conforme trata Ribeiro Filho ef. a/. (2009, p. 85): 

O tema ativo representa o nucleo da teoria contabil. A compreensao 
profunda da natureza de urn ativo e fundamental para o entendimento dos 
demais conceitos que costumam ser discutidos nos livro-texto da teoria da 
contabilidade. De fato, o estudo tedrico dos outros elementos que compoem 
as demonstragoes contabeis, como grupos especificos de ativos, passivos 
patrimonio liquido, despesas, receita, lucro, goodwill etc. e bastante 
faciiitado quando o leitor compreende o sentido essencial do que seja urn 
ativo. 

Uma vez que o tema ativo na visao de Ribeiro Filho ef. a/, (2009) e considerado o nucleo 

fundamental da teoria contabil, cabe ressaltar que a contabilidade estuda os aspectos 

sociais e economicos, onde o estudo do ativo nao se projeta em uma dimensao exterior a 

contabilidade ou a realidade humana, cabendo o usuario as informagoes contabeis para se 

inserir nesse ambiente, interpretando as relagoes existentes entre o mesmo e os demais 

elementos patrimoniais. 
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Deste modo, pode-se concluir que o estudo da Teoria Contabil torna-se importance nao 

apenas para pesquisadores e academicos, mas tambem para aqueles cuja atuagao 

profissional encontra-se relacionada a Contabilidade. O motivo da importancia deste estudo 

relaciona-se com a sustentacao das praticas contabeis encontradas na Teoria da 

Contabilidade. Com base nas mudancas recentes no conceito do ativo, bem como as 

afirmacoes dos autores sobre o ensino nos cursos de contabilidade, em tese, sobre o 

conceito do ativo,. esta pesquisa e relevante e atual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Procedimentos metodologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Classificagao da pesquisa 

O presente estudo baseia-se em uma revisao bibliografica, com a finalidade de conceituar 

ativos em sua essencialidade e em conformidade com os parametros teoricos da 

contabilidade, estando o presente estudo considerado como uma pesquisa de campo e 

descritiva. 

Com base nos procedimentos de coieta, o presente estudo configura-se como uma pesquisa 

de campo, uma vez que presume o envolvimento do pesquisador diretamente com o objeto 

em estudo, no proprio ambiente das ocorrencias dos fatos de modo que possibilite a 

extracao e documentacao de informac5es a partir de uma populacao, para confirmar ou 

negar determinadas hipoteses de pesquisa (GONCALVES, 2003). 

Ainda sobre pesquisa de campo, RUIZ (1996, p. 50): 

A pesquisa de campo e uma forma de coieta que permite a obtencao de 
dados sob um fenomeno de interesse, de maneira como este ocorre na 
realidade estudada. Consiste, portanto na coieta de dados e no registro de 
variaveis presumivelmente relevantes, diretamente da realidade, para 
ulteriores analises. 

Com base nestas firmacoes esta pesquisa e de campo pelo fato dessa se utilizar de um 

instrumento de coieta (questionario de pesquisa) para conhecer a realidade do elemento 

estudado, nesse caso nas IFES do estado da Paraiba. 
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Considerando como criterio o objetivo a ser alcancado, essa se trata de uma pesquisa 

descritiva ja que pressupoe enumerar peculiaridades de determinada populagao ou 

fenomeno, ou ainda descobrir predominancia de relagoes entre variaveis (GIL,. 2007). 

Nesse sentido, a pesquisa caracteriza-se como descritiva, pela razao dessa buscar 

identificar e descrever o perfil e grau de conhecimento dos concluintes do curso de ciencias 

contabeis das IFES paraibanas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Procedimentos e instrumento de coieta de dados 

Com base no conhecimento gerado a partir da revisao e exploragao bibliografica que 

respalda referenda! teorico desse trabalho, e buscando responder a questao-problema, 

procedeu-se com a elaboragao do instrumento de coieta (Apendice A), que se encontra 

subdividido em tres grandes grupos: 

a) Perfil dos entrevistados: Tern como objetivo identificar o perfil dos respondentes, 

com base no genero, faixa etaria, situagao funcional. 

b) Perfil Academico: Esse grupo tern como objetivo identificar a instituigao de ensino 

superior a qual o concluinte esta matriculado, o ano de ingresso e motivagao para a 

escolha do curso de ciencias contabeis. 

c) Conhecimentos sobre ativos: Verificar o que os concluintes realmente entendem 

sobre: o processo de reconhecimento, mensuragao e evidenciagao de ativos; e 

averiguar o que esses compreendem sobre ativos (tangiveis, intangiveis, circulante, 

nao circulante). 

Cabe ressaltar que esse trabalho foi baseado no estudo desenvolvido por Goulart (2002), 

cujo proposito consiste em desenvolver uma reflexao a cerca do elemento ativo e identificar 

os possiveis entraves e deficiencias que possam existir sob a compreensao dos 

profissionais e usuarios dos servigos oferecidos pela contabilidade, no entanto, o foco da 

pesquisa foi alterado para os discentes concluintes do curso de ciencias contabeis das IFES 

do estado da Paraiba em 2011.2. 
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A coieta de dados deu-se a partir da aplicacao de um questionarlo de pesquisa, junto aos 

discentes concluintes dos cursos de graduagao em Ciencias Contabeis das Instituigoes 

Federais de Ensino Superior (IFES) situadas no Estado da Paraiba, tendo como universo de 

pesquisa os discentes concluintes de 2011.2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Universo e Amostra da pesquisa 

O universo de estudo da presente pesquisa engloba os estudantes dos cursos de graduagao 

em Ciencias Contabeis, mais precisamente os concluintes das Instituigoes Federais de 

Ensino Superior (IFES) publicas do estado da Paraiba no segundo semestre de 2011, 

acerca do conhecimento das definig5es de ativos segundo a teoria contabil. O universo 

dessa pesquisa compreende as seguintes IFES: UFCG e UFPB. 

Cabe ressaltar ainda que esse estudo tern exclusiva e unicamente finalidade cientifica, 

conforme pode ser observado no Quadro 1. 

Quadro 1 - IFES que oferecem o curso de graduagao em ciencias contabeis no estado da Paraiba 

DISTRIBUICAO 
DOA ALUNOS 

POR IFES 

DISTRIBUICAO POR 
CAMPUS (CIDADE) 

NUMERO DE 
ALUNOS 

MATRICULADOS 
FREQUENCIA DA AMOSTRA 

UFCG Sousa 55 36 

UFPB 
Joao Pessoa 58 33 

UFPB Campus IV - Rio Tinto 
e Mamanguape 

25 13 

TOTAL 138 82 

Fonte: Informagoes extraidas do site do INEP.1 

Conforme informagoes extraidas junto aos Coordenadores dos cursos de graduagao em 

Ciencias Contabeis das IFES da Paraiba, estao regularmente matriculados no periodo letivo 

2011.2, 138 discentes, dos quais 82 estavam presentes na sala de aula no dia da aplicagao 

dos questionarios e responderam a o instrumento de pesquisa. 

A amostra (alunos que responderam ao questionario) representa 59,42% do universo 

(alunos matriculados no ultimo periodo/ano letivo 2011.2). Assim sendo trata-se de uma 

amostra nao probabilistica (classificada como acidental ou acessibilidade). 

1 http://portal.inep.gov.br/ 

http://portal.inep.gov.br/
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1.4.4 Apresentagao, tratamento e interpretagao dos dados 

Iniciaimente foi realizada uma revisao bibliografica por meio de livros, artigo e publicagoes 

em revistas do elemento patrimonial proposto (o ativo), em seguida deu-se inicio ao 

procedimento de tabulagao e analise descritiva nao probabilistica dos dados coletados, 

quanto a caracterizagao de cada item da amostra, por instituigao. 

Com a finalidade de proporcionar uma melhor compreensao e estudo, de modo a atingir os 

objetivos da pesquisa, as informagoes foram tabuladas mediante utilizagao do Microsoft 

Officer Excel 2007, uma versao do Microsoft Excel, por meio de tabelas e graficos, 

explanando os resultados obtidos por meio de percentuais (frequencia total e relativa %) . 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 Historia da Contabilidade 

Precisar com relevante grau de certeza o surgimento da contabilidade, ainda e uma 

incognita desconhecida para os historiadores e grandes estudiosos da contabilidade, uma 

vez que a contabilidade esta diretamente relacionada com a nocao de conta, mensuracao e 

controle ainda que de forma intuitiva como observado na epoca do homem primitivo, ao 

relacionar os seus instrumentos de caca e pesca, contar o seu rebanho ja estava esse 

exercendo atividades de contagem, inventario e controle de bens mesmo que de maneira 

rudimentar (lUDlCIBUS, 2009). 

Hendriksen e Van Breda (2009, p. 38) comentam que: 

A contabilidade floresceu em solo fertilizado por seculos de aprendizagem e 
comercio com o Oriente, invencoes tais como a vela latina, a imprensa e um 
novo sistema de numeros. Em grande parte, esses avancos foram levados a 
Europa da China e da India por estudiosos arabes. 

Os primeiros registros de utilizagao de praticas puramente contabeis foram encontrados nas 

primitivas civilizagoes babilonicas e sumerias, atual regiao do Iraque, no Egito e na China a 

cerca de 3.000 a. c. Por sua vez, mais adiante na epoca da troca pura e simples de 

mercadorias, em virtude das primitivas transagoes de transferencia de direitos de posse, 

surgiu a necessidade de quantificar, mensurar e/ou relacionar bens, direitos e obrigagoes 

para com terceiros em virtude das primitivas transagoes de transferencia de direitos de 

posse atraves singelos modelos de inventarios mesmo que sem nenhuma nogao monetaria 

(lUDlCIBUS, 2009). 

Como sintetiza Ribeiro Filho ef. a/. (2009, p. 22): 

Processos rudimentares de controle de bens, tal qual se verifica nos objetos 
encontrados nas escavagoes realizadas nas regioes do oriente, nao 
significa que possamos qualifica-los como sistemas contabeis, no sentido 
estrito do conceito de sistema, como algo organizado que obedece a um 
processo controlado, principalmente no que se refere a contabilidade. As 
especies de controles encontrados naquelas regioes da antiguidade, pelo 
nivel de evolugao de sua agricultura e de trocas (comercio) existentes, 
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demonstram mais serem simples formas de inventariar mercadorias, 
identificar o seu proprietary e definir o seu valor de troca. 

Evoluindo junto com os povos, o surgimento e a utilizagao da moeda como instrumento de 

troca, percebe-se que essa proporcionou um consideravel nivel de desenvolvimento das 

transagoes financeiras, ao mesmo tempo em que passaram a figurar uma dimensao de 

crescente diversificagao e complexidade, dando origem a necessidade de aprimoramento de 

instrumentos de avaliagao e controle da situagao patrimonial do homem da epoca, de forma 

a garantir a perpetuagao de suas riquezas e propriedades. 

Para ludicibus (2009, p. 16): 

E no inicio do s6culo XVII, em pleno clima de efervescencia das atividades 
mercantis, economicas e sdcio-culturais nas cidades italianas de Veneza, 
Genova entre que a contabilidade atinge a plenitude de seu 
desenvolvimento como ciencia e instrumento de sustentagao das praticas 
pelos mais diversos agentes financeiros, 

Sendo assim, verifica-se a relagao do desenvolvimento da pratica contabil no contexto dos 

negocios a partir da evolugao e diversificagao das transagoes entre os agentes de 

mercados, e a necessidade gerada por profissionais capacitados e preparados, capazes de 

compreender e propor solugoes eficazes para problemas reais. 

Como sintetizam Hendriksen e Van Breda (2009, p. 50): 

A contabilidade moderna nasceu na Italia. Esse fato foi atribuido a uma 
serie de avangos matematicos, ievados da India a Europa pelos Arabes, a 
uma variedade de progressos tecnologicos ocorridos em grande parte da 
China e ao desmantelamento do sistema feudal na Europa por forgas de 
guerras e doengas. 

Fazendo um comparativo entre os fatos ocorridos, observa-se que os fatores que levaram a 

criagao e desenvolvimento da contabilidade se assemelham com os que conduziram a 

renovagao das relagoes socioeconomicas a medida que essas influenciaram o declinio ou 

ascensao de novos sistemas ou modelos de organizagao sociopolitico, como por exemplo, a 

estagnagao do sistema feudal e surgimento do capitalismo (HENDRIKSEN e VAN BREDA, 

2009). 

Paralelamente a epoca do Renascimento, o Fei Luca Pacioli redige e publica um trabalho 

intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Summa de Arithmetica, Geometrica, Proprioni et Proportionalita, puramente 
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matematico cujo objetivo consistia em tratar sobre aritmetica, geometria e algebra com um 

dos seus capitulos dedicado exclusivamente a contabilidade composto por um importante 

metodo contabil chamado "pallidas dobradas" difundido e utilizado ate os dias de hoje 

(RIBEIROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. a/., 2009). 

Analisando a evolugao historica da contabilidade como sistema organizado de escrituragao 

como e conhecida e praticada na atualidade, entende-se que essa se desenvolveu mediante 

a observancia das necessidades e influencia de diversos fatores historicos, economicos e 

sociais, de natureza e qualidades comuns a participacao de varios povos e civilizagoes, 

ainda que a Italia seja a responsavel pelo descerrar de sua fase adulta, todos os outros 

ascendentes sao pecas importantes para elucidar os acontecimentos na contabilidade e 

garantir a sua evolugao (lUDlCIBUS, 2009). 

Hendriksen e Van Breda (2009, p.38) comentam que: "A contabilidade desenvolveu-se em 

resposta a mudangas no ambiente, novas descobertas e progressos tecnologicos. Nao ha 

motivos para crer que a contabilidade nao continue a evoluir em. resposta a mudangas que 

estamos observando em nosso tempo." 

A contabilidade pode ser entendida como um produto ("um grande quebra cabega"), em que 

cada pega representa a contribuigao ou colaboragao peculiar e unitaria de cada civilizagao, 

aprimorada ao longo do tempo, cuja soma da corpo e forma ao sistema contabil capaz de 

auxilio aos investidores e administradores na tomada da melhor decisao, bem como ao 

controle (gestao dos recursos de forma eficiente e eficaz) e perpetuagao da riqueza 

patrimonial (os frutos das meihores escolhas, sao sempre os melhores resultados). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Estudo sobre os elementos patrimoniais 

Os elementos patrimoniais correspondem a um conjunto de valores pertencentes a uma 

entidade, representados monetariamente e oriundos de transagoes ou relagoes economicas 

no exercicio da sua atividade, sendo o mesmo capaz de representar a sua posigao 

financeira. 

Nesse sentido, conforme trata ERNEST YOUNG & Fipecafi (2010) os elementos 

patrimoniais podem ser classificado em contas de: ativo, passivo e patrimonio liquido 
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conforme trata o Quadro 2. 

Quadro 2 - Elementos patrimoniais e suas definigoes. 

ELEMENTO 
PATRIMONIAL DEFINIGAO 

Ativo (aplicacao de 
recursos) 

Correspondem as aplicagoes de recursos em "bens, direitos e valores a 
receber" mantido sob o controle de uma entidade, capaz de gerar beneficios 
futuros, oriundos de transagoes passadas. 

Passivo (origem de 
recursos) 

Correspondem a fonte dos recursos aplicados no ativo representados pelas 
obrigagoes contraidas pela empresa para com terceiros, oriundas de 
transagoes passadas das quais se exigirao ativos para a sua liquidagao. 

Patrimonio liquido 
(situagao liquida) 

Compreende a riqueza real de uma entidade, composto pelo valor que os 
sdcios ou empresarios tern aplicado no negocio mais os resultados gerados 
pelo desenvolvimento das atividades. Vale salientar que o seu valor e 
representado pela diferenga positiva entre os elementos do Ativo e os 
elementos do Passivo, 

Fonte: Adaptado de ERNEST & YOUNG, Fipecafi (2010). 

Ante ao exposto, conclui-se que os elementos patrimoniais sao capazes de fornecer 

informagoes precisas sobre a posigao dos componentes patrimoniais, ou seja, representam 

de forma quantitativa e qualitativa, a posigao financeira (capacidade de liquidez, grau de 

endividamento, potencialidade de gerar resultados positivos etc.) e patrimonial (estrutura 

patrimonial) da empresa, a qual e composta por bens, direito e obrigagoes em um 

determinado momento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Ativos 

Os ativos representam as aplicagoes de recursos, que indicam bens e direitos, mantidos e 

controlados por uma entidade, com a finalidade de promover o alcance dos objetivos 

tragados, ao mesmo tempo em que possibilitam a geragao de fluxos de caixa positivo e 

continuidade das suas atividades. 

Ribeiro Filho ef. a/. (2009, p. 88) esclarece que os ativos: 

[...] podem ser definidos como "provaveis beneficios econdmicos futuros, 
obtidos ou controlados por uma pessoa ou empresa, que resultem de 
transagoes ou eventos passados". Os provaveis beneficios econdmicos 
futuros requerem a potencialidade de o ativo, isoladamente ou em conjunto 
com outros ativos, contribuir, direta ou indiretamente, para os fluxos de 
caixa liquidos de caixa futuros da entidade. 



24 

Nesse sentido, o ativo compreende a aplicacao de recursos de uma determinada empresa, 

que se encontra sob o seu comando, com a finalidade de se alcancar ou auxiliar a obtencao 

dos beneficios esperados. 

A ONU (1989,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud MIRANDA e HAJI, 2003, p. 1), compreende que os "ativos sao recursos 

controlados pela entidade, como resultado de eventos passados e dos quais se espera 

beneficios econdmicos futuros", enfatizando de forma particularizada, a caracteristica de 

controle e desprezando a possibilidade de propriedade desses. 

Para Lopes e Martins (2005) o tratamento do ativo segue essencialmente a mesma linha de 

pensamento ja exposto, ou seja, sao originarios de transagoes passadas, controlados por 

uma entidade e possuem a capacidade de gerar beneficios futuros, porem a tempestividade 

na mensuragao de ativos, quando determinadas transagoes realizadas representam ganhos 

futuros (determinada empresa fecha um grande negocio ou acordo para exportagao de um 

grande volume de mercadorias), ou seja, sugerem que do mesmo modo como a 

contabilidade reconhece as mas noticias imediatamente assim tambem seja para com 

aquelas que representem ganhos e valorizagao patrimonial da entidade mesmo ainda nao 

realizadas. 

Embora as abordagens mostrem-se simples, essas costumam ser amplas e complexas a 

medida em que pretendem delimitar a dimensao e capacidade de interferencia ou inter-

relacionamento do ativo com os mais diversos elementos na contabilidade (receitas, custos, 

despesas, passivo, patrimonio liquido), apesar se semelhantes elas tambem apresentam 

aspectos singulares com o objetivo de estimular discussoes (LOPES e MARTINS, 2005). 

De acordo com ludicibus (2009, p. 123): 

E critico entendimento da verdadeira natureza do ativo, em suas 
caracteristicas gerais, a fim de que possamos entender bem a 
subclassificagoes que aparecem em varios tipos de padronizagao, em varios 
paises. Entre n6s, por exemplo, tem-se entendido o grupo pendente ate ha 
pouco vigente (antes do advento atual da Lei das Sociedades por Agoes) de 
forma muitas vezes desfigurada, devido ao mau entendimento da natureza 
geral do ativo. 

Ante ao exposto, observa-se que o estudo do ativo e um dos fatores primordiais para a 

compreensao de muitos outros elementos contabeis ja que esse e considerado o nucleo 



25 

fundamental da teoria contabil, uma vez que o passivo e o patrimonio liquido sao definidos 

em termos do conceito de ativos, logo a sua definigao encontra-se relacionada a ideia de 

multiplicidade de reiacionamentos. 

Assim sintetiza Ribeiro Filho ef.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA at (2009, p. 85): 

0 tema ativo representa o nucleo da teoria contabil. A compreensao 
profunda da natureza de um ativo e fundamental para o entendimento dos 
demais conceitos que costumam ser discutidos nos livro-texto da teoria da 
contabilidade. De fato, o estudo tedrico dos outros elementos que compdem 
as demonstragoes contabeis, como grupos especificos de ativos, passivos 
patrimonio liquido, despesas, receita, iucro, goodwill etc. e bastante 
facilitado quando o leitor compreende o sentido essencial do que seja um 
ativo. 

O estudo do ativo ainda que parega algo complicado ou de dificil compreensao, esta 

intimamente relacionado a fatos e acontecimentos pertinentes as atividades diarias dos 

usuarios da informagao contabil e que precisam compreender e utilizar a contabilidade em 

seus afazeres, logo o estudo do ativo nao se projeta em uma dimensao exterior ou distinta 

da nossa realidade (NIYAMA, 2009). 

Considerando os varios conceitos, enfoques e pontos de vista, observa-se semelhanga 

quanto as caracteristicas gerais de: origem (eventos passados), utilizagao (sao mantidos e 

controlados por uma unidade gestora) e capacidade geradora de fluxos de caixa positive No 

entanto, a abordagem para Ribeiro Filho ef.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA at. (2009) torna- se ainda mais ampla do que a 

da ONU no que se refere a caracterfstica de controle ou posse, ja que a mesma enfatiza 

apenas a caracteristica de controle do ativo. Ja Lopes e Martins (2005) definem os ativos 

sob uma mesma linha de raciocinio, apesar de introduzirem a discussao a cerca da 

ampliagao da mensuragao dos ativos, ou seja, a contabilidade deve registrar um ativo 

quando esse representar ainda que expectativas de beneficios futuros. 

Observa-se que, com o passar dos anos, a definigao do Ativo foi se aperfeigoando, com a 

inclusao de detalhes e apresentagao de aspectos pertinentes a epoca de sua ocorrencia. 

Contudo, cabe ressaltar que em essencia do elemento ativo nao mudou, e o que se discute 

sao as proposigoes referentes aos metodos eficientes e eficazes de mensurar e avaliar de 

forma adequada e tempestiva. 
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3.1 Caracteristicas gerais 

Concebe-se o ativo como um recurso que possui essencialmente valor economico, 

compreendido como um potencial de servigos ou utilidade, capaz de transformar-se ou 

contribuir com os fluxos de caixa. No entanto, o ativo ainda e capaz de fornecer informacSes 

privilegiadas sobre a estrutura da empresa relacionada capacidade de solvencia (situacao 

financeira), permitindo com isso conhecer a estrutura patrimonial (situacao patrimonial) e 

descobrir a potencialidade da entidade gerar bons resultados (situagao economica), bem 

como servindo de base para diversos demonstrativos contabeis (ALCANTARA, 2007). 

Para Francisco D' Auria (apud IUIDICIBUS, 2009, p. 123), o ativo corresponde ao; "o 

conjunto de meios ou a materia posta a disposigao do administrador para que esse possa 

operar de modo a conseguir os fins que a entidade entregue a sua diregao tern em vista". 

O ativo representa entao, uma materia ou conjunto de materials a disposigao do agente 

controlador, com vistas a atender as suas finalidades. Segundo Meigs e Johnson (1962, 

apud lUDlCIBUS, 2009), o ativo pode ser compreendido como recursos economicos 

mantidos e controlado por um agente possuidor. 

Paton (1924, apud lUDlCIBUS, 2009, p. 124) define ativo como "qualquer contraprestagao, 

material ou nao, possuida por uma empresa especifica e que tern valor para aquela 

empresa", por sua vez, apesar de nao identificar a capacidade geradora de resultados 

futuros do ativo, o mesmo ja fazia referenda a materialidade ou nao do ativo, ou seja, para 

que um elemento seja considerado ativo ele nao precisa essencialmente possuir 

caracteristicas fisicas e sim valor para a empresa. 

Para Sprouse e Moonitz (1962, apud lUDlCIBUS, 2009) o conceito de ativos deve destacar 

a capacidade de gerar beneficios futuros e referenciam a sua origem quando de eventos 

correntes ou passados. Paralelamente a essa compreensao, Martins (1972, apud 

lUDlCIBUS 2009) define o ativo como os beneficios futuros, provocados por um agente, 

dando inicio a controversias as relacionadas as praticas de mensuragao do ativo, ou seja, o 

ativo deve ser registrado pelo valor de venda ou pelos beneficios que gera ou e capaz de 

gerar a entidade controladora. 
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Apesar das singularidades de cada defW^ia, a s mesmas convergent como foco, que 

basicamente sio representados pelas caracteristicas elementares e apiicaveis a qualquer 

elemento ativo (Figura 1). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Originario de eventos ou 

transagoes passadas; 

Definigao de ATiVO na 

Contabilidade. 

Controlado pela entidade; 

Figura 1 - Definigao de Ativos na Contabilidade 
Fonte: Adaptado de NI YAM A (2009). 

Future Beneficto; 

A Figura 1 apresenta as caracteristicas basicas dos ativos, as quais embasam o conceito 

relevantemente aceito na contabilidade, ou seja, concebe-se o ativo como recurso ou 

conjunto de recursos econdmicos (materia! ou imaterial) adquiridos a partir de eventos 

passados ou correntes, alocados a disposigao ou sob controle de uma entidade tendo em 

vista o auxilio ou obtencao de fluxos de correntes futuros. Sobre as caracteristicas gerais 

apiicaveis aos elementos classificados como ativos na contabilidade, segue o quadro 3. 

Quadro 3 - Caracteristicas gerais do ativo. 

CARACTERISTICAS FUNCOES 
QUALIDADES E 
FINAJLIDADES. 

Poder de troca Geragao de receitas Valor adquirido 

Direito de propriedade Sao controlaveis Beneficios futuros 

Recursos econdmicos Tern valor para a empr.esa 

Resultado de eventos passados Beneficios econdmicos futuros Serva para manter a atividade 

Sao meios para se chegar aos 
fins _ 

Uma promessa de caixa 
Que tenha nogao de utilidade 

para a empresa , 

Contribui para a geragao de 
fluxo de caixa 

Gastos reafizados que criou um 
direito 

Que tenha valor economico 
para a empresa 

Constituidos de recursos 
econdmicos 

Garante em partes a 
continuidade 

Que tenha potencial de geragao 
de caixa 

Direitos de transagoes 

correntes ou passadas 

Facilmente podem ser 
transformados em dinheiro 

Adquirido a um custo monetario 
mensuravel 

Potenciaipafa-gera.' fluxo de.caixa diretaQU indiretamente mediafeouno futuro. 

Fonte: Adaptado de ludicibus (2009). 

Diante do exposto, o ativo pode ser entendido como um instrumento monetario, constituido 

a partir de transagoes correntes ou passadas, sendo mantido a disposigao da entidade 

controladora e sendo capaz de gerar ou contribuir para o processo de manutengao e 

perpetuagao da riqueza patrimonial, em um prazo que compreende a sua vida util. 
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2.3.2 Reconhecimento e Mensuragao de Ativos 

O processo de decisao encontra-se relacionado as discussoes de reconhecimento, 

mensuragao e divulgacao, que venham a atender as determinagoes legais e as 

necessidades dos usuarios da informacao, ja que o processo de divulgacao assim como os 

demais, por exemplo, reflete na posigao financeira e patrimonial de uma entidade. 

Nesse sentido, presume- se que os profissionais em contabiiidade possuem conhecimentos 

capazes de fundamentar a avaliagao e reconhecimento de determinado elemento, a fim de 

atribui-lo urn numero que transmita a ideia de quanto esse elemento vale em termos 

monetarios. Essa representagao e capaz de influenciar diretamente nas decisoes e 

gerenciamento de uma empresa. 

Com a compreensao sobre a conceituagao dos elementos dos ativos, dar-se inicio a 

discussao do tema reconhecimento de ativos como procedimento contabil, que envolve a 

analise criteriosa dos aspectos e caracteristicas relacionados aos elementos em estudo. De 

acordo com Ernest Young & Fipecafi (2010, p. 6-7): 

Um ativo e reconhecido na demonstracao financeira quando for provavel 

que beneficios economicos futuros dele provenientes fluirao para a entidade 

e seu custo ou valor puder ser determinado em bases confiaveis. Um ativo 

nao e reconhecido na demonstracao da posigao financeira quando 

desembolsos tiverem sido incorridos ou comprometidos, dos quais seja 

improvavel a geracao de beneficios economicos para a entidade apos o 

periodo contabil corrente. Ao inves, tal transacao e reconhecida como 

despesa na demonstracao do resultado abrangente. 

Logo, para que determinado item seja reconhecido e adequadamente mensurado como 

ativo, presume- se que esse satisfaga essencialmente a possibilidade de gerar fluxos de 

caixa futuros, caso contrario registrar-se-a como despesa do exercicio. 

Para ludicibus (2009, p. 125) "o teste de um ativo e que ao trazer beneficios imediatos ou 

futuros, transformara esses beneficios em entradas liquidas de caixa ou em economia de 

saidas liquidas de caixa". 
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Niyama (2009, p. 128) comenta que: 

O processo de reconhecimento na contabilidade diz respeito a incorporacao 

nas demonstracoes contabeis de um item desde que o mesmo se enquadre 

na definicao. O reconhecimento de um item do ativo refere- se entao, ao 

processo de incorporar no balanco patrimonial um recurso econdmico. Essa 

incorporacao considera a sua descricao, geralmente feita de forma resumida 

pela contas do piano de contas da entidade, e a associacao do ativo com 

um valor monetario. O reconhecimento deve acontecer numa demonstracao 

contabil e, para o caso do ativo, no balanco patrimonial. 

An te ao exposto, observa-se que assim como os demais e lementos no universo da 

contabi l idade, cada i tem deve ser reconhecido desde que corresponda ou sat isfaca as 

condigoes min imas exigidas por definigao. Nesse contexto, que ativo representa o e lemento 

patr imonial em estudo, e passivel de reconhecimento a partir do momento em que 

representa benef ic ios futuros (f luxos de caixa posit ivos ou geragao de r iqueza) e ainda 

quando o seu valor monetar io ou o seu custo de aquisigao puder ser expresso em bases 

conf iaveis. 

Niyama (2009) comenta ainda, que para que determinado e lemento seja considerado ativo, 

esse deve obedecer bas icamente a tres aspectos essenciais, e que abarcam a 

compreensao de que seja um recurso controlado por uma ent idade, bem como originario de 

eventos passados e capaz de gerar benef ic ios futuros, a lem de esta atrelado a aspectos 

adicionais sobre mater ial idade, probabi l idade de ocorrencia e conf iabi l idade da aval iagao. 

A or igem dos ativos e natural e espontanea, e as empresas a obtem por meio da produgao 

ou aquisigao de ativos, mas a or igem do ativo ainda e considerada alvo de inumeras 

controversies, ja que nao existe um consenso no que se refere ao momento exato da 

concepgao de um ativo, ou seja, para alguns o ativo e fruto de t ransagoes correntes, para 

outros sao frutos de eventos passados (ERNEST Y O U N G & FIPECAFI , 2009) . 

De acordo com RibeirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2009, p. 88), pode-se delimitar a or igem de um ativo a partir 

de eventos passados: 

[...] e uma restrigao que decorre do conservadorismo contabil presentes nas 

regras da contabilidade financeira. Considerando essa restrigao, a empresa 

so deveria reconhecer os ativos que resultassem de uma transagao ou 

evento passado. Por exemplo, a marca e outros intanglveis adquiridos em 

uma transagao de aquisigao de uma empresa por outra pode ser 

reconhecida como ativo pela empresa adquirente, mas a propria marca e 

respeitabilidade auto-desenvolvida, da empresa e dos seus produtos, nao 
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pode ser reconhecida como ativo, segundo as regras contabeis - repetimos, 

porque nao houve uma transagao ou evento passado para validar esse 

ativo. Entendemos que as potencialidades de beneficios gerados 

internamente na empresa, sem que ainda tenha havido uma transagao 

anterior com o mercado, sao ativos como qualquer outro. 

Ante ao exposto, compreende-se que as despesas com os itens de ativo devem obedecer 

ao regime de competencia, ou seja, serem reconhecidos e mensurados, a partir do fato 

gerador e a possibi l idade de benef ic ios futuros ou f iuxos de caixa posit ivos. 

RibeirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2009) amplia a d iscussao quando critica a ideia de vincular a or igem de um 

ativo apenas a t ransacoes e acontec imentos passados, ja que os benef ic ios independem de 

ter havido t ransagoes anteriores, devendo esta em pauta a capacidade do ativo de gerar 

resul tados signi f icat ivamente posit ivos a ent idade. 

Se ha uma proibigao de reconhece-los para fins de contabilidade financeira, 

nada impede que fossem reconhecidos no sistema de informagao de 

Contabilidade Gerencial da empresa. Assim, a nossa definigao empresarial 

e contabil de um ativo e uma combinagao da definigao geral com o ajuste 

das utilidades geradas para fins economicos, isto e: Ativo e o potencial de 

beneficios economicos liquidos, sob controle da entidade, que esta espera 

obter de um agente (RIBEIRO et. al.t p. 88-89). 

No que diz respeito ao aspecto de controle, esse se refere ao fato da ent idade dispor de 

recursos e benef ic ios futuros por eles gerados, e a ent idade pode controlar e direcionar os 

resul tados economicos de determinado ativo, sem que possua o direito de propr iedade. 

Nessa perspect iva, a posse torna-se indispensavel para caracter izar a existencia de um 

ativo, ou seja, uma ent idade pode obter um ativo e esse nao ter chegado, permanecendo 

em transito, o que nao quer dizer que esse e lemento nao possa ser considerado ativo 

( IUDICIBUS, 2009). 

Para Niyama (2009, p. 122); 

Os ativos de uma empresa representam direitos de utilizagao de riqueza. No 

entanto, muitos ativos sao somente direitos parciais. Um contrato de 

arrendamento de uma maquina representa o direito de utilizar por um 

perfodo limitado de tempo, sendo que a riqueza gerada por esse ativo 

econdmico e da empresa que fez o arrendamento. No entanto, o direito 

exclui a possibilidade de mudanga substantial na forma de venda para 

outros desta mesma maquina. 
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Nesse sent ido, a capacidade de um ativo em gerar benef ic ios futuros, refere-se a 

potencial idade direta ou indireta. de contr ibuir para geracao de r iqueza ou equivalente caixa 

para a ent idade .(NIYAMA, 2009) . Diante disso, Ribeiro (2009, p, 88) comenta que "Os 

provaveis benef ic ios economicos futuros requerem a potencial idade de o ativo, 

iso ladamente ou em conjunto com outros ativos, contribuir, direta ou indiretamente, para os 

f luxos de caixa futuros da ent idade". 

Conforme trata RibeirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. a/., (2009) na l inguagem contabi l , mensurar refere-se ao 

procedimento capaz de avaliar e atribuir valor monetar io ou quanti tat ive aos e lementos 

contabeis, com base em conceitos relevantes pre-estabelecidos. 

O produto dessa analise representa entao, um numero que expressa quanto o ativo vale, 

gera lmente essa analise e de carater subjet ivo, ou seja, o valor do ativo sera est imado 

conforme o potencial de servicos que, por conseguinte dependem das est imat ivas de quanto 

sera os benef ic ios l iquidos futuros por parte da ent idade controladora. 

Para Niyama (2009, p. 130); 

O processo de mensuracao contabil de um ativo consiste em atribuir um 

valor monetario a esse recurso eeonomico. Apesar de dados nao 

monetarios serem relevantes para o processo decisorio, prevalece na 

medicao do ativo a utilizacao como unidade de medida de moeda. 

A mensuracao de um ativo refere-se a capacidade de medir ou quantif icar, em numeros ou 

unidades monetar ia, quanto vale esse recurso, apesar de informacoes nao monetar ias 

serem indispensaveis para uma melhor compreensao ou definicao do e lemento em 

discussao. 

ludicibus (2009, p. 125) complementa esse entendimento ao tratar que. os: 

Bens incorporados por doacao sao ativos, da mesma forma que os 

adquiridos ou construidos, desde que confiram a entidade expectativa de 

beneficios futuros. Se as doacoes se revestirem de caracteristicas 

recorrentes, como, por exemplo, no caso de entidades nao lucrativas que 

tern como fonte parcial de suas receitas (de seus orcamentos) doacoes, a 

contrapartida devera ser a credito de receita, eventualmente nao 

operacional. Se tratar de doacao de ativos permanentes, para servirem a 

mais de um ciclo operacional, a contra partida podera ser a credito uma 

conta de patrimonio liquido. 
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Nesse sent ido, qualquer e lemento podera ser considerado um ativo, desde que represente 

possibi l idades de benef ic ios futuros, mas se a or igem desse e lemento se vincula a uma 

condicao ja estabelecida, ou fato rotineiro como, ele passa a f igurar e ser registrado como 

receita nao operacional , ja para s i tuacoes na qual a sua uti l izacao ui trapasse mais de um 

exercic io f inanceiro o e lemento passa a integrar a conta de patr imonio l iquido. 

Segundo Niyama (2009, p. 130-131): 

De maneira geral, os ativos de uma entidade sao trocados por moeda. Isso 

faz com que o valor de troca seja uma opcao natural na determinacao do 

metodo de medicao. Entretanto, o valor de troca pode assumir diferentes 

formas, o que torna a decisao de escolha da base de avaliagao dificil. 

Inicialmente, o valor de troca pode assumir duas formas: valor de entrada e 

valor de saida. O valor de entrada corresponde aquele obtido pela entidade 

no mercado de compra. Ja o valor de saida refere- se ao montante obtido 

no mercado de venda. 

Ass im, pode-se destacar que os metodos de aval iacao de ativos cor respondem a uma 

ferramenta, que tern por objet ivo relacionar e quanti f icar o que pode ser considerado como 

futuros benef ic ios economicos, em que os valores de entrada cor respondem ao custo dos 

recursos sacri f icados ou sacri f icaveis na obtengao de um ativo que sera aval iada sendo uma 

aproximagao razoavel do seu valor, enquanto que os valores de saida cor respondem as 

expectat ivas de dinheiro que se espera receber quando da venda ou baixa de um ativo. 

Nesse sent ido Miranda e Haji (2003, p. 1) enfat izam que: 

Pode- se comprar a mensuragao como uma "lente", atraves da qual o gestor 

ve a realidade organizacional. Como qualquer "lente", a mensuracao pode 

aumentar, reduzir ou distorcer a imagem que o gestor tern da realidade. 

Assim o problema central e estabelecer a "lente" que melhor auxilie o gestor 

no atendimento dos objetivos da organizacao. Ao se falar em mensuracao 

lembra-se exatamente o que pretende representar. Mensurar, e traduzir 

monetariamente o valor economico dos objetos e eventos. 

Ante ao exposto, compreende- se que os ativos representam os recursos indispensaveis 

para a manutengao e desenvolv imento das at ividades da ent idade. E e part indo desse 

pressuposto que se justif ica a necessidade de que os profissionais em contabi l idade possam 

se respaldar em metodos e criterios f idedignos, quando do processo de identif icagao, 

mensuracao, contabi i izacao e d isseminagao de informagoes a cerca das mudangas e 

evolugoes no patr imonio da empresa. 
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Dentre os principals metodos de mensuragao de ativos, cbserva-se a existencias de duas 

grandes categorias, que abarcam os valores de entrada e de saida (Quadro 4). 

Quadro 4 - Metodos de mensuragao dos ativos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CATEGORIA METODO COMPREENSAO 

Custo 

historico 

Representam os desembolsos incluindo- se todos os dispendios 

necessarios para colocar o ativo em condigao de gerar beneficios 

futuros para entidade controiadora. E comumente utilizado na 

mensuragao de ativos como estoques, terrenos, maquinas e 

equipamentos etc. 

Valores de 

entrada -

Compreende 

Custo 

historico 

corrigido 

Trata- se exclusivamente da restauragao do valor ou custo do bem 

adquirido a partir operagoes passadas em fungao do poder aquisitivo 

da moeda (inflagao). 

os valores de 

aquisigao dos 

ativos. Custo 

corrente 

Representa quanto seria o desembolso caso um ativo tivesse que ser 

adquirido no presente, ou seja, e a representagao do sacrifico em 

termos monetarios que uma entidade submeteria- se para obter um 

ativo ja existente, ou seja, trata- se de quanto um ativo equivalente 

vale se fosse adquirido na data atual. 

Custo 

corrente 

corrigido 

Traz-se a valor presente do custo do ativo com base no custo 

corrente a partir de parametros economicos estabeiecidos mediante 

variagdes no mercado. 

Valor 

realizavel 

liquido 

Os ativos sao mantidos pelos valores em caixa ou equivalentes de 

caixa que poderiam se obtidos pela venda, ou seja, considera o valor 

do ativo menos todos os custos e desembolsos necessarios quando 

esse e colocado a venda, levando- se em consideragao ainda fatores 

capazes de influenciar a realizagao desses como a incerteza. Vale 

saiientar que esse criterio de avaliagao s6 sera validado se a 

entidade apresentar relevante grau continuidade e normalidade na 

operacionalidade das suas atividades. 

Valores de 

saida -

Compreendem 

o prego de 

Valor de 

liquidagao 

Nesse caso ativo tende- se a realizar- se forgadamente onde esse e 

colocado a venda visando sanar obrigagoes adquiridas pela entidade, 

de modo a priorizar inicialmente os credores e em seguida os socios. 

No entanto o valor do ativo sera definido conforme a expectativa do 

mercado, ou seja, quanto o mesmo esta disposto a pagarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (fair value). 

troca ou 

venda. 

Equivalente 

corrente de 

caixa 

Estima quanto a entidade obteria em dinheiro caso decidisse 

desfazer- se de seu patrimonio em periodos correntes distintos, ou 

seja, a empresa estabeleceria previsoes do quanto seria arrecadar 

em dinheiro por cada ativo num periodo future Vale saiientar que 

esse metodo deve ser aplicado numa entidade a qual opere em 

situagio de continuidade, e esse serve apenas para fins gerenciais e 

especulativos, ou ainda de ajuste patrimonial a equivalentes 

correntes. 

Valor 

presente 

liquido 

Representa os beneficios esperados ao longo do tempo, com base 

em taxas vigentes levado ainda em consideragao o risco e a 

possibilidade da nao ocorrencia. 

Fonte: Adaptado de Niyama (2009) e ludicibus (2009). 

Ass im, o processo de mensuragao deve ser concebido de modo a traduzir o que se esta 

aval iando, evi tando subavai iagoes ou vieses, o que indica a transcrigao dos e lementos 
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capazes de respaldar a tomada de decisao do gestor, ou possibil i tar a compreensao da 

posicao patr imonial ou f inanceira de uma ent idade e m estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.3 Evidenciagao de Ativos (DISCLOSURE) 

Antes de iniciar a d iscussao a cerca da evidenciagao na contabi l idade, cabe tratar sobre a 

questao de que a mesma nao deve ser entendida estr i tamente como uma norma, principio, 

postulado ou convengao, haja vista que a evidenciagao atende ao objetivo da contabi l idade, 

que consistem em gerar e disponibi l izar informagoes adequadas para os seus usuarios 

( lUDlCIBUS, 2008). 

A inda de acordo com ludic ibus (2008), a evidenciagao contabil deve atender as 

necessidades de seus mais diversos usuarios e de acordo com o perfil de cada um, de 

modo que a sua produgao e d isseminagao seja d i retamente inf luenciada com bases nas 

caracter ist icas expostas no Quadro 5. 

QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 - Caracteristicas relevantes na formulagao de informagoes e evidenciagao contabil 

CARACTERIST ICAS FINALIDADE 

Relevancia para a 

entidade 

So devera ser produzido o que realmente for necessario e util a entidade. 

Quantidade 

A quantidade de informagao a ser gerada e divulgada sera influenciada 

com base na necessidade e grau de sofisticagao de quern a recebe, nesse 

sentido as informagoes produzidas devem ser compreensivas, adequadas 

e justas. 

Complexidade 

As informagoes devem ser geradas com base na capacidade de 

interpretagao dos seus usuarios, ou seja, quao mais sofisticados forem os 

usuarios, mais rica e detalhada devera ser informagao gerada. 

Qualidade 
A informagao deve buscar evidenciar tudo o que for relevante, com base 

na fidedignidade e veracidade. 

Fonte: Adaptado de ludicibus (2009) e Hendriksen e Van Breda (2009). 

Anal isando as caracter ist icas basicas apresentadas no quadro 5, observada-se que quando 

da formulagao das informagoes contabeis, nao se pode deixar de considerar esses criterios 

na medida em que a uti l izagao das informagoes contabeis induz a tomada de decisao e 

interfere d i retamente nas at iv idades e resultados de uma ent idade. 

De maneira gener ica, a evidenciagao nos remete a veiculagao de informagoes f inanceiras 

de uma empresa representadas por um conjunto de demonstragoes contabeis capazes de 
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fornecer informagoes privi legiadas e inf luenciar no processo decisorio e do risco 

(HENDRIKSEN e V A N BREDA, 2009) . 

Dentre os principals modelos ou padroes de evidenciagao disponiveis, destacam-se os 

apresentados no Quadro 6. 

QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 - Modelos ou padroes de evidenciagao. 

MODELOS OU 

PADROES 

FINALIDADE 

Demonstratives 

contabeis 

Apresentagao, inclusao ou organizagao de informagoes de maneira ordenada no 

corpo de uma ou mais demonstragao financeira, visando facilitar a sua 

interpretagao e melhoramento da evidenciagao. Ex: Balango Patrimonial. 

Informagoes 

entre 

parenteses 

Trata-se de uma "extensao" dos demonstratives contabeis, ou seja, maiores 

esclarecimentos sobre determinado item ou grupo quanto a procedimentos ou 

metodos especificos de avaliagao, apresentagao u detalhamento de caracteristicas 

espeefficas importantes, avaliagdes alternativas etc. 

Notas 

explicativas 

Fornecimento de informagoes que nao podem ser apresentadas no corpo dos 

demonstrativos figurando como parte integral dos relatdrios contabeis. 

Quadros e 

demonstratives 

suplementares 

Os quadros suplementares apresentam detalhes de itens que constam nos 

demonstrativos contabeis tradicionais, enquanto que os demonstrativos 

suplementares apresentam os demonstrativos contabeis sob outras perspectivas 

de avaliagao, por exemplo, corrigidos pelo nivel geral de.pregos ou a custo de 

reposigao. 

Parecer de 

auditoria 

Pode ser considerada como a analise critica com relagao aos efeitos significativos 

da utilizagao dos metodos contabeis distintos dos geralmente aceitos e vice-versa, 

em resumo trata-se da duplicagao de divulgagSes com a finalidade de garantir a 

integridade das informagoes geradas. 

Relatorios da 

administragao 

Informagoes de carater nao financeira capazes de influenciar na operacionalizagao 

da empresa, enumeram expectativas futuras, pianos de crescimento, mensuragao 

de valores a serem gastos no future etc. 

Fonte: Adaptado de ludicibus (2009) e Hendriksen e Van Breda (2009). 

No mundo dos negocios, as informagoes f inanceiras f iguram como instrumento para 

embasar a tomada de decisao dos mais diversos usuarios, faci l i tando com isso, o 

conhec imento e estabi l idade dos negocios, a partir da divulgagao tempest iva de fatores 

relevantes, permit indo ainda que o seu usuario se antecipe a determinados acontec imentos. 

An te ao que ja foi discut ida a cerca do processo de produgao e evidenciagao contabil 

ludic ibus (2009, p. 116-17) comenta que: 

A evidenciagao e um compromisso inalienavel da contabilidade com seus 

usuarios e com os prOprios objetivos. As formas de evidenciagao podem 

variar, mas a essencia e sempre a mesma: apresentar informagao 

quantitativa e quaiitativa de maneira ordenada, deixando o menos possivel 

para fia de fora dos demonstrativos formais, a fim de propiciar uma base 

adequada de informagoes para o usuario. Ocultar ou fornecer informagao 
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demasiadamente resuaaida e tao prejudicial quanto fornecer informagoes em 
excesso, 

Nao ser ia algo distante imaginar a contabi l idade e evidenciagao como ramos interligados a 

"Era do conhecimento", que s e preocupa em evidenciar o processo como um meio de 

relacionamento organtzado, capaz de disseminar o valor informativo das particularidades, 

expectativas e posigao financeira da empresa ( R I B E I R O F I L H OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. a/., 2009). 

A Figura 2 representa a interligagao dos fatores relacionados a demanda por informagao 

(Era do conhecimento), tendo em vista o alcance do objetivo basico da contabilidade, que 

consiste em gerar informagoes e a s disponibiliza-las aos mais diversos usuarios 

(Evidenciagao contabil). 

Figura 2 - Contabilidade x Era da Informagao 

Fonte: Adaptado de Ribeiro Filho ef. a/. (2009). 

A E r a da Informagao representa o nivel ou ambiente no qual a s empresas atuam, 

caracterizado pela busca incessante de informagoes, que possuem a capacidade de 

gerarem alguma vantagem competitiva ou papel de destaque, no que s e refere ao 

conhecimento d e tecnicas mais ef ic ientes e ef icazes para o gerenc iamento de custos e 

recursos disponfveis. 

E m uma linguagem semelhante, ludicibus (2009) defende a evidenciagao como instrumento 

capaz de embasar a decisao financeira atraves da disseminagao das informagoes de 

maneira organizada e adequada, de acordo com o perfil, necessidade, relevancia e 

demanda de cada usuario. 
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2.3.4 A tivos tangiveis e in tangiveis 

Com base nos concei tos de ativos, passa-se a d iscussao a cerca dos fatores reiacionados a 

tangibi l idade ou intangibi l idade do ativo, e que estao di retamente reiacionados com a 

caracter ist ica f is ica ou nao de um bem, e de sua capacidade de influenciar e delimitar a 

representacao em demonst racoes f inanceiras, 

Reconhecer um ativo intangivel e mensura- lo. para apresentagao nas demonstragoes 

f inanceiras representa uma pratica t radic ionalmente exitosa e polemizada pelo fato dela esta 

essencia lmente l igada a subjet iv idade, que por natureza, compromete e dif iculta a sua 

identif icagao e real potencial de geragao de benef ic ios economicos. Em um mesmo sent ido, 

conclui-se que a contabi l izagao dos intangiveis exige maior respaldo e conhecimento dos 

prof issionais de contabi l idade em relagao aos procedimentos adequados e f idedignos 

(ERNEST Y O U N G & FIPECAFI , 2010). 

O termo intangivel deriva de tangere expressao or iunda do latim e que signif ica tocar, nesse 

sent ido os ativos intangiveis cor respondem aos recursos que nao possuem existencia real, 

representagao f is ica ou ainda bens que nao possam ser tocados (SCHMIDT, S A N T O S & 

FERNANDES, 2005) . 

Ribeiro Filho et. al . (2009, p. 100) reforga essa compreensao ao acrescentar o seguinte 

comentar io: 

Apesar de os ativos terem diferentes formas, todos tern a mesma essencia: 

sao potenciais de beneficios economicos liquidos, sob controle de uma 

entidade, que ela espera obter de um agente, Assim, a natureza do ativo 

nao estara no bem em si, mas nos beneficios, servigos ou utilidades que ele 

gera. Sob este ponto de vista, todos os ativos sao intangiveis, posto que as 

necessidades do homem, satisfeitas pelos ativos, nao sao tocadas. Por 

exemplo, no carro pudemos buscar conforto, seguranga, velocidade etc., 

atributos que nao tocamos fisicamente. 

Ante ao exposto, depreende-se que as caracter ist icas essenciais do ativo, bem como a 

capacidade de gerar benef ic ios futuros, devem ser mant idas sob o controle de uma 

ent idade, e que mesmo possuindo caracter ist icas f is icas, passiveis ao toque nao se 

conf igura como um elemento suficiente e capaz de impedir a predominancia de 

determinadas part icular idades (intocaveis ou intangiveis). 
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Part indo desse pressuposto, ludic ibus, Mart ins e Gelbcke (2006, p. 228) , def inem os ativos 

intangiveis como e lementos patr imoniais desprovidos de existencia f is ica, ou seja: 

Os ativos intangiveis sao um ativo como outro qualquer. Sao agregados de 

beneficios economicos futuros sobre os quais uma dada entidade detem o 

controle e exclusividade na sua exploracao. Ocorre que diferentemente dos 

ativos tangiveis, que sao vlsivelmente identificados, e contabilmente 

separados, os intangiveis por vezes nao o sao. 

Ass im como Ribeiro Filho et. al. (2009), ludic ibus, Mart ins e Gelbcke (2006), enfat izam as 

essencial idades dos ativos (or igem, controle e promessa de futuros benefic ios) e atraves 

dessas just i f ica o enquadramento dos e lementos intocaveis como ativos. Logo o que define 

ou nao a mensuragao de um e lemento com ativo nao e a sua existencia f is ica ou 

capacidade de ser passivel ao toque e s im o enquadramento nas definigoes basicas de 

ativos. 

Levando-se em consideragao os avangos da global izagao e seus efeitos (ampla 

d isseminagao de tecnologia nos mais diversos ramos empresar ia is e o aci r ramento da 

compet igao tornado as empresas cada vez mais semelhantes) , surgem os ativos intangiveis 

como mecan ismos ou recursos capazes de proporc ionarem vantagem compet i t iva, mediante 

caracter ist icas proprias ou desenvolv idas ao longo do tempo. Logo a real compreensao do 

conceito de ativo, permite entender a natureza e caracter ist icas de muitos outros e lementos, 

os quais exigem o respaldo da contabi l idade assegurando a vantagem da di ferenciagao e 

van tagem compet i t iva (ERNEST Y O U N G & FIPECAFI , 2010) . 

Diante do exposto, os at ivos intangiveis assemelham-se em essencia aos ativos tangiveis, 

ou seja, possuem basicamente as mesmas part icular idades, quando a sua capacidade 

produtiva e dev idamente explorada, esse e capaz de promover a vantagem compet i t iva em 

niveis signif icantes. 

Conforme trata ludic ibus (2009) e ludic ibus, Mart ins e Gelbcke (2007) dentre o universo dos 

itens que compoem os ativos intangiveis, tem-se os itens expressos no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Classificacao dos ativos intangiveis. 

ATIVOS INTANGIVEIS Definigao 

Gastos de 

Implementagao e Pre-

Operacionais 

Sao os gastos oriundos de novos empreendimentos ou projetos, ocorrem 

geralmente antes de se iniciar propriamente as atividades da empresa 

Marcas e Nomes de 

Produtos 

Corresponde a simbologia ou palavra que define ou diferencia um 

produto ou empresa, esses ativos sao em essencia direitos concedidos a 

alguem por um determinado periodo, seja por direito, permissao 

governamenta! ou pela propria vida economica. 

Pesquisa e 

Desenvoivimento (P & D) 

Sao gastos realizados com a expectativa de geraeao de novos produtos, 

aperfeicoamento dos ja existentes ou ainda reducao de custos 

operacionais para obtencao de beneficios futuros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Goodwill 
Corresponde ao excedente em relacao ao preco pago na compra de um 

empreendimento ou patrimonio sobre o preco de mercado desses. 

Direitos Autorais 

Segue o mesmo raciocinio das Marcas e Nomes de Produtos, porem 

esse e garantido ao seu criador durante toda a vida, alem de transferir 

esse direito aos seus herdeiros seja de reproducao ou comercializacao 

durante 50 anos. Vale saiientar que assim como as patentes os direitos 

autorais nao sao renovaveis, mas podem ser vendidos ou designados 

para outros indivfduos. 

Patentes 

Segue o mesmo raciocinio das Marcas e Nomes de Produtos, no entanto 

as patentes possuem vida util de no Maximo 17 anos, ou seja, permite ao 

seu possuidor o direito exclusivo de uso produgao e venda seja um 

produto ou processo. 

Franquias e Licencas 

Seguem o mesmo raciocinio das Marcas e Nomes de Produtos, 

representam um acordo contratual pelo qual o franqueador permite ao 

franqueado o direito de comercializar bens e servicos, pelo uso da marca 

ou nome do produto, ou ainda desempenhar certas funcSes numa area 

geografica delimitada. 

Desenvoivimento de 

Software 

Gastos reiacionados com a criacao ou aprimoramento de programas 

basicos, utilitarios ou aplicativos, com o objetivo de promover a melhoria 

ou eficiencia na producao de produtos ou prestacao de servicos etc. 

Determinados 

Investimentos de Longo 

Prazo 

Gastos realizados com o objetivo da descoberta de novos 

conhecimentos, ou aprimoramento dos ja existentes de maneira que esse 

traga alguma melhoria significativa para um produto ou processo ja 

existente. 

Fonte: Adaptado de ludicibus (2009) e ludicibus, Martins e Gelbcke (2007). 

O Quadro 7 apresenta de manei ra resumida, os ativos intangiveis e as suas principals 

caracter ist icas, como: direitos ou permissSes de posse, uso e t rans fe rence , capacidade de 

agregacao e excedentes de valor mediante processo de compra e venda etc., logo a real 

compreensao do conceito de ativo permite entender a natureza e caracter ist icas de muitos 

outros e lementos os quais ex igem o respaldo da contabi l idade. 

2.3.5 Ativos correntes (circulantes) e nao correntes (nao circulantes) 

Os ativos correntes ou circulantes representam as disponibi l idades ou outros ativos, que se 

real izam dentro do ciclo operacional da empresa, sendo tambem caracter izados como 
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e lementos de maior capacidade de conversao em dinheiro em um menor espaco de tempo. 

Parale lamente Hendr iksen e Van Breda (2009) def inem ativos circulantes como recursos 

(caixa entre outros) que sao consumidos mediante real izacao em dinheiro, venda ou 

consumo, e que atuam durante o ciclo operacional da empresa sob si tuacao de normal idade 

das at ividades da empresa. 

Ernest Young & Fipecafi (2010, p. 20) compie tam o entendimento ao defender que: 

Ativos correntes incluem ativos (tais como inventarios e contas receber 

comerciais) que sao vendidos, consumidos ou realizados como parte de um 

ciclo operacional normal mesmo que nao se espere que sejam realizados 

dentro de 12 meses apo a data da demonstragao financeira. Ativos 

correntes tambem incluem ativos mantidos, primeiramente, com a finalidade 

de serem negociados (ativos financeiras dentro dessa categoria seriam 

classificados como mantidos para negociacao, de acordo com IAS 39 e a 

parcela corrente dos ativos financeiras nao correntes. 

Ante ao exposto, e possivel af i rmar que os ativos circulantes podem exceder o ciclo 

operacional da empresa, desde que representem caracter ist icas de l iquidacao de carater 

imediato ou faci l i tada. Com isso, pressupoe-se que a caracterist ica fundamenta l de um ativo 

circulante refere-se a capacidade de real izacao e/ou t ransformacao em dinheiro de um bem, 

ou per iodo, em ate um ano ou mais, desde que representem relevante capacidade de 

conversao ou real izacao em dinheiro (condic ionado ao ciclo operacional da empresa) , sob 

condicoes normals dos negocios. 

De acordo com a propria nomenclatura o ativo nao circulante ou nao corrente e 

representado por um grupo de bens de permanencia e uti l izacao duradoura, dest inados a 

manutencao das at ividades da empresa controladora, ou seja, sao aqueles cuja uti l izacao 

ao se real izam dentro do ciclo operacional da empresa. 

Para Ernest Young & Fipecafi (2010), os ativos nao correntes sao aqueles mant idos para a 

venda, os quais sua real izacao ul t rapassa o ciclo operacional da empresa, ou seja, per iodo 

que a compreende. 
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Mediante apl icacao do quest ionar io de pesquisa, obteve-se a resposta de 82 discentes, com 

o intuito de identif icar o perfil dos mesmos , bem como constatar o que esses compreendem 

a cerca do e lemento patr imonial "ativo", que cor respondem aos objet ivos propostos desta 

pesquisa. Por f im, os resultados foram organizados em tabelas para que dessa fo rma 

proporcione uma melhor compreensao e estudo dos resultados, os quais foram divididos em 

tres grandes grupos: Perfil dos entrevistados, Perfil academico e Conhec imento sobre 

ativos. 

A seguir, inicia-se a anal ise dos resul tados part indo inicialmente da invest igacao do perfil 

dos entrevistados. 

3.1 Perfil dos entrevistados 

O perfil do entrevistado foi descri to baseando-se em tres itens: o genero, a faixa etaria e sua 

si tuacao funcional . Com objet ivo de tragar o perfil dos entrevistados, no que concerne ao 

genero, a tabela 1 descreve os resul tados encontrados. 

Tabela 1 - Perfil dos entrevistados quanto ao genero. 

GENERO 
TOTAL DAS IFES 

FREQUENCIA % FREQUENCIA 

Masculino 39 47,56% 

Feminino 43 52,44% 

Total 82 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

Segundo os resul tados obt idos na tabela 1, a pesquisa revela que mais da metade dos 

discentes que estao concluindo o curso de Ciencias Contabeis nas IFES Paraibanas sao do 

genero feminino, ou seja, 52 ,44%. Histor icamente, percebe-se que ocorreram mudancas no 

perfil dos prof issionais, havendo um aumento signif icativo de mulheres. 

Conforme o Conselho Federal de Contabi l idade (CFC, 1996), que tracou o perfil do 
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contabil ista brasileiro, a grande maioria dos profissionais da classe contabi l pertencia ao 

sexo mascul ino (72,55%). Ja pesquisa do CFC em 2004, no Brasil 34 ,03% sao do sexo 

feminino, enquanto que em 2009 aumentou para 37 ,29% . Ass im, percebe-se que ha um 

aumento gradat ivo das mulheres, o que indica uma signif icativa mudanga no perfil 

prof issional dos contabi l istas, que pode estar associada as novas ocupagoes das mulheres 

no mercado de trabalho e incentivos por parte do CFC e CRC's em t re inamentos e 

encontros especi f icos (CFC, 2006) . Nao foram encontradas pesquisas mais recentes a 

esse respeito. 

Com base nos resultados, pode-se concluir que o numero signif icativo de mulheres no curso 

de ciencias contabeis, (mesmo que a area de atuagao seja t radic ionalmente mascul ina) 

revela que o crescimento da part icipagao da mulher no campo de atuagao contabi l vem 

acompanhando a evolugao da sociedade, pois segundo as pesquisas apresentadas pelo 

Conselho Federal de Contabi l idade - CFC, na ult ima decada aumentou a atuagao da mulher 

na prof issao, tendo em vista o espago que ocupam no mercado de trabalho. Na regiao 

nordeste, precisamente na Paraiba, esse numero vem crescendo, como veri f icado no perfil 

de estudantes concluintes do curso de ciencias contabeis vistos nesta pesquisa. 

V isando obter uma visao mais ampla sobre o perfil do entrevistado, seguem os resul tados 

encont rados referentes a faixa etaria, de acordo com a tabela 2. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 2 - Perfil dos Entrevistados quanto a faixa etaria 

FAIXA ETARIA 
TOTAL DAS IFES 

FAIXA ETARIA 
FREQUENCIA % FREQUENCIA 

Entre 17 e 21 anos 12 14,63% 

Entre 22 e 26 anos 56 68,29% 

Entre 27 e 31 anos 9 10,98% 

Acima de 32 anos 5 6,10% 

Total 82 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

Com base nos dados obt idos, a amostra evidencia que 68 ,29% dos entrevistados possuem 

entre 22 e 26 anos, o resuitado comprova a crescente part icipagao do publico jovem no 

ensino superior gratuito no Brasil . Tal fato just i f ica-se em virtude da democrat izagao de 

oportunidades de ingresso em di ferentes areas do conhecimento, al iada tambem a 

crescente diversif icagao das instituigoes de ensino superior. 
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A s intese dos indicadores sociais de 2009 divulgada no site do IBGE af irma que "outro 

avango na faixa de 18 a 24 anos, demonst rado pela Sintese,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e que dobrou a proporcao dos 

jovens cursando o ensino superior: de 6 ,9% para 13,9%. Houve aumento da f requencia ao 

ensino superior em todas as regioes do pais, entre 1998 e 2008". Nesse sentido, as 

informagoes obt idas d i o suporte e verac idade aos resultados da pesquisa. 

A seguir e apresentada a tabela 3, a qual se refere aos resultados obt idos com relacao 

situagao funcional dos entrevistados. 

Tabela 3 - Perfil dos Entrevistados quanto a situagao funcional 

SITUCAO FUNCIONAL 
TOTAL DAS IFES 

FREQUENCIA % FREQUENCIA 

Colaborador(a) em empresa privada 32 39,02% 

Funcionario (a)/ Servidor (a) publico 22 26,83% 

Profissional Liberal 0 0,00% 

Empresario (a) 7 8,54% 

Outro 21 25,61% 

Total 82 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

No que diz respeito a s i tuacao funcional dos estudantes, observa-se que o campo de 

atuagao volta-se a colaboragao em empresa privada (39,02%), sendo que 26 ,83% e 

funcionar io (a) publico, 2 5 , 6 1 % outro (entre estagiario,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA trainner e estudante), e 8 ,54% se 

dizem empresar ios (as). A tabela 3 ainda e capaz de fundamentar que a lem da at ividade 

estudant i l , os concluintes exercem a lguma ocupagao profissional ja que mais 5 0 % dos 

concluintes exercem alguma at ividade relacionada a trabalho remunerado. Cabe ressaltar 

que o fato dos cursos de ciencias contabeis func ionarem predominantemente em turno 

noturno, inf luencia e de certa fo rma predispoem a possibi l idade dos estudantes t rabalharem 

e estudar ao mesmo tempo. 

3.2 Perfil academico 

Nesse grupo serao abordados as seguintes variaveis: distr ibuigao por IFES, mot ivagao para 

a escolha do curso de Ciencias Contabeis e ano de ingresso dos concluintes. Dando 
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cont inuidade a anal ise dos resul tados da amostra, a tabeia 4 revela a distr ibuigao dos 

concluintes por IFES. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4 - Perfil Academico dos Entrevistados quanto a distribuigao por IFES 

IFES FREQUENCIA % FREQUENCIA 

UFPB - Campus Joao Pessoa 33 40,24% 

UFPB - Campus Mamanguape 13 15,85% 

UFCG - Sousa 36 43,90% 

Total 82 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

No que se refere a distr ibuigao dos discentes por IFES, a tabela 4 mostra os resultados, dos 

84 respondentes, dessa amostra 56,09%) fazem parte da UFPB, cabe ressaltar que o indice 

equivale aos concluintes do Campus de Joao Pessoa e do Campus de Mamanguape os 

quais cor respondem a dois turnos (matut ino e noturno) em seguida 4 3 , 9 0 % sao alunos da 

U F C G Campus de Sousa, o qual compreende um unico turno e esse apenas noturno. 

A tabela a seguir re ferenda os resul tados obt idos com relagao ao ano de ingresso no curso 

de ciencias contabeis. 

Tabela 5 - Perfil Academico - Ano de Ingresso no Curso de Ciencias Contabeis 

ANO DE INGRESO NO CURSO DE 

CIENCIAS CONTABEIS 

TOTAL DAS IFES 

FREQUENCIA % FREQUENCIA 

Ate 2005 3 3,66% 

DE 2006 A 2007 59 71,95% 

DE 2008 A 2009 20 24,39% 

DE 2010 A 2011 0 0,00% 

TOTAL 82 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

Conforme mostra a tabela 5, ingressaram no curso de Ciencias Contabeis entre os anos de 

2006 a 2007 o maior percentual da amostra o que representa 71 ,95% (59 alunos), de 2008 a 

2009 24 ,39% dos entrevistados (20 alunos), ate 2005 3,66% (3 alunos), por f im de 2010 a 

2011 apresentou uma f requencia nula ou 0 % nenhum dos concluintes ingressaram nesse 

per iodo. 

Esses resul tados se just i f icam uma vez que o tempo de conclusao do curso nas instituigoes 

abordadas neste estudo e em media cinco anos, desta feita, a maioria ingressou no ano de 
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2006 e concluira no ano de 2 0 1 1 . A inda podemos aver iguar atraves dos resultados, que a 

populagao de alunos que esta concluindo por per iodo corresponde ao numero de ingressos. 

O percentual 24 ,39% relativo ao i tem (de 2008 a 2009) , just i f ica-se em virtude dos 

concluintes ja terem cursado outros cursos como: matemat ica, administracao, economia, 

etc. Desse modo, conseguem dispensar a lgumas discipl inas, permit indo em contrapart ida o 

avango e conclusao em um menor per iodo de tempo. 

Com relagao a mot ivagao para fazer o curso de ciencias contabeis, a tabela 6 discrimina 

este perfil academico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 6 - Perfil Academico - Motivagao para a escolha do curso de ciencias contabeis 

MOTIVACAO PARA A E S C O L H A DO CURSO DE 

CIENCIAS CONTABEIS 

TOTAL DAS IFES 
MOTIVACAO PARA A E S C O L H A DO CURSO DE 

CIENCIAS CONTABEIS FREQUENCIA % 

Estfmulo Familiar 8 9,76% 

Esta atuando na area, como tecnico em contabilidade 0 0,00% 

Esta atuando na area, como auxiliar em escritPrio de 

contabilidade 
1 1,22% 

Empregabilidade (oportunidades oferecidas pelo mercado 

de trabalho) 
30 36,59% 

Ingresso no servigo publico (concurso) 26 31,71% 

Campo de atuagao profissional 7 8,54% 

Outro 8 9,76% 

TOTAL 82 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

A tabela 6 revela que 36 ,59% (30 alunos) dos entrevistados escolheram o curso de Ciencias 

Contabeis mot ivados pelas oportunidades de emprego oferecidas no mercado de trabalho, 

3 1 , 7 1 % (26 alunos) dos entrevistados assinalaram a opgao cinco com a f inal idade de 

prestar concurso e ingressar no servigo publico, 12 ,2% optaram pelo curso, mot ivados pelo 

est imulo famil iar ou por realizagao pessoal . Nesse sentido, a amostra revela que mais de 

5 0 % dos entrevistados escolheram o curso de ciencias contabeis mot ivados em sua 

ampl i tude pelas oportunidades de emprego que a prof issao oferece de maneira geral , ou 

ainda para a lcangarem certa instabi l idade ou promogao em empresas privada ou escritorio 

de contabi l idade, ou ainda em vir tude do vasto campo de atuagao no setor publico. 

No intuito de verif icar o conhec imento dos entrevistados sobre o tema "ativo", t ambem um 

dos objetos desta pesquisa, segue o proximo grupo. 
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3.3 Conhecimentos sobre ativos 

Para alcancar os objet ivos propostos desta pesquisa, quest ionou-se sobre o conhecimento 

dos e lementos do ativo no que concernem aos conhecimentos gerais, seu reconhecimento, 

mensuracao e evidenciagao, a lem da dist ingao entre At ivos Corrente, Nao Corrente, 

Tangive l e Intangivel. 

Seguem-se os resul tados sobre os conhecimentos gerais sobre ativos (tabela 7) 

Tabela 7 - Conhecimentos Gerais sobre Ativos 

0 QUE OS ENTREVISTADOS ENTENDEM S O B R E 

ATIVOSDE UM MODO G E R A L : 

TOTAL DAS IFES 0 QUE OS ENTREVISTADOS ENTENDEM S O B R E 

ATIVOSDE UM MODO G E R A L : 
FREQUENCIA % FREQUENCIA 

Os ativos representam direitos de utilizacao de riqueza. 1 1,22% 

Sao os bens e direitos de uma entidade 21 25,61% 

Conjunto de meios ou a materia posta a disposicao do 

administrador para que esse possa operar de modo a 

conseguir os fins que a entidade entregue a sua direcao tern 

em vista. 

45 54,88% 

Conjunto de meios ou a materia posta a disposicao do 

administrador para que esse possa operar de modo a 

conseguir os fins que a entidade entregue a sua direcao tern 

em vista. 

4 4,88% 

Qualquer contraprestacao, material ou nao, possuida por 

uma empresa especffica e que tern valor para aquela 

empresa. 

0 0,00% 

Sao constituidos a partir de transacoes correntes ou 

passadas, mantidos a disposicao da entidade controladora e 

capaz de gerarem ou contribuir para o processo de 

manutencao e perpetuacao da riqueza patrimonial, em um 

prazo que compreende a sua vida util. 

11 13,41% 

Total 82 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

Com propr iedade no que foi abordado no re ferenda! teorico desta pesquisa sobre a 

concepcao do ativo, o conceito mais completo e o da ult ima alternativa da tabela 7, que e 

evidenciado por muitos autores ao longo da revisao bibl iografica dessa pesquisa, a qual foi 

assinalada pela minor ia dos entrevistados perfazendo um indice de 1 3 , 4 1 % (apenas 11 

concluintes). No entanto, cabe ressaltar que nenhuma das demais alternativas esta 

incorreta, ou seja, buscou-se a partir desse grupo de perguntas, medir o nivel de 

conhecimento dos entrevistados, com base em um conceito mais relevante. 
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Ass im, no que diz respeito ao nivei de conhec imento dos entrevistados em relacao ao 

e lemento patr imonial "ativo", os dados revelam que a maioria dos entrevistados (45 

concluintes), compreende a definigao do e lemento ativo ainda de maneira gener ica e 

superf icial, desprezando caracter ist icas fundamenta ls como controle e or igem, tal definigao 

trata apenas da uti l izacao do e lemento omit indo ainda a capacidade de geragao de receita 

futura, assim como foi referenciado na revisao bibl iografica desta pesquisa segundo D' Aur ia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(apud ludic ibus, 2009, p. 123). 

A segunda alternativa mais evidenciada como conceito do ativo foi assinalada por 2 5 , 6 1 % 

dos entrevistados onde esses compreendem que ativos representam apenas bens e direitos 

de uma ent idade. A minoria dos entrevistados (quatro concluintes) assinalou a quanta 

alternativa, t ambem considerada incompleta ou deficiente, pelo fato de nao abordar em 

essencia o e lemento em estudo. As demais alternativas apresentaram frequencias 

irrelevantes sendo 1,22% para a pr imeira alternativa e 0 % para a quinta, apresentando-se 

tambem de maneira superficial com base na revisao bibl iografica. 

Em suma, os resultados obt idos respaldam a deficiencia na real compreensao das 

caracter ist icas relevantes dos ativos por parte dos concluintes das IFES publ icas do estado 

da Paraiba, ou seja, os resultados da amostra indicam que os concluintes possuem apenas 

conhecimento superficial sobre as caracter ist icas e lementares dos ativos como "bens e 

direitos", sendo indiferente em sua maior ia com relagao a capacidade de gerar benef ic ios 

futuros e ser passivel de controle a partir de uma ent idade. A mesma constatagao pode ser 

reforgada nos resultados obt idos no trabalho de Andre Moura Cintra Goulart publ icado na 

revista Contabi l idade & Finangas da USP no ano de 2002. No que tange ao reconhecimento 

de at ivos, a tabela 8 evidencia o que foi veri f icado. 
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Tabela 8 - Conhecimentos sobre reconhecimento de ativos 

0 QUE FICOU ENTENDENDIDO S O B R E 0 P R O C E S S O DE 

RECONHECIMENTO DE ATIVOS: 

TOTAL DAS IFES 0 QUE FICOU ENTENDENDIDO S O B R E 0 P R O C E S S O DE 

RECONHECIMENTO DE ATIVOS: FREQUENCIA % FREQUENCIA 

Um ativo e reconhecido na demonstracao financeira quando 

for provavel que beneficios econdmicos futuros dele 

provenientes fluirao para a entidade e seu custo ou valor 

puder ser determinado em bases confiaveis 40 48,78% 

0 reconhecimento de um item do ativo refere - se entao, ao 

processo de incorporar no balanco patrimonial um recurso 

economico. 5 6,10% 

Deve obedecer basicamente a tres aspectos essenciais, e 

que abarcam a compreensao de que seja um recurso 

controlado por uma entidade, bem como originario de eventos 

passados e capaz de gerar beneficios futuros, alem de esta 

atrelado a aspectos adicionais sobre materialidade, 

probabilidade de ocorrencia e confiabilidade da avaliagao. 37 45,12% 

Total 82 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

No que tange ao conhecimento dos entrevistados a respeito do reconhecimento de ativo, a 

pesquisa revela que 45 ,12% dos discentes compreendem a necessidade de que para 

determinado e lemento seja considerado ativo, deve atender inicialmente as caracter ist icas 

pert inentes ao mesmo, sendo calculado a partir de bases confiaveis etc. 

Contudo, a maior ia dos concluintes escolheu a af irmativa, a qual determina o 

reconhecimento do ativo como aquele que traz benef ic io futuro, ou seja, uma alternativa 

incompleta, pois conforme referenciado deve-se abordar o controle e a or igem, alem da 

geracao de benef ic io futuro. Desta forma, a concepcao dos concluintes a cerca do tema 

tende a superf ic ial idade. 

Com relagao ao conhec imento da mensuragao, a tabela 9 revela o que foi encontrado. 



49 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 9 - Conhecimentos sobre o processo de mensuracao de ativos 

0 QUE OS DISCENTES INTERPRETAM S O B R E 0 P R O C E S S C 

DE MENSURAQAO DOS ITENS DE ATIVO: 
FREQUENCIA % FREQUENCIA 

Mensurar refere-se ao procedimento capaz de avaliar e atribuir 

valor monetario ou quantitative aos elementos contabeis, com 

base em conceitos relevantes pre-estabelecidos. 41 50,00% 

Deve obedecer basicamente a tres aspectos essenciais, e que 

abarcam a compreensao de que seja um recurso controlado poi 

uma entidade, bem como originario de eventos passados e capa; 

de gerar beneficios futuros, alem de esta atrelado a aspectos 

adicionais sobre materialidade, probabilidade de ocorrencia e 

confiabilidade da avaliagao. 17 20,73% 

0 processo de mensuragao contabil de um ativo consiste em 

atribuir um valor monetario a esse recurso economico. Apesar de 

dados nao monetarios serem relevantes para o processo 

decisdrio, prevalece na medigao do ativo a utilizagao como 

unidade de medida de moeda. 18 21,95% 

Ao se falar em mensuragao lembra- se exatamente o que 

pretende representar. Mensurar, em contabilidade, e traduzir 

monetariamente o valor economico dos objetos e eventos. 6 7,32% 

T O T A L 82 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

O resultado da amostra revela que o maior indice da escolha dos entrevistados compreende 

5 0 % da amostra, ou seja, (41 concluintes) compreendem o processo de mensuragao de 

ativos em sua essencia l idade. Em resumo, alem de atribuir valor quanti tat ivo ou monetar io a 

um ativo, mensurar em contabi l idade pre estabelece que o mensurador seja conhecedor da 

natureza, caracter ist icas ou concei tos do e lemento em estudo. 

Em suma, a presente pesquisa nao buscou discutir acerca de um metodo especi f ico ou mais 

adequado a ser uti l izado no processo de mensuragao, quer seja o custo historico, custo 

corrente ou ainda outro metodo, buscando-se identif icar se os concluintes sao capazes de 

representarem de maneira satisfatoria a capacidade geradora de futuros benef ic ios 

economicos dos ativos para uma ent idade, em consonancia com os criterios basicos. 

Com relagao ao processo de evidenciagao, o conhec imento dos entrevistados pode ser visto 

na tabela 10. 
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Tabela 10 - Conhecimentos sobre o processo de evidenciagao de ativos 

0 QUE VOCE OS ENTREVISTADOS SAB EM SOBRE 0 

PROCESSO DE EVIDENCIACAO DOS ITENS DE ATIVOS: 

TOTAL DAS IFES 0 QUE VOCE OS ENTREVISTADOS SAB EM SOBRE 0 

PROCESSO DE EVIDENCIACAO DOS ITENS DE ATIVOS: 
FREQUENCIA % FREQUENCIA 

Nao deve ser entendida estritamente como uma norma, 

princfpio, postulado ou convengao, haja vista que a 

evidenciagao atende ao objetivo da contabilidade, que 

consistem em gerar e disponibilizar informagoes adequadas 

para os seus usuarios. 19 23,17% 

A evidenciagao contabil deve atender as necessidades de seus 

mais diversos usuarios e de acordo com o perfil de cada um, de 

modo que a sua produgao e disseminagao seja diretamente 

influenciada com bases nas caracteristicas. 19 23,17% 

Evidenciagao nos remete a veiculagao de informagSes 

financeiras de uma empresa representadas por um conjunto de 

demonstragoes contabeis capazes de fornecer informagoes 

privilegiadas e influenciar no processo decisorio e do risco. 20 24,39% 

Instrumento capaz de embasar a decisao financeira atraves da 

disseminagao das informagoes de maneira organizada e 

adequada, de acordo com o perfil, necessidade, relevancia e 

demanda de cada usuario. 24 29,27% 

Total 82 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

Quando quest ionados acerca dos procedimentos de evidenciagao, o estudo mostrou que a 

maior ia dos discentes identif icou a alternativa que just i f ica a evidenciagao de manei ra 

satisfatoria. Em uma l inguagem semelhante, ludic ibus (2009) defende a evidenciagao como 

instrumento capaz de embasar a decisao f inanceira atraves da d isseminagao das 

informagoes de maneira organizada e adequada, de acordo com o perfi l, necessidade, 

relevancia e demanda de cada usuario. 

Nesse sent ido, com base no que trata sobre evidenciagao no referencial teorico, nao deve 

ser prat icada e entendida apenas como uma prestagao de servigo, ou seja, evidenciar em 

contabi l idade consiste em produzir informagoes confiaveis e "sob medidas" com base na 

demanda part icularizada de cada usuario, evi tando possivel vies, exagero ou carencia nas 

informagSes geradas, ot imizando de maneira eficiente o tempo tanto de quern produz 

quanto o de quern examina ou se utiliza frente ao processo decisorio. 

Tratando-se do conhec imento dos discentes sobre a diferenga entre ativos correntes e nao-

correntes, segue a tabela 1 1 . 
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TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11 - Conhecimentos sobre itens que representam Ativos Correntes e Nao Correntes 

ANALISE S O B R E 

OS ITENS QUE OS 

ENTREVISTADOS 

0 ENTENDEM 

TOTAL DAS IFES 
ANALISE S O B R E 

OS ITENS QUE OS 

ENTREVISTADOS 

0 ENTENDEM FREQUENCIA % FREQUENCIA 

COMO ATIVOS 

C O R R E N T E S E 

NAO-CORRENTES: 

Ativos 

Correntes 
Ativos Nao Correntes Total 

Ativos 

Correntes 

Ativos Nao 

Correntes 

Dinheiro 83 0 82 100,00% 0,00% 

Maquinas 1 82 82 1,22% 98,78% 

Caixa 81 1 82 98,78% 1,22% 

Banco 81 1 82 98,78% 1,22% 

Veicuios 4 78 82 4,88% 95,12% 

Contas a receber 68 14 82 82,93% 17,07% 

Predios 30 52 82 36,59% 63,41% 

Numerario de caixa 76 6 82 92,68% 7,32% 

Marcas, agoes 19 63 82 24,10% 75,90% 

Terrenos 1 81 82 1,20% 98,80% 

Total 82 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

De modo a anal isar o nivel de conhec imento dos discentes relacionado ao e lemento ativo 

corrente e nao corrente, observou-se que o item dinheiro apresentou maior e menor indice, 

sendo unanime em relacao a sua identif icagao como ativo corrente de maneira satisfatoria. 

Anal isando os demais itens do grupo proposto, observa-se de modo geral que, os 

estudantes compreendem de maneira correta os ativos correntes e nao correntes, poucos 

apresentaram signif icativa variagao negat iva, como no caso do item "predios", que atingiu 

36,59%. Segundo o que foi evidenciado no referencial teorico trata-se de um ativo nao 

corrente, mesmo assim mais de 5 0 % dos entrevistados compreenderam o e lemento em 

questao. 

Com base no alto indice das respostas posit ivas direcionando a anal ise para consideragoes 

re levantemente posit ivas, desse modo, no que tange a concepgao de ativos corrente e nao 

correntes, pode-se af irmar que os concluintes apresentam conhecimento relat ivamente 

satisfatorio. 

A tabela 12 revela o conhecimento dos entrevistados a respeito da diferenciagao entre ativo 

tangivel e intangivel . 
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Tabela 12 - Conhecimentos sobre Ativos Tangiveis e Intangiveis 

ANALISE S O B R E OS ITENS 

QUE OS ENTREVISTADOS 

INTERPRETAM COMO 

ATIVOS TANGiVEIS E 

ATIVOS INTANGIVEIS: 

TOTAL DAS IFES 
ANALISE S O B R E OS ITENS 

QUE OS ENTREVISTADOS 

INTERPRETAM COMO 

ATIVOS TANGiVEIS E 

ATIVOS INTANGIVEIS: 

FREQUENCIA % FREQUENCIA 

ANALISE S O B R E OS ITENS 

QUE OS ENTREVISTADOS 

INTERPRETAM COMO 

ATIVOS TANGiVEIS E 

ATIVOS INTANGIVEIS: 
Ativos 

Tangiveis 

Ativos 

Intangiveis 
Total 

Ativos 

Tangiveis 

Ativos 

Intangiveis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Goodwill 6 76 82 92,68% 

Franquias, marcas e patentes 5 77 82 93,90% 

Equipamentos 80 2 82 7,32% 2,44% 

Moveis 80 2 82 6,10% 2,44% 

Direitos autorais 5 77 82 6,10% 93,90% 

Predios 76 6 82 92,68% 7,32% 

Pesquisas e gastos 

operacionais 
45 37 82 54,88% 45,12% 

Conhecimentos tecnologicos 2 80 82 2,44% 97,56% 

Total 82 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

Discr iminado o nivel de conhec imento dos concluintes relacionado ao ativo tangivel e ativo 

intangivel, constatou-se com base nas caracter ist icas explanadas no referencial teor ico 

dessa pesquisa e nos dados organizados na tabela 12, que os maiores indices, ou seja, as 

maiores f requencias individuals e no geral , compreendem uma correta concepcao do 

e lemento interpretado. 

Logo, com base no alto indice das respostas posit ivas, ou seja, nivel considerado de 

acei tacao da direcionando a anal ise para consideracoes re levantemente posit ivas, desse 

modo, no que tange a concepcao de at ivos corrente e nao correntes, pode-se af irmar que os 

concluintes apresentam conhec imento relat ivamente satisfatorio. 
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4 CONSIDERACOES FINAIS E RECOMENDACOES 

Atraves da pesquisa real izada, constatou-se que a teor ia da contabi l idade e sem duvida um 

dos mais importantes ramos da contabi l idade, ou melhor, considera-se a raiz de todos os 

acontec imentos e relacoes entre os inumeros e lementos contabeis, capazes de fornecer 

subsid ios relevantes para a apl icacao do conhec imento no processo contabi l e decisorio, em 

virtude da indireta mecanizacao das prat icas contabeis frente ao novo contexto da 

global izacao mundial da economia. Paralelo a teoria, f iguram os e lementos patr imoniais, 

mais especi f icamente o "Ativo", concebido como um recurso originario de eventos correntes 

ou passados, mant idos sob controle de uma ent idade, do qual se espera obter futuros f luxos 

de caixa. 

Cabe ressaltar a inda que o At ivo e capaz de respaldar o processo decisorio, ja que esse 

encontra-se relacionado as d iscussoes de reconhecimento, mensuracao e evidenciacao, 

que venham a atender as determinacoes legais e as necessidades dos usuarios da 

informagao, semelhante aos demais, o processo de evidenciagao, reflete a posigao 

f inanceira e patr imonial de uma ent idade, para os inumeros usuarios l igados direto ou 

indiretamente a contabi l idade ( invest idores, gestores, profissionais ou academicos etc.). 

Nesse sent ido, presume- se que os usuarios da contabi l idade possuam conhec imentos 

adequados com relagao a natureza do e lemento ativo, af im de embasar a identif icagao e o 

seu respect ivo reconhecimento, de maneira organizada e adequada com a necessidade, 

demanda e perfil do seu usuario. 

At raves do estudo real izado e com base nos dados coletados mediante apl icagao do 

quest ionar io de pesquisa nas respect ivas instituigoes de ensino, constatou-se com relagao 

ao perfil dos entrevistados (social e academico) que mais da metade dos discentes que 

estao concluindo o curso de Ciencias Contabeis nas IFES Paraibanas sao do genero 

feminino, no que concerne a faixa etaria de modo geral esses sao em sua grande maior ia 

jovens e possuem entre 22 e 26 anos. 

Com relagao a si tuagao funcional , o campo de atuagao dos concluintes vol ta-se 

prior i tar iamente a colaboragao em empresa pr ivada, cabe ressaltar que o fato dos cursos de 

ciencias contabeis func ionarem predominantemente em turno noturno, inf luencia e de certa 

forma, predispoem a possibi l idade dos estudantes t rabalharem e estudar ao mesmo tempo. 
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Na categor ia, distribuigao por IFES, 56 ,09% dos entrevistados fazem parte da UFPB e 

4 3 , 9 0 % sao alunos da UFCG. 

No tocante ao ano de ingresso no curso, observou-se que os anos de 2006 e 2007 

representam o maior percentual de ingresso, com base nessa real idade e no fato de que o 

tempo de conclusao do curso nas instituigoes abordadas neste estudo e em media cinco 

anos, conclui-se que a maioria concluira o curso no corrente ano de 2011.Outro fator a ser 

ressaltadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e que os entrevistados esco lheram o curso de Ciencias Contabeis mot ivados em 

sua ampl i tude pelas oportunidades de emprego oferecidas pelo mercado de trabalho, quer 

seja em empresa privada ou setor publico. 

Com relagao ao nivel de compreensao dos concluintes do curso de ciencias contabeis das 

IFES do estado da Paraiba no que concernem aos conhecimentos gerais sobre o ativo, e 

aos processos de reconhecimento, mensuragao e evidenciagao, a lem da dist ingao entre 

ativo corrente, nao corrente, tangivel e intangivel , conclui-se que com relagao a concepgao 

do e lemento ativo de maneira geral os concluintes possuem apenas um conhec imento 

superf icial uma vez que os def inem apenas como bens e direitos, sendo indiferente em sua 

grande maior ia com relagao a capacidade de gerar benef ic ios futuros e ser passivel de 

controle a partir de uma ent idade. 

No tocante ao processo de identif icagao, constatou-se que os concluintes possuem uma 

concepgao precaria tendendo express ivamente a superf ic ial idade e general idade. Com 

relagao a concepgao no que se refere ao processo de mensuragao e evidenciagao, e ainda 

em relagao as caracter ist icas naturais e essenciais dos ativos tangiveis, intangiveis, 

correntes e nao corrente, ou seja, os concluintes compreendem de manei ra posit iva e 

satisfatoria as caracter ist icas relativas as caracter ist icas relativas aos processos l istados. 

De manei ra geral , apesar de alguns itens apresentarem resultados satisfatorios, no geral a 

pesquisa conclui que os estudantes possuem apenas conhec imento superf icial , gener ico e 

abstrato sobre as caracter ist icas e lementares dos ativos e demonst rando uma concepgao 

indiferente com relagao a capacidade de benef ic ios futuros e ser passivel de controle a 

partir de uma ent idade, ou seja, nao contemplam nem identi f icam as essencia l idades do 

e lemento em estudo. Nesse sent ido, os resul tados obt idos respaldam a def iciencia na real 

compreensao das caracter ist icas relevantes dos ativos por parte dos concluintes das IFES 

publ icas paraibanas. 
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Como sugestao para futuras pesquisas, pode se pensar em ampl iar a apl icacao dos 

quest ionar ios de pesquisa para todas as IES - instituigoes de ensino superior publ icas do 

curso de ciencias contabeis do estado da Paraiba. Uma outra sugestao pode ser a apl icagao 

do quest ionar io para os demais per iodo, desde que ja se tenha pago a discipl ina de teor ia 

da contabi l idade. 
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APENDICE 
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APENDICE A - Instrumento de coleta 

DEFINIGAO DE A T I V O S S E G U N D O A T E O R I A C O N T A B I L : UM E S T U D O S O B R E A 

C O N C E P C A O DOS E S T U D A N T E S D E G R A D U A C A O EM C I E N C I A S C O N T A B E I S D A S 

IES P U B L I C A S DO E S T A D O DA P A R A I B A 

O objet ivo do presente instrumento consiste na tentat iva de medir o grau de conhec imento 

dos fo rmandos do curso de ciencias contabeis das IES publ icas do estado da Paraiba no 

segundo semestre de 2011 a cerca do conhec imento das def inicdes de ativos segundo a 

teoria contabi l . O universo dessa pesquisa compreende as seguintes IES: UFCG, UFPB e 

UEPB. Cabe ressaltara ainda que esse estudo tern exclusiva e un icamente f inal idade 

cienti f ica. 

1 Perfil dos entrevistados 

1.1 Genero: 

( ) Masculino 

( ) Feminino 

1.2 Faixa etaria: 

( ) De 17 e 21 anos 

( ) De 22 e 26 anos 

( ) De 27 e 31 anos 

( ) Acima de 32 anos 

1.3 Situacao funcional: 

( ) Colaborador (a) em empresa privada 

( ) Funcionario (a)/ Servidor (a) publico 

( ) Profissional liberal 

( ) Empresario (a) 

( ) Outro: 

2 Perfil academico 

2.1 I F E S : 

( )UFCG ( )UFPB 

2.2 Ano de ingresso no curso de Ciencias Contabeis: 

( ) Ate 2005 

( ) De 2006 a 2007 

( ) De 2008 a 2009 

( ) D e 2010 a 2011 

2.3 Motivacao para a escolha do curso de Ciencias Contabeis: 

( ) Estimulo familiar 

( ) Esta atuando na area, como tecnico em contabilidade 

( ) Esta atuando na area, como auxiliar em escritorio de contabilidade 

( ) Realizacao pessoal 

( ) Empregabilidade (oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho) 

( ) Ingresso no servigo publico (concurso) 

( ) Campo de atuac§o profissional 

( ) Outro: 

3 Conhecimentos sobre ativos 

3.1 O que voce entende sobre ativos: 

( ) Os ativos representam direitos de utilizacSo de riqueza 

( ) Sao os bens e direitos de uma entidade 
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( ) Podem ser definidos como "provaveis beneficios economicos futuros, obtidos ou controlados 

por uma pessoa ou empresa, que resultem de transacoes ou eventos passados 

( ) Conjunto de meios ou a materia posta a disposicao do administrador para que esse possa 

operar de modo a conseguir os fins quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a entidade entregue a sua direcao tern em vista 

( ) Qualquer contraprestacao, material ou nao, possufda por uma empresa especifica e que tern 

valor para aquela empresa 

( ) Sao constituidos a partir de transacoes correntes ou passadas, mantidos a disposicao da 

entidade controladora e capaz de gerarem ou contribuir para o processo de manutencao e perpetuacao 

da riqueza patrimonial, em um prazo que compreende a sua vida util 

3.2 O que voce entende sobre o processo de reconhecimento dos itens de ativos: 

( ) Um ativo e reconhecido na demonstracao financeira quando for provavei que beneficios 

economicos futuros dele provenientes fluirao para a entidade e seu custo ou valor puder ser 

determinado em bases confiaveis 

( ) O reconhecimento de um item do ativo refere- se entao, ao processo de incorporar no 

balanco patrimonial um recurso economico. 

( ) Deve obedecer basicamente a tres aspectos essenciais, e que abarcam a compreensao de 

que seja um recurso controlado por uma entidade, bem como originario de eventos passados e capaz 

de gerar beneficios futuros, alem de esta atrelado a aspectos adicionais sobre materialidade, 

probabilidade de ocorrencia e confiabilidade da avaliacao. 

3.3. O que voce entende sobre o processo de mensuracao dos itens de ativos: 

( ) Mensurar refere-se ao procedimento capaz de avaliar e atribuir valor monetario ou 

quantitative aos elementos contabeis, com base em conceitos relevantes pre-estabelecidos. 

( ) Deve obedecer basicamente a tres aspectos essenciais, e que abarcam a compreensao de 

que seja um recurso controlado por uma entidade, bem como originario de eventos passados e capaz 

de gerar beneficios futuros, alem de esta atrelado a aspectos adicionais sobre materialidade, 

probabilidade de ocorrencia e confiabilidade da avaliacao. 

( ) O processo de mensuracao contabil de um ativo consiste em atribuir um valor monetario a 

esse recurso economico. Apesar de dados nao monetarios serem relevantes para o processo 

decisdrio, prevalece na medigao do ativo a utilizacao como unidade de medida de moeda. 

( ) Ao se falar em mensuracao lembra- se exatamente o que pretende representar. Mensurar, 

em contabilidade, e traduzir monetariamente o valor economico dos objetos e eventos. 

3.4 0 que voce entende sobre o processo de evidenciacao dos itens de ativos: 

( ) Nao deve ser entendida estr i tamente como uma norma, principio, postulado ou 

convengao, haja vista que a evidenciagao atende ao objetivo da contabi l idade, que 

consis tem em gerar e disponibi l izar informagoes adequadas para os seus usuar ios 

( ) A evidenciagao contabi l deve atender as necess idades de seus mais diversos 

usuarios e de acordo com o perfil de cada um, de modo que a sua produgao e d isseminagao 

seja d i retamente inf luenciada com bases nas caracter ist icas 

( ) Evidenciagao nos remete a veiculagao de informagoes f inanceiras de uma empresa 

representadas por um conjunto de demonst ragoes contabeis capazes de fornecer 

informagoes privi legiadas e inf luenciar no processo decisor io e do risco 

( ) Instrumento capaz de embasar a decisao f inanceira atraves da disseminagao das 

informagoes de maneira organizada e adequada, de acordo com o perfil, necessidade, 

relevancia e demanda de cada usuario. 

3.5 Analisando os itens apresentados a seguir, julgue se representam Ativos correntes e 

Ativos nao-correntes: 

ITENS 
ATIVOS 

C O R R E N T E S 

ATIVOS NAO-

C O R R E N T E S 

DINHEIRO 

MAQUINAS 

CAIXA 

BANCO 

VEfCULOS 

CONTAS A RECEBER 


