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R E S U M O 

Este trabalho propoe-se a refletir sobre aspectos relevantes da contabilidade internacional 

no ambito do contexto economico da atualidade, com enfase na estrutura do Balanco 

Patrimonial, em seus aspectos normativos, de acordo com os organismos internacionais 

atuantes na convergencia de praticas contabeis, especialmente o IASB. Atraves de pesquisa 

bibliografica e documental apresentou-se uma visao geral dos organismos nacionais e 

internacionais regulamentadores da contabilidade, observando-se a necessidade de 

harmonizacao de praticas contabeis, aspectos relevantes do padrao norte-americano FASB 

e o nivel de aderencia das Normas Brasileiras de Contabilidade as normas do IASB. Para 

alcancar os objetivos propostos de discutir e identificar a estrutura do Balanco Patrimonial 

na perspectiva das Normas Internacionais do IASB e das normas brasileiras de 

Contabilidade, estabelecendo uma comparacao entre os dois padroes, a partir do Balanco 

Patrimonial da Gerdau S.A., nos exercicios 2006 e 2007, publicado na CVM, nos moldes do 

IASB e do mesmo balanco publicado sob a legislacao brasileira, estabeleceu-se uma 

comparacao entre ambos, discutindo e identificando as diferengas entre eles. Concluiu-se 

que na perspectiva normativa, a nossa legislacao ja deu grandes passos em diregao ao 

padrao internacional. Constatou-se que ha similaridades entre os padroes estudados, mas 

tambem foi possivel identificar divergencias entre os mesmos, principalmente, decorrentes 

de diferentes praticas contabeis no reconhecimento, na mensuragao e na evidenciagao dos 

fatos contabeis. 

Palavras-chave: Balango Patrimonial. Normas Internacionais de Contabilidade. Normas 

Brasileiras de Contabilidade. Convergencia Contabil. IASB. 



A B S T R A C T 

This paper proposes to reflect on relevant aspects of the international accounting, in the 

scope of the economical context of the present time, with emphasis in the Balance Sheet's 

structure, in its normative aspects, in accordance with the international operating organisms 

in the convergence of accounting practices, especially the IASB. Through bibliographical and 

documental research was presented a general vision of the national and international 

organisms regulators of the accounting practices, observing the need for harmonization of 

accounting practices, relevant aspects of the North American standard FASB, and the level 

of adhesion of the Brazilian Accounting Norms to lASB's. To reach the proposed objectives 

of discussing and identifying the Balance Sheet structure in the international norms 

perspective of IASB and the Brazilian Accounting Norms, from Gerdau S.A.'s Balance Sheet, 

in 2006 and 2007 exercises, published in the CVM, in lASB's standards and from the same 

balance published under Brazilian legislation , it was established as a comparison between 

both standards, discussing and identifying their differences. One concluded that in the 

normative perspective, our legislation has already made big steps towards the international 

standard. It was evident that there are similarities between the studied standards, but also it 

was possible to identify divergences between them, principally deriving from different 

accounting practices in the recognition, valuation and disclosure of the accounting facts. 

Keywords: Balance Sheet. International Accounting Standards. Brazilian Rules of 

Accounting. IASB. 
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1 I N T R O D U C A O 

Vive-se num novo cenario economico, onde, no campo empresarial, profundas mudancas 

sao implementadas continuamente. A complexa realidade economica da globalizagao dos 

mercados financeiros demanda profissionais habilitados, com profundos e aprimorados 

conhecimentos tecnicos especificos. 

Nesta nova sociedade global, as distancias tern sido minimizadas pelos avangos nas 

comunicagoes e nos transportes. Desta forma, e consolidada a expansao do comercio 

internacional, no qual as oportunidades de negocios tern crescido vertiginosamente, 

especialmente na area das exportagoes. Tal realidade faz com que as empresas assumam 

uma nova postura com relagao ao mercado internacional. 

Surge, nesse contexto, a necessidade de se apresentar uma informagao contabil que possa 

ser compreendida por aqueles que estao inseridos nesse ambiente multinacional. Almeida 

(2006, p. 2) observa que: "os usuarios tern a expectativa de que as informagoes contabeis 

sejam transparentes, confiaveis, objetivas, relevantes e comparaveis a nivel internacional 

com outras sociedades", refletindo a realidade economico-financeira da empresa. 

Periodicos especializados, tais como a Revista Contabilidade & Finangas da USP e a 

Revista Brasileira de Contabilidade (RBC), veiculam artigos e reflexoes sobre a relevancia e 

aplicabilidade da contabilidade internacional. Surge, no campo empresarial e economico, a 

busca constante pelo conhecimento dos padroes normativos, dos principios e 

procedimentos que norteiam as transagoes dos negocios que se estendem aiem das 

fronteiras geograficas. 

Essa nova conjuntura motivou muitas universidades brasileiras, a exemplo da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), da Pontificia Universidade Catolica de Campinas (PUC), da 

Universidade de Brasilia (UnB), entre outras, a incorporarem em suas estruturas curriculares 

a disciplina Contabilidade Internacional, de forma que o seu estudo ja se tornou materia 

obrigatoria para aqueles que almejam acompanhar as mudancas e tendencias educacionais 

no cenario mundial. Nesse sentido, o MEC atraves da resolugao CNE/CES 10/2004, 

apresenta, entre outras coisas, o perfil do egresso do graduado em Ciencias Contabeis, 

estabelecendo no art. 5° que esse profissionai tenha "conhecimento do cenario economico e 

financeira, nacional e internacional, de forma a proporcionar a harmonizagao das normas e 

padroes internacionais de contabilidade [...]". 

Na perspectiva do ambiente contabil brasileira, ha exigencias especificas, segundo o 

entendimento de Franco (1999, p. 24): 
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Empresas multinacionais, que tenderao a crescer em rtumero e em tamanho 
com a globalizagao da economia, precisam apresentar seus relatdrios e 
demonstrag6es contabeis em dois diferentes conjuntos de normas - as 
brasileiras e as do pais de origem de seus capitais. 

Ja no campo das pesquisas academicas, observa Weffort (2005, p. 26), "No Brasil, e 

reduzido o numero de pesquisas voltadas para a contabilidade internacional 

comparativamente com aquelas desenvolvidas em outros ramos da contabilidade." 

A recente LeizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11.638/07 introduziu importantes mudangas na legislagao societaria brasileira, 

objetivando o seu alinhamento aos padroes internacionais do IASB. Segundo Alexandre 

(2008), vice-presidente da APIMEC/SP, "as mudangas trazidas representam urn importante 

avango institucional, contribuindo para aumentar o grau de transparencia das 

demonstragoes financeiras e, assim, oferecer maior seguranga ao investidor". 

Objetiva-se, entao, neste trabalho, identificar e refletir sobre aspectos relevantes da 

contabilidade internacional no ambito do contexto economico da atualidade, com enfase na 

estrutura do Balango Patrimonial em seus aspectos normativos, de acordo com os orgaos 

regulamentadores - organismos internacionais atuantes na padronizagao e harmonizagao de 

praticas contabeis. Ao mesmo tempo, proporcionara aos profissionais da area dos negocios 

internacionais, sob a otica contabil, condigoes de atuagao nessa nova realidade no campo 

da economia e da integracao dos mercados. 
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1.1 T e m a e Problema 

A contabilidade vem tomando dimensoes internacionais. O mercado brasileiro tern avancado 

signrficativamente em direcao as tendencias mundiais de padronizacao. Nessa conjuntura, 

conforme Santos (2007, p. 33) os usuarios da informagao contabil sao importantes nesse 

processo e a sua relevancia deve ser considerada. Nas suas proprias palavras: 

Tais usuarios poderao ter os mais variados interesses nessas informacdes, 
e estar localizados em qualquer ponto do planeta, consequentemente, o 
compromisso firme de aderencia aos requisites das normas internacionais 
IFRS e a referenda relevante para o conforto necessario de todo usuario de 
que a informacao financeira disponivel e util as suas necessidades e 
confiavel para suas tomadas de decisao. 

Diante dessas circunstancias, o presente trabalho se propoe a responder a seguinte 

pergunta: Quais as diferengas existentes nas estruturas do Balango Patrimonial segundo as 

normas internacionais do IASB e as normas brasileiras de contabilidade? 

1.2 Justificativa 

O seculo XXI traz consigo grandes desafios. No ambito mundia!, a competitividade desperta 

urn crescente interesse na atuagao internacional das empresas, com urn nitido reflexo na 

importagao e exportagao de bens de consumo. Essa mudanga conjuntural faz com que as 

empresas assumissem uma nova postura com relagao ao mercado internacional, com o 

proposito de atender as exigencias mercadoldgicas para a sua intemacionalizagao. 

Sob esse cenario, tudo leva a crer que a contabilidade brasileira avanga ao adotar as 

normas internacionais de contabilidade dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA International Accounting Standards Board (IASB), 

atraves da aprovagao da leizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11.638/07. Essa lei foi precedida por alguns pronunciamentos 

de orgaos normatizadores da legislagao contabil brasileira que ja estabeleciam prazos bem 

definidos para a convergencia as normas do IASB. Ha os que determinam especificamente 

que em 2010, as demonstragoes contabeis consolidadas sejam apresentadas nesse novo 

padr§o. 

Essas mudangas legais podem aumentar a demanda por profissionais contabeis 

especialistas em International Financial Reporting Standards - IFRS, urn padrao de 

expressiva complexidade, que possivelmente exigira dos usuarios maior nivel de 

julgamento, diante de sua subjetividade. Esses profissionais precisam ser capacitados a 

estabelecer comparabilidade entre os padroes existentes. Assim, este cenario se constitui 

numa premissa que evidencia a importancia deste trabalho. 
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Portanto, nesse contexto, a presente pesquisa e oportuna diante da necessidade dos 

contadores conhecerem aspectos normativos da estrutura do Balanco Patrimonial nesse 

novo padrao internacional, ao amparo das normas e principios contabeis internacionalmente 

aceitos, que reflitam a realidade economica da empresa e sejam compreendidos por 

aqueles que necessitam de suas informacoes. 
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1.3 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivo Geral 

Demonstrar as diferengas existentes entre as estruturas do Balanco Patrimonial na 

perspectiva das Normas Internacionais do IASB e das Normas Brasileiras de Contabilidade. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

• Relacionar os principals normativos brasileiras em vigor que determinam a adogao das 

Normas Internacionais de Contabilidade; 

• Apresentar o modelo aceito do Balanco Patrimonial (BP), conforme as Normas Norte-

americanas e as Normas Internacionais do IASB; 

Identificar as diferengas existentes entre o Balango Patrimonial elaborado sob a 

legislacao brasileira e o Balango Patrimonial elaborado sob os United States Generally 

Accepted Accountnig Principles (USGAAP). 
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1.4 Procedimentos Metodologicos 

A eonstrugio logica desta pesquisa apoia-se no metodo dedutivo. Souza, Fialho e Otani 

(2007) observam que o conteudo das premissas e explicado por meio do raciocinio 

dedutivo, ja que "por intermedio de uma cadeia de raciocinio em ordem descendente, de 

analise do geral para o particular, chega a uma conclusao". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Natureza da Pesquisa 

Ciassifica-se este trabalho como uma Pesquisa Aplicada, pois conforme o entendimento de 

Souza, Fialho e Otani (2007, p. 38), esse tipo de pesquisa tern as seguintes caracteristicas: 

Objetiva gerar conhecimentos para aplicacao pratica e dirigida a solucao de 
problemas especfficos. Envolve verdades e interesses locais, tendo como 
propbsito resolver um problema especifico, que provavelmente resultara em 
um produto diretamente aplicado, buscando atender demandas sociais. 

Esta pesquisa e considerada aplicada porque ela procura identificar, de forma especifica, as 

diferengas existentes nas estruturas do Balango Patrimonial segundo as normas 

internacionais do IASB e as normas brasileiras de contabilidade, 

1.4.2 Tecnica Empregada 

O presente trabalho faz uso da documentacao indireta. Segundo Souza, Fialho e Otani 

(2007, p. 36) esta "caracteriza-se por utilizar o processo de coleta de dados atraves de uma 

pesquisa documental (fontes primarias) ou pesquisa bibliografica (fontes secundarias)". 

Deve-se observar, contudo, que a fundamentagao teorica desta pesquisa repousa, 

basicamente, sobre fontes secundarias, que e a pesquisa bibliografica. 

Em relagao aos procedimentos para a coleta de dados, esta pesquisa foi elaborada a partir 

de material ja publicado, especialmente livros e artigos cientificos. Souza, Fialho e Otani 

(2007, p. 40) caracterizando a pesquisa bibliografica, afirma: 

Consiste da obtengao de dados atraves de fontes secundarias, utiliza 

como fontes de coleta de dados materiais publicados, como: livros, 

periodicos cientificos, revistas, jornais, teses, dissertagoes, materiais 

cartograficos e meios audiovisuais, etc. 

Observa-se, tambem, que embora nao promova "um estudo aprofundado e exaustivo de um 

caso especifico", esta pesquisa tambem faz uso de um estudo de caso, ao coletar dados 

para a analise de uma empresa, isto e, analisou-se o Balanco Patrimonial da Gerdau S.A., 
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nos exercfcios sociais de 2006 e 2007, publicado no site da Comissao de Valores 

Mobiliarios - CVM, nos moldes do IASB e do mesmo balanco publicado sob a legislacao 

brasileira, estabelecendo-se uma comparacao entre ambos, discutindo-se e identificando-se 

as diferengas entre eles. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.3 Ciassificagao Quanto aos Objetivos 

Esta pesquisa e descritiva, pois de acordo com a concepgao de Gil (1999 apud BEUREN, 

2005), a pesquisa descritiva tern como principal objetivo descrever caracteristicas de 

determinada populacao ou fenomeno ou o estabelecimento de relacoes entre as variaveis. 

Uma de suas caracteristicas mais significativas esta na utilizagao de tecnicas padronizadas 

de coletas de dados. 

Esta pesquisa e considerada descritiva porque descreve as caracteristicas da evidenciagao 

de informagoes contabeis, por meio do Balango Patrimonial, nos padroes internacionais do 

FASB e do IASB estabelecendo uma comparacao com o modelo brasileira 

1.4.4 Ciassificagao Quanto a Abordagem do Problema 

Esta pesquisa nao faz uso de instrumentos ou tecnicas estatisticas ao analisar o assunto. 

Ela e considerada como qualitativa, pois conforme observam Souza, Fialho e Otani (2007, p. 

40): 

A interpretacao dos fendmenos e a atribuicao de significados sao basicas 
no processo de pesquisa qualitativa. Nao requer o uso de metodos e 
tecnicas estatisticas. O ambiente natural e a fonte direta para coleta de 
dados e o pesquisador e o instrumento-chave. 

Adicionalmente, este trabalho tern como um dos seus pressupostos o fato de que nos 

principios de reconhecimento e de evidenciagao das informagoes contabeis ha fatores que 

nem sempre sao numericos, Schmidt, Santos e Fernandes (2006, p. 29) entendem que "a 

evidenciagao envolve informagao qualitativa, que sao ingredientes essenciais para que as 

demonstragoes financeiras representem um conjunto completo". Considera tambem que os 

principios de evidenciacao complementam os principios de reconhecimento, e conclui 

informando que esse complemento se da quando "atraves da explicagao das suposigoes 

subjacentes as informagoes numericas e fornecendo outras informagoes sobre as politicas 

contabeis, contingencies, incertezas etc., os quais s i o ingredientes essenciais no processo 

de analise da contabilidade". 
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2 O P A P E L DA C O N T A B I L I D A D E 

A historia da contabilidade caminha paralelamente a historia do proprio homem. Bern cedo, 

quando a civilizagao se encontrava na sua forma mais basica, o saber humano ja delineava 

tracos primitivos da contabilidade. Segundo Sa (2006, p.21) "Antes que o homem soubesse 

escrever e antes que soubesse calcular, criou ele a mais primitiva forma de inscricao, que foi 

a artistica, da qual se valeu para, tambem, evidenciar seus feitos e o que havia conseguido 

para seu uso", e complementa, informando que nesse ambiente "surgiram as observagoes 

do homem em relacao as suas provisoes que eram sua riqueza patrimonial", 

O desenvolvimento da contabilidade, no entender de ludicibus (2006), decorre da 

necessidade de acompanhar a evolucao dessa riqueza patrimonial e que, mais tarde, 

impulsionada pelo capitalismo potencializa o seu uso, aumentando a sua eficacia. 

Desse contexto emerge a importancia da contabilidade, cujo objetivo basico, segundo 

ludicibus (2006, p. 25) "pode ser resumido no fornecimento de informagoes economicas 

para varios usuarios, de forma que propiciem decisoes racionais". Martins e Lopes (2005, p. 

1,2), refletindo acerca dessa forma de entender a contabilidade, consideram que, embora 

essa ideia seja constante nos textos tradicionais dessa ciencia e isso, no melhor do 

conhecimento dos autores, "parece-nos simplista demais entender a contabilidade como 

uma fornecedora de informagoes economicas para usuarios racionais [...]", e justificam suas 

conclusoes afirmando: "ja que as relagoes humanas sao complexas demais para caber 

dentro dessa perspectiva", 

De fato, e possivel que a complexidade dos relacionamentos humanos, num ambiente 

multidisciplinar, composto pelos mais diversificados usuarios das informagoes contabeis, 

reclame por uma conceituagao mais abrangente e aprofundada, de um tema de tamanha 

relevancia para a sociedade hodierna. 

A tabela abaixo evidencia, de forma concisa, os principals tipos de usuarios de informagoes 

contabeis, com a natureza basica das informagoes mais requisitadas por eles: 
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Tabela 1 
Usuarios da Contabilidade e suas principals metas 

Usuarios da Meta que Desejaria Maximizar ou 
Informacao Contabil Tipo de informacao mais importante 

• Acionista minoritario Fluxo regulador de dividendos. 

• Acionista majoritario ou 
com grande participacao 

Fluxo de dividendos, valor de mercado da acao, lucro 
por acao. 

• Acionista preferencial Fluxo de dividendos minimos ou fixos. 

• Emprestadores em gerai Geracao de fluxos de caixa futuros suficientes para 
receber de volta o capital mais os juros, com 
seguranca. 

• Entidades governamentais Valor adicionado, produtividade, lucro tributavel. 

• Empregados em geral, como 
Assalariados 

Fluxo de caixa futuro capaz de assegurar bons 
aumentos ou manutengao de salarios, com 
seguranca; liquidez. 

• Media e alta administracao Retomo sobre o ativo, retorno sobre o patrimdnio 
liquido; situacao de liquidez e endividamento 
confortaveis. 

Fonte: ludicibus (2006, p. 23) 

Ao analisar a tabela 1, pode-se refletir que cada tipo de usuario da contabilidade, tern uma 

correspondente expectativa de resultados. ludicibus (2006, p. 23) pondera que nao se deve 

esquecer que "a contabilidade atua num contexto social e e influenciada por ele, ao mesmo 

tempo em que o infiuencia" e conclui: "racionalidade e tecnica sao elementos importantes na 

contabilidade, mas nao sao os unicos". 

Para Peters (2004, p. 7) "a contabilidade busca, probabilisticamente, minorar o grau de 

incerteza em relacao a tomada de decisoes, por meio de um sistema informacional que da 

qualidade racional a tomada de decisao". 

Ao tratar da relevancia da informacao contabil, no contexto do mercado de capitals, Lopes 

(2002, p. 7) afirma que: 

O papel da informacao contabil nos mercados financeiros e uma das areas 
mais estudadas na academia de contabilidade. O mercado financeira, de 
forma geral, e um dos maiores usuarios da informacao contabil por 
intermedio de analistas, corretoras, investidores institucionais e individuals, 
bancos de investimento, etc. 

Observa o referido autor que esse ambiente comporta-se como um "taboratorio" para testar 

o papel da contabilidade, tempo em que avalia-se "como essas informagoes interagem com 

os participantes desse proprio mercado". Nesse contexto, ao referir-se a esfera 

internacional, conjectura-se: "a intemacionalizacao dos mercados financeiros e a 
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importancia desses para o desenvolvimento economico provocam o aumento da demanda 

para maiores estudos relacionados ao entendimento do papel da contabilidade". 

2.1 Contabil idade Internacional 

Caminha-se, a largos passos, para uma contabilidade planetaria, fundamentada em 

principios, cuja subjetividade, pelo que parece, exigira dos profissionais da area, maior 

exercicio da capacidade de julgamento, ja que a base nao esta na rigidez das regras, mas 

nos principios gerais, conforme as palavras do presidente do conselho de administracao do 

IASB, Sir David Tweed, em materia publicada no jomal Valor economico de 27.02.2008: 

"Estamos marchando para uma contabilidade baseada em principios e nao em regras. Se 

dermos percentuais, voltaremos as regras". E oportuno observar que essa perspectiva 

subjetivista, apoiada na abstracio de determinados aspectos das normas enseja acoes 

perniciosas de profissionais inescrupulosos, com o fim de obter vantagens mediante 

mecanismos improprios. Adotar o padrao IFRS pode implicar em criar oportunidades para 

ser compreendido por um maior numero de usuarios da informacao contabil, ao tempo em 

que, tambem e, inevitavelmente, sujeitar-se as novas possibilidades de perdas de ativos 

num ambiente normativo flexivel, o que sugere uma fragilidade desse padrao contabil, 

constituindo-se um aspecto negativo do mesmo. 

Niyama (2005) considera que a contabilidade internacional e um ramo da contabilidade que 

estuda padroes contabeis editados por organismos reguladores e normatizadores 

internacionais, que atraves de seus orgaos tem buscado a harmonizagao das praticas 

contabeis internacionais, contribuindo assim para o alcance do objetivo da contabilidade. 

Ainda Referindo-se aos primordios da Contabilidade Internacional, esse mesmo autor 

observa: 

Na literatura mundial, nao ha uma data exata que defina o infcio dos 
estudos sobre Contabilidade 4steraaaonal , j *^ ^aode-se 4racar 4iraa linha 
divisdria por volta de 1950-1960, apds o termino da Segunda Guerre 
Mundial e o restabelecimento do comercio internacional mundial (Niyama, 
2005, p. 21). 

A diversidade no tratamento dispensado as informagoes contabeis e uma consequencia 

direta da infiuencia de varios fatores que resulta numa variedade de padroes e praticas 

contabeis distintas, de pals para pais. Referindo-se a essa questao Weffort (2005, p. 21) 

afirma: 

Os padrdes e as praticas contabeis de cada nacio sao o resultado de uma 
interacao complexa de fatores econdmicos, histdricos institucionais e 



25 

culturais, sendo improvavel que essa mistura seja igual em dois pafses 
quaisquer, e, portanto, a diversidade e esperada. 

Nessa mesma linha de pensamento, Niyama e Silva (2008, p. 31) refletindo sobre os fatores 

que sensibilizam o desenvolvimento dos sistemas contabeis, bem como as diferengas que 

afetam a geragao de informagao para os usuarios, afirmam: 

A lista destes fatores pode incluir as influencias externas, como comercio e 
investimentos; as influencias domesticas e ecoldgicas, como fatores 
geograficos e demograficos; a cultura; as instituicoes polfticas, legais, 
tributarias, financeiras, profissio contabil, entre outras. Existem diferengas 
entre os pafses que afetam diretamente a geragao de informacao para o 
usuario: diferengas culturais, sistemas legais; forma de captacao de 
recursos, taxacSo ou tributagao; profissao contabil; nivel de inflacSo; tipo de 
companhia, devido as suas diferengas intemas; e a teoria da Contabilidade. 

As informagoes contabeis de cada pais obedecem a normativos proprios; as diferentes 

maneiras de se tratar as informagoes contabeis obedecem a criterios definidos de 

reconhecimento, mensuragao e evidenciagao. Dessa forma uma transagao pode ter um 

tratamento diferenciado em diferentes paises, gerando dificuldade na compreensao das 

mesmas, e o que observa Almeida (2006, p. 1): 

[...] a contabilidade tem sido bastante questionada nos ultimos anos, 
principalmente em raz§o de uma mesma transagao poder ser registrada de 
forma diferente, dependendo do pais de origem, ocasionando impactos 
diferentes nas contas patrimoniais e nas contas de resultado. Por exemplo, 
o arrendamento mercantil financeira no Brasil e tratado como uma despesa 
de aluguel. Nos EUA e na maioria dos paises europeus, o arrendamento 
mercantil financeira, em certas circunstancias, deve ser capitalizado, ou 
seja, a sociedade deve reconhecer o ativo imobilizado e o passivo 
correspondente. 

Ainda, tratando dessa questao, Niyama e Silva (2008, p. 31) entendem que: 

A comparac§o das diversas praticas levou a constatacio de que 
procedimentos distintos conduzem a resultados distintos. Dessa forma, 
podem ocorrer situagdes em que uma empresa sediada em um pais, ao 
levantar suas demonstragoes contabeis com base nas normas de outro pais 
(onde se encontra instalada a sua subsidiaria), apura resultados 
contraditdrios aos que obteria se as demonstracSes contabeis tivesse sido 
elaboradas conforme as normas do pais-sede. E como se no Brasil 
apurassemos um lucro segundo nossas regras e apurassemos prejuizo se 
adotada regra de outro pais. 

Ao observar essas diferengas, o que se pode verificar e que ha uma perda da condigao de 

comparabilidade das informagoes, ja que elas foram preparadas por criterios contabeis 

diferentes. Para uma melhor compreensao do assunto, Niyama e Silva (2008, p. 31) 

apresentam o seguinte exemplo classico: 

A empresa alema Daimler-Benz que ao encaminhar suas demonstragSes 
contabeis com o objetivo de ter suas agSes negociadas na bolsa de Nova 
lorque apresentou um lucro de 168 milrtSes segundo ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA German GAAP 
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(principios contabeis alemSes) e um prejufzo de 949 milhdes segunao c 
USGAAP (principios contabeis norte-americanos), ambos em marcos 
alemSes. 

A partir desse exemplo, pode-se inferir que somente as demonstracoes contabeis 

elaboradas sob o mesmo padrao, mesmo em paises diferentes, viabilizam a 

comparabilidade das informagoes. Observe-se que esse e "um dos principals beneficios 

esperados pelo IASB", conforme observado na segao 2.1.2.1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 Evolugao da Contabilidade Internacional 

Oliveira (2008) versando sobre a evolugao da contabilidade a nivel internacional observa 

que ja que nos fins do seculo XV, as expedigoes maritimas as Americas, india e Asia 

"fizeram uso da contabilidade para a prestagao de contas das receitas e gastos com 

expedigoes". Esse autor apresenta um resumo da evolugao da contabilidade nos ultimos 

cinco seculos, conforme o quadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1. 

Quadro 1 
Sumario da evolugao da contabilidade internacional nos ultimos cinco seculos. 

Periodo Principals caracteristicas da contabilidade 

Ate 1500 Primdrdios da era do pensamento cientifico da contabilidade, com a 
publicacao da obra de Frei Luca Pacioli. Primeiras demonstracoes contabeis 
preparadas para fins de prestagao de contas aos financiadores das 
expedigdes maritimas. 

1501 a 1900 Enfase nos balancetes financeiros. Sistema de partidas dobradas para os 
registros contabeis preparados quase que exclusivamente para os 
proprietaries do capital. Surgimento da auditoria interna e arrecadadores de 
impostos. 

1901 a 1930 Primdrdios da auditoria externa e dos contadores publicos certificados. 
Surgimento das grandes corporagSes transnacionais americanas e 
aprimoramento das demonstragSes contabeis para atender as finalidades 
tributarias e Imposto de Renda. 

1931 a 1950 Surgimento da contabilidade de custos e dos primeiros relatdrios da 
contabilidade gerencial. 

1951 a 1970 Aprimoramento da contabilidade de custos. Surgimento das tecnicas e 
procedimentos para as analises de custo, estatisticas de producao, custo-
padrao, contabilidade publica, contabilidade e planejamento tributario. 

1971 a 1990 Aprimoramento da contabilidade gerencial, custeio por atividade, custo-
padrao, orgamento e planejamento estrategico. Primdrdios da contabilidade 
social e ambiental. Nesse periodo, a contabilidade ja assume suas 
caracteristicas como um sistema de informagoes a disposigSo dos gestores 
para as tomadas de decisio, com o uso mais intensivo da informatica. Sao 
discutidas as primeiras tentativas da padronizacao dos procedimentos 
contabeis em nivel internacional. 

1991 a 2000 Surgimento do balanced scorecard e disseminaglo da controladoria 
estrategica. Surgem no Brasil as primeiras dissertacoes e teses sobre capital 
intelectual. Globalizacao crescente da economia, dos investimentos 
internacionais e do uso de instrumentos financeiros. 

2001 em diante Fortalecimento das praticas de govemanga corporativa e da tentativa para a 
harmonizagao dos padroes de contabilidade internacional. 

Fonte: Oliveira (2008, p. 5) 
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Ao observar o quadro anterior, depreende-se uma evidencia inconteste: o desenvolvimento 

da contabilidade e indissociavel do desenvolvimento economico. ludicibus (2006, p. 48) ao 

tratar da evolugao historica da contabilidade observa que "Atraves dos tempos, verifica-se 

que normalmente o grau de avango da contabilidade esta diretamente associado ao grau de 

progresso economico, social e institucional de cada sociedade". Observa tambem que no 

regime economico a contabilidade e um instrumento eficaz de gestao e arremata: "e nas 

economias de mercado que a Contabilidade atinge o seu ponto mais alto". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.2 Organismos Regulamentadores Da Contabilidade 

Do universo de organismos que, de forma direta ou indireta, parece ter contribuido para a 

construgao de um conjunto de normas internacionais relacionadas a contabilidade, se 

destacam, pela sua representatividade, o International Accounting Standards Board (IASB) e 

o Financial Accounting Standards Board (FASB). De alguma forma esses orgaos 

representam duas vertentes da Contabilidade Internacional: O primeiro, de acordo com 

Carvalho, Lemes e Costa (2006), e o padrao internacional aceito pela uniao europeia desde 

o ano de 2005; o segundo e o padrao estadunidense. Niyama (2005) reconhece que "os 

dois mais representatives organismos mundiais que tratam da normatizagao contabil sao o 

IASB e o FASB". Da mesma forma, Almeida (2006, p. 1) observa que "atualmente, as 

normas internacionais de contabilidade e as normas contabeis nos EUA (USGAAP) sao as 

mais aceitas por parte das comissoes de valores mobiliarios da maioria dos paises". 

2.1.2.1 internacionais 

I A S B 

De acordo com Niyama (2005), trata-se de um orgao internacional sem fins lucrativos que 

publica e atualiza as IFRS em lingua inglesa, criado em 1 de abril de 2001 na estrutura do 

International Accounting Standards Committee - IASC. 

Segundo Peters (2004, p. 30) "O IASB e o responsavel pela emissao de padroes 

internacionais de contabilidade e esse padrao e aceito pela Uniao Europeia que o adota 

compulsoriamente a partir de 1° de Janeiro de 2005". Carvalho, Lemes e Costa (2006) 

observam que, propositalmente, o ano de 2005 foi um "periodo de silencio" com relagao a 

emissao de novas normas pelo IASB. Essa estrategia do IASB permitiu que "as empresas 

se preparassem para implementagoes sem constantes alteragoes de ultima hora", ja que a 

adogao das IFRS ocorreu de forma compulsdria em todos os paises da Uniao Europeia. E o 

orgao dominante da contabilidade internacional no mundo. Ainda referindo-se ao IASB, 

Niyama (2005, p. 40) informa: 
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O IASB e um drgao independents do setor privado que se destina ao estudo 
de padroes contabeis, com sede em Londres, GrS-Bretanha. E formado por 
um Conselho de Membros, constituido por representantes de mais de 140 
entidades profissionais de todo o mundo, inclusive do Brasil, representado 
pelo Instituto Brasileiro de Contadores (IBRACON) e Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). 

Complementando, esse autor registra os objetivos da .criacao .do .IASB, .que .s io os 

seguintes: 

a) Desenvolver, no interesse publico, um unico conjunto de normas contabeis 

globais de alta qualidade, inteligiveis, exequiveis, que exijam informagoes de alta 

qualidade, transparentes e comparaveis nas demonstracoes contabeis e em 

outros relatorios financeiros, para ajudar os participantes do mercado de capital e 

outros usuarios em todo o mundo a tomar decisdes economicas; 

b) Promover o uso e a aplicagao rigorosa dessas normas; e 

c) Promover a convergencia entre as normas contabeis locais e as Normas 

Internacionais de Contabilidade de alta qualidade. 

Niyama (2005, p. 41) observa que esses pronunciamentos nao tem carater compulsorio, 

pois trata-se de uma referenda tecnica facultativa que facilita aos investidores a 

interpretagao mais harmonizada das informagoes contabeis. Dessa forma, segundo ele: 

Um dos principals beneficios esperados pelo IASB e de que seja viabilizada 
a comparabilidade das informagoes contabeis produzidas pelas empresas 
situadas em paises distintos, permitindo, assim, a compreensao e 
interpretagao de dados gerados por entidades de diferentes economias e 
tradigdes. 

Referindo-se ao IASB, Carvalho, Lemes e Costa (2006, p. 16) observam que trata-se de um 

orgao privado, sem fins lucrativos que e, segundo o seu entendimento, "genuinamente 

supranacional no sentido de que nao encampa nenhuma norma nacional de jurisdigao 

alguma e tem suas normas construidas inteiramente sob a perspectiva internacional." 

Observam ainda, que segundo a sua estrutura, as normas emitidas pelo IASB sao 

constituidas pelos seguintes pronunciamentos tecnicos, conforme os anexos V e VI: as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

International Financial Reporting Standards - IFRS, sao os mais recentes, os 

pronunciamentos International Accounting Standards - IAS, que sao os primeiras 

pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Committee - IASC, orgao 

predecessor do IASB; as International Financial Reporting Interpretations Committee -

IFRIC, sao as interpretagoes mais recentes, originadas do comite de interpretagao de 

relatorios financeiros e as do seu antecessor, o Standing Interpretations Committee - SIC. 
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F A S B 

Segundo Schmidt, Santos e Fernandes (2006), trata-se de um organismo privado e 

independente que elabora os principios contabeis geraimente aceitos nos EUA, Suas 

atividades sao controladas pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Financial Accounting Foundation - FAF (Fundacao de 

Contabilidade Financeira). Trata-se de uma entidade reconhecida pela SEC, que e o 

principal orgao regulamentador do mercado americano de capitais, com o objetivo de 

determinar e aperfeigoar os procedimentos, conceitos e normas contabeis. 

A missao do FASB, segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 64), e "Estabelecer e 

aperfeigoar padroes de contabilidade financeira e divulgagao para orientagao e educagao do 

publico, incluindo produtores de informagao, auditores e usuarios de informagoes 

financeiras". 

O FASB foi criado a partir da reformulagao da Accounting Principles Board - APB (Junta de 

Principios Contabeis). Carvalho, Lemes e Costa (2006, p. 15) observam que o modelo 

proposto pela APB ja se mostrava deficiente, nas suas proprias palavras: 

Em 1973 os americanos dos Estados Unidos entenderam que o modelo de 
tragar normas contabeis pelo mecanismo de profissionais de mercado que 
doavam tempo e talento via APB havia se exaurido, e criaram um modelo 
mais ousado, de uma instituicao sem fins lucrativos, privada, total e 
exclusivamente voltada para elaborar normas contabeis - criou-se entSo a 
Junta de Normas de Contabilidade Financeira, o Financial Accounting 
Standards board (FASB). 

O FASB, observa Peters (2004, p. 27) "desde sua fundacao , em junho de 1973, tem sido a 

organizagao nos Estados Unidos, com autoridade designada para estabelecer padroes de 

contabilidade financeira", trata-se de uma autoridade susbstantiva. 

Nesse contexto, depara-se com as seguintes questoes: O que e Autoridade Substantiva? 

De onde emana essa Autoridade Substantiva do Fasb? 

Autoridade Substantiva e uma "autorizagao oficial para se realizar algo" de forma 

independente, "que expressa, unicamente e sem reforgo de outra, a substincia". Segundo 

Niyama (2005) e ter "delegagao de poder e competencia para formular normas e padroes 

contabeis". Em resposta a segunda questao, Hendriksen e Van Breda (1999, p. 65) explicam 

que a Autoridade Substantiva do Fasb foi recebida de outros orgaos como: O AICPA, Os 

conselhos estaduais de Contabilidade Publica, Normas eticas estaduais e, em especial da 

SEC, que atraves da norma Accounting Series Release - ASR 150 estabelece: 

Os principios, padroes e praticas promulgados pelo Fasb em suas normas e 
interpretagSes serio considerados pela Comissao como possuidores de 
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autoridade substantiva, e aqueles que forem contrarios aos promulgados 
pelo Fasb serao considerados como destituidos de tal apoio. 

De alguma forma o Fasb congrega diversas categorias, sejam: empresarios, profissionais 

da contabilidade e organismos governamentais. Essa composicao favorece a sua 

respeitabilidade contribuindo, tambem, para fortalecer a sua autoridade substantiva. Niyama 

(2005, p. 92) complementa: 

O FASB e financiado por intermedio de contribuicSes voluntarias de 
empresas de auditoria, industrias, organizacSes de investidores e credores, 
e indivfduos, mas cada contribuicao e limitada para assegurar a 
independencia quanto a qualquer tipo de infiuencia. 

Em relacao aos pronunciamentos do FASB, Perez Junior (2002, p. 12-21) explica que o 

conjunto de pronunciamentos que eompdem os normativos do FASB comeca com os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Accounting Research Bulletins - ARB (Boletins sobre Pesquisas Contabeis) emitidos pelo 

American Institute of Certified Public (AICPA). No periodo de 1938 a 1953 o AICPA publicou 

42 ARBs. Estes pronunciamentos foram revisados e reunidos em um so pronunciamento o 

ARB 43. O AICPA emitiu mais 8 ARBs, ate 1959, quando foi criado a Accounting Principles 

Board - APB (Junta de Principios Contabeis), que passou a emitir as APB Opinion, quando 

a APB foi substituida pela FASB, cujos pronunciamentos foram chamados de Statements of 

Financial Accounting Standards (SFAS). Ate final de 2000 foram emitidos 140 

pronunciamentos conhecidos simplesmente por FAS. Alem das FAS, o FASB emite tambem 

os seguintes pronunciamentos: 

• InterpretacSes de FAS; 

• Pronunciamentos sobre conceito de contabilidade financeira (Statement of Financial 

Accounting Concepts); 

• Boletins Tecnicos (Technical Bulletins); 

• Resumo das opiniSes do comite de assuntos emergentes (AITF - Emerging Issues 

Task Force). 

A titulo de comparacao Delaney (2004), apud Niyama (2005, p. 95) "destaca a existencia de 

aproximadamente 250 divergincias (materiais ou nao) entre os padroes do FASB e do 

IASB". Fazendo comparacao entre esses dois padroes, Niyama (2005, p. 95) afirma: 

E verdade que os padroes do FASB apresentam maior riqueza no 
detalhamento operacional, quanto aos procedimentos (como fazer a serem 
adotados, enquanto o IASB e mais generico e abrangente [...] Ha alguns 
anos, o FASB tem mantido estreito contato com o IASB no sentido de 
reduzir as divergencias [...] As principals divergencias sao: reavaliacio de 
ativos [...] gastos com pesquisas e desenvolvimento [...] goodwill [...] entre 
outros. 
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O ano de 2010, segundo Almeida (2006, p. 1) e o prazo final para dirimir as divergencias 

entre as normas do IASB e as do FASB: 

Recentemente, foi divulgado no mercado que a disputa entre os dois 
principals padroes contabeis internacionais esta com os dias contados. O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
International Accounting Standards Board (IASB),[...] aprovou um 
cronograma que estabelece 2010 como prazo final para dirimir as diferengas 
entre as normas internacionais de contabilidade, emitidas pelo IASB, e as 
normas contabeis US GAAP, emitidas pelo Financial Accounting Standards 
Board (FASB). 

Nessa mesma linha de pensamento, em uma entrevista ao Valor Online de 14.03.2008, 

veiculada no site do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o executivo-chefe mundial 

da PricewaterhouseCoopers, Sam DiPiazza, faz a seguinte declaragao: "os [orgaos] 

reguladores americanos reconheceram que se o resto do mundo esta adotando IFRS, entao 

USGAAP nao e necessariamente a melhor resposta", e conclui: "Eu estou convencido de 

que num future nao muito distante nao havera mais um padrao americano. As companhias 

americanas vao adotar o IFRS, ele sera o novo sistema". 

I O S C O 

De acordo com o site da Comissao de Valores Mobiliarios (www.cvm.gov.br), A International 

Organization Of Securities Commission - IOSCO (Organizagao Mundial das Comissoes de 

Valores Mobiliarios) criada oficialmente em 1983, conta atualmente com mais de 130 

membros de 80 paises, responsaveis pela quase totalidade da capitalizagao do mercado de 

valores mobiliarios mundial. A organizagao tomou-se o principal forum internacional para as 

autoridades reguladoras dos mercados de valores e futuros. Segundo Almeida (2006, p. 2): 

No sentido de harmonizar as praticas contabeis internacionais, a IOSCO 
recomendou no ano 2000 que os drgaos reguladores de mercado de 
capitals em cada pais autorizassem as sociedades multinacionais a 
apresentar as suas demonstracoes financeiras segundo as normas 
internacionais de contabilidade. 

Conforme consta na Revista da CVM n° 27, p. 17-20, outubro 1998: 

A IOSCO, que comecou como uma entidade interamericana teve a 
Comiss§o de Valores Mobiliarios (CVM) como uma das fundadoras da 
organizagao. A CVM ja sediou duas reunites anuais desse organismo, que 
tem o portugues entre suas quatro linguas oficiais 

Um dos objetivos definidos no estatuto do IOSCO e: "unir esforgos para estabelecer padroes 

internacionais de contabilidade e auditoria, e um eficaz sistema de supervisao das 

transagoes internacionais nos mercados de capitals". 

http://www.cvm.gov.br
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Niyama (2005, p. 46) observa "A CVM brasileira, por intermedio da Superintendencia de 

Normas Contabeis, tem participado regularmente das reuniSes periodicas, realizadas pela 

IOSCO". 

I F A C 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA International Federation of Accountants - IFAC (Federagao -Internacional de Gontadores), 

segundo Niyama (2005), trata-se de uma organizagao de natureza nao governamental, nao 

politica e sem fins lucrativos, de nivel mundial, que representa a profissao contabil, cuja 

sede fica em Nova York (Estados Unidos da America), com participacao de 157 membros, 

representando 118 paises. IBRACON e o CFC representam o Brasil nessa organizagao. 

Fundada em 1977 com a missao de estreitar o relacionamento da profissao contabil em 

nivel mundial, estabelecendo e promovendo aderencia a elevada qualidade tecnica dos 

padroes profissionais, alem de buscar convergencia internacional desses padroes. 

S E C 

Niyama (2005, p. 88) inform a que "o SEC tem atuagao voltada para controle e fiscalizagao 

das companhias listadas nas Bolsas de Valores (companhias abertas) e tem autoridade 

legal para estabelecer criterios e padroes contabeis para companhias abertas". Nesse 

sentido declaram Hendriksen e Van Breda (1999, p. 59) "A Comissao detem amplos poderes 

para terminar procedimentos contabeis e a forma das demonstragoes financeiras a ela 

entregues". A Securities and Exchage Commission - SEC (Comissao de Valores Mobiliarios 

e Cambio) foi criada em 26 de junho de 1934 por um ato do congresso americano. A similar 

da SEC no Brasil e a CVM. 

Peters (2004) observa que a SEC fiscaliza e regulamenta o mercado norte-americano de 

capitais, cujo objetivo principal e assegurar que os investidores tenham acesso as 

informagoes completas para a tomada de decisoes, reconhece ainda, que a SEC tem 

autoridade estatutaria para estabelecer GAAP a entidades pubiicas (sociedades anonimas 

abertas ou a elas equiparadas). 

Segundo Perez Junior (2002, p. 22) a SEC emite os seguintes relatorios: 

• FRR - Financial Reporting Releases (pronunciamentos referentes a politicas da 

SEC sobre contabilidade e auditoria); 

• AAER - Accounting and Auditing Enforcement Releases (pronunciamentos 

referentes a cumprimento de exigencias sobre materia contabil e de auditoria; 
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• SAB -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Staff Accounting Bulletins (Interpretagoes e praticas administrativas 

sugeridas pela SEC). 

2A.2.2 Nacionais 

A construgao do arcabougo normativo da contabilidade brasileira esta atrelada a varios 

organismos, conforme o quadro 2 adiante: 

Quadro 2 
Relacao dos pronunciamentos da legislacao brasileira relacionados a harmonizagao internacional. 

Pronunciamento Conteudo 

Lei 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976 e 
suas alteracoes. 

Conteudo das Demonstracoes Contabeis, entre outras. 

BACEN 
Comunicado n° 14.259, 
De 10 de margo de 2006 

Comunica procedimentos para a convergencia das normas de 
contabilidade e auditoria aplicaveis as instituicoes financeiras e as 
demais instituigSes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil com as normas internacionais promulgadas pelo 
International Accounting Standards Boards (IASB) e pela 
International Federation of Accountants (IFAC). 

CVM 
Instrucao CVM N° 457, 
de 13dejulho de 2007. 

Dispoe sobre a elaboracao e divulgagSo das demonstragoes 
financeiras consolidadas, com base no padrio contabil 
internacional emitido pelo International Accounting Standards 
Boards - IASB. 

CFC 

ResolucSo CFC N° 1.055, 

de 07 de outubro de 2005. 

Cria o Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC), 
considerando que a crescente import§ncia da intemacionalizagao 
das normas contabeis vem levando inumeros paises a caminhar 
para um processo de convergencia. 

SUSEP 

Circular SUSEP N° 357, 

de 26 de dezembro de 2007. 

DispSe sobre o processo de convergencia as normas 
internacionais de contabilidade. Estabelece o ano de 2010 como 
prazo para convergencia i s normas do International Accounting 
Standards Board - IASB. 

LEI n° 11.638. 

de 28 de dezembro de 2007 

Altera e revoga dispositivos da Lei n° 6.404/76,e da Lei n° 
6.385/76,e estende as sociedades de grande porte disposigSes 
relativas a elaborag§o e divulgagSo de demonstragdes 
financeiras. Determina a adogSo do padrao contabil internacional, 
o International Financial Report Standard (IFRS). 

IBRACON Produgio da versSo autorizada atual das IFRS em portugues, 
com previsSo de conclusSo em 2008. 

Fonte: Elaboracao propria (2008). 

Para Peters (2004, p. 43), os organismos normatizadores que delimitam a contabilidade 

brasileira em suas praticas sao os seguintes: o Banco Central (BACEN), a Comissao de 
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Valores Mobiliarios (CVM), a Secretaria da Receita Federal (SRF), a Superintendencia de 

Seguros Privados (SUSEP), o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Instituto 

Brasileira de Auditores Independentes (IBRACON) etc. Complementando, afirma que: "a 

fonte legal de norma contabil e a chamada Lei das Sociedades por acoes (6.404/76) 

agregada das atualizacoes posteriores." Alem desses organismos, Almeida (2006, p. 7) 

inclui tambem a Secretaria de Previdencia Complementar (SPC), cujas normas s i o 

aplicaveis somente aos fundos de pensao. Lembra ainda, que "adicionalmente, as 

autoridades fiscais brasileiras estabelecem a forma de registro contabil de certas 

transacoes, que na grande maioria dos casos esta dissociada das melhores praticas 

contabeis." Concluindo as suas ideias sobre as normas brasileiras, o referido autor diz que: 

e um emaranhado de normas e de regras, algumas conflitantes e 
desatualizadas, que, [...] estao em diversos casos em direcao oposta as 
melhores praticas contabeis adotadas no mundo, e, conseqQentemente, nao 
conduzem a demonstrates financeiras transparentes e de qualidade." 

Diante disso, observa-se que existem diferengas entre a normatizacao brasileira e as 

melhores praticas contabeis adotadas em paises mais avancados, por exemplo, analisando 

o quadro 2, nota-se, conforme observa Lopes (2002, p. 73), que "as normas contabeis no 

Brasil advem exclusivamente de fontes governamentais sem a existencia de um corpo 

independente ativo", tendo em vista que "a participacao da profissao contabil no processo de 

regulamentagao da contabilidade no Brasil e pequena". Esse mesmo autor explica ainda 

que "Em estruturas legais mais voltadas ao modelo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA code law [direito romano], a 

contabilidade em geral e regulada direta e legalmente pelo governo central". 

C F C 

O Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais, segundo o site 

www.cfc.org.br, sao entidades de fiscalizagao do exercicio profissional, criadas por meio do 

Deereto-Lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946 e que representa a classe contabil brasileira, 

cujo objetivo e orientar, normatizar e fiscalizar o exercicio da profissao contabil. Os 

pronunciamentos emitidos pelo CFC sao normas aplicaveis para todas as entidades de uma 

forma em geral. Niyama (2005, p. 13) ao falar sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade 

(NBC) editadas pelo CFC, afirma: "os documentos editados pelo CFC ainda nao possuem 

autoridade substantiva, para serem compulsoriamente adotados pelas empresas". Observa 

ainda, que: "caso a CVM transforme tais NBCs em instrugoes ou deliberagoes, passarao as 

mesmas a ser de adogao obrigatoria pelas companhias abertas." 

http://www.cfc.org.br
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C P C 

De acordo com o site oficial do Conselho Federal de Contabilidade (www.cfc.org.br), o CPC 

foi lancado oficialmente em 16 de agosto de 2006, em cerimdnia na BOVESPA, criado pela 

Resolugao CFC n° 1.055 de outubro de 2005 e foi idealizado a partir da uniao de esforcos e 

comunhao de objetivos das seguintes entidades: Associacao Brasileira das Companhias 

Abertas (ABRASCA); Associacao dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado 

de Capital's (APIMEC NACIONAL); Bolsa de Valores de Sao Paulo ( BOVESPA); Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC); Fundacao Instituto de Pesquisas Contabeis, Atuariais e 

Financeiras (FIPECAFI); e Instituto dos Auditores Independentes (IBRACON). Este orgao 

"tem como objetivo a convergencia das regras, das normas e dos procedimentos contabeis 

aos padroes internacionais de contabilidade, visando a facilitar o processo de elaboracao e 

transparencia das demonstracoes contabeis". O CPC elabora os seguintes documentos: 

Pronunciamentos Tecnicos; Orientagoes; e InterpretagSes. Os Pronunciamentos Tecnicos 

se r io obrigatoriamente submetidos a audiencias publicas. As Orientagoes e Interpretagoes 

poderao, tambem, sao suscetiveis desse processo. 

Segundo o site do Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC), esse orgao ja emitiu ate a 

presente data os seguintes pronunciamentos: 

• CPC 01 - Valor Recuperavel de Ativos; 

• CPC 02 - Efeito das Mudancas nas taxas de cambio e conversao das 

demonstragoes financeiras; 

• CPC 03 - Demonstragao do fluxo de caixa; 

• CPC 04 - Ativos intangiveis. 

C V M 

Segundo Schmidt, Santos e Femandes (2006), trata-se de um orgao governamental 

vinculado ao Ministerio da Fazenda. A CVM foi criada em 1976, por meio da Lei n° 6.385/76. 

Tem competencia para regulamentar, com observancia da politica definida pelo Conselho 

Monetario Nacional, as materias previstas nessa norma e na lei das Sociedades por Agoes. 

Por delegagao legal expressa, esse orgao, emite pareceres, instrugoes e deliberagoes com 

objetivo de regulamentar a materia contabil para as Sociedades Anonimas de capital aberto. 

Tem tambem poderes para disciplinar, criar normas e fiscalizar a atuagao dos diversos 

agentes integrantes do mercado de valores mobiliarios. E a similar brasileira da SEC 

http://www.cfc.org.br
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americana. Lopes (2002) observa que, a exemplo da SEC nos Estados Unidos, a CVM tem 

autoridade residual em relacao a Lei. 

A Comissao de Valores Mobiliarios, no processo de convergencia das normas ao 

padrao do IASB, parece dar contribuigoes importantes, atraves de suas instrucoes. Cabe 

aqui observar, que os Balancos Patrimoniais no padrao IFRS e no das NBC analisados nos 

resultados desta pesquisa foram fornecidos por este orgao. 

De acordo com o site oficial da CVM (www.cvm.gov.br), a legislacao e regulamentacao da 

CVM se expressam atraves dos seguintes tipos de Atos Normativos: 

• Instrucoes; 

• Deliberagoes; 

• Notas explicativas; 

• Pareceres de orientagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.3 Padronizagao e harmonizagao das praticas contabeis 

Referindo-se a harmonizagao das normas internacionais de contabilidade, Franco (1999, p. 

23) ja afirmava: 

Sera uma das condigoes para a profissao contabil enfrentar os desafios da 
globalizagSo. Esta exigira que a contabilidade seja, realmente, a linguagem 
internacional dos negdcios e da economia. Para isso, e necessario que 
todos os profissionais contabeis utilizem a mesma linguagem, ou seja, 
adotem os mesmos principios e as mesmas normas em seus reiatdrios e 
demonstracoes contabeis. 

Para Almeida e Neves (2005), muitos sao os fatores que dificultam a harmonizagao das 

normas internacionais de contabilidade, embora hajaumcrescenteinteresse.nas empresas, 

entidades profissionais e instituigoes de ensino nessa harmonizagao. Mas o que vem a ser 

essa harmonizagao contabil? Segundo Niyama (2005, p. 38): 

Harmonizagao e um processo que busca preservar as particularidades 
inerentes a cada pais, mas que permita reconciliar os sistemas contabeis 
com outros paises de modo a meihorar a troca de informagoes a serem 
interpretadas e compreendidas. 

Conforme o entendimento de Amenabar (2001, p. 16), harmonizagao pode ser assim 

conceituado: 

Harmonizagao contabil e o processo atraves do qual varios pafses de 
eomum acordo realizam mudangas nos seus sistemas e normas contabeis, 
para toma-las compativeis, partindo de uma teoria geral de contabilidade e 

http://www.cvm.gov.br
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um marco conceitual comum que fundamente suas normas, respeitando as 
caracteristicas de cada pais. 

E oportuno discernir, conforme observa Niyama (2005) que harmonizagao nao se confunde 

com padronizagao, pois enquanto a harmonizacao busca manter particularidades proprias 

de cada pais, a padronizagao se constitui em uma uniformizagao de criterios, de forma mais 

rigida, nao permitindo flexibilizagao, Nessa mesma linha de pensamento Weffort (2005, p. 

63) e conclusiva dizendo "que nao se pode, portanto, tomar harmonizagao e padronizagao 

como sinonimos". Ao considerar esse assunto, Lopes (2002, p. 73) observa que, ao 

constatar a total padronizacao da contabilidade das instituigoes financeiras, segundo normas 

do COSIF (Piano Contabil do Sistema Financeira Nacional) chega a seguinte conclusao: 

N§o existem evidencias de que a padronizagao produz informagSes mais 
relevantes para o mercado, muito pelo contrario. Esse aspecto, 
individualmente, leva a hipdtese de que a produgao de informagSes 
contabeis pelas instituigoes financeiras do Brasil n§o apresenta conteudo 
informativo para o mercado. 

Observa Schmidt, Santos e Fernandes (2006, p. 11,12) que os nossos legisladores demonstram 

preocupagao com a qualidade da informacao contabil diante desse novo cenario econdmico da 

atualidade, razao das constantes aiteragSes da lei das sociedades por agdes, objetivando a sua 

harmonizagao §s melhores praticas contabeis internacionais. Ao falar sobre a importancia da 

harmonizagao, declara: 

A harmonizagao, em primeiro lugar, abre o mercado brasileira aos 
investidores internacionais, alem de tornar o mercado de capitals e o 
sistema financeira brasileira mais transparentes para as agendas 
internacionais, melhorando assim o nosso relacionamento e a nossa 
imagem com esses organismos internacionais, alem de reduzir o risco-pais. 

2.1.3.1 Aderencia brasileira as normas do IASB 

Tudo indica que vive-se um momenta historic© de muita relevancia para a contabilidade 

nacional, quando, praticamente todos os organismos regulamentadores da contabilidade 

brasileira ja emitiram pronunciamentos em relacao ao alinhamento da nossa legislagao aos 

padroes internacionais. Isto pode ser entendido como grandes avangos no processo de 

convergencia e adogao do padrao internacional editado pelo IASB. 

A CVM, atraves da Instrugao 457/07, considerando "a importancia e a necessidade 

de que as praticas contabeis brasileiras sejam convergentes com as praticas contabeis 

internacionais" e tambem com a intengao de promover um "aumento da transparencia e da 

confiabilidade nas nossas informagoes financeiras", determina no seu art. 1°: 
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As companhias abertas deverao, a partir do exercicio findo em 2010, 
apresentar as suas demonstracoes financeiras consolidadas adotando o 
padrao contabil internacional, de acordo com os pronunciamentos emitidos 
pelo International Accounting Standard Board - IASB. 

Essa resolucao, no entender da CVM, vem "possibilitar, a um custo mais baixo, o acesso 

das empresas nacionais as fontes de financiamentos externas". Ainda emite a Deliberacao 

CVM N° 488/05, declarando na sua introdugao: 

considerando a importancia e a necessidade de que as praticas contabeis 
brasileiras sejam convergentes com as praticas contabeis internacionais, 
seja em fungao do aumento da transparencia e da seguranca nas nossas 
informagoes contabeis, seja por possibilitar, a um custo mais baixo, o 
acesso das empresas nacionais as fontes de financiamento externas. 

De igual modo, o BACEN, por meio do seu Comunicado 14.259/06, decidiu, com relacao as 

instituigoes financeiras que "serao editados normativos objetivando a adogao de 

procedimentos para a elaboracao e publicacio de demonstracoes contabeis consolidadas 

em consonancia com os pronunciamentos do IASB a partir de 31 de dezembro de 2010.°. 

Uma das acoes mais efetivas nesse processo de convergencia, segundo Girotto (2007, p. 7) 

"consiste na criagao do Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC), por meio da 

Resolucao n° 1.055/05 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)". Segundo essa 

Resolucao, o CPC foi criado "considerando que a crescente importancia da 

internacionalizacao das normas contabeis vem levando inumeros paises a caminhar para 

um processo de convergencia [...]". O art. 3° dessa Resolucao determina o objetivo do CPC: 

O Comite de Pronunciamentos Contabeis - (CPC) tem por objetivo o 
estudo, o preparo e a emissao de Pronunciamentos Tecnicos sobre 
procedimentos de Contabilidade e a divulgagio de informagdes dessa 
natureza, para permitir a emissao de normas pela entidade reguladora 
brasileira, visando a centralizagao e uniformizacao do seu processo de 
produgao, levando sempre em conta a convergencia da Contabilidade 
Brasileira aos padrdes internacionais. 

Outra medida de grande importancia foi a aprovagao da Lei n° 11.638/07, cujo principal 

objetivo foi, de acordo com a materia "a mudanga das regras contabeis brasileiras" 

publicada no jomal Valor Online de 08.01.2008: "atualizar as regras contabeis brasileiras e 

aprofundar a harmonizacao destas regras com os pronunciamentos internacionais, em 

especial os emitidos pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA International Accounting Standard Board". 

Ja a Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP), segundo o seu site oficial 

(www.susep.gob.br) "e o orgao responsavel pelo controle e fiscalizagao dos mercados de 

seguro, previdencia privada aberta, capitalizagao e resseguro", manifestou-se atraves de 

sua Circular 357/07, que dispoe sobre o processo de convergencia as normas internacionais 

http://www.susep.gob.br
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de contabilidade, tomando medidas com o objetivo de utilizar os padroes do IASB. Assim 

resolve no seu art. 1°: 

Determinar, no ambito da Superintendencia de Seguros Privados, o 
desenvolvimento de acSo especffica, a ser concluida ate 31 de outubro de 
2008, com o objetivo de identificar as necessidades de convergencia as 
normas internacionais de contabilidade, promulgadas pelo "International 
Accounting Standard Board - IASB", especfficas as sociedades 
seguradoras, resseguradores locais, sociedade de capitalizacio e entidades 
abertas de previdencia complementar. 

O art. 2° complementa estabelecendo 31 de dezembro de 2010 como data em que as 

demonstracoes contabeis das sociedades referidas no art. 1° serao elaboradas e publicadas 

em consonancia com os pronunciamentos do IASB. 

O CFC, atraves da Resolucao 1.106/07, reconhece que "o crescente impacto da 

globalizacao para a economia do Brasil demanda o alinhamento com padroes que possam 

ser entendidos universalmente", ja que as Normas Brasileiras de Contabilidade precisam 

convergir com as normas internacionais de contabilidade, resolve, conforme o art. 1°: "As 

normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs) editadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) deverao seguir os mesmos padroes de elaboracao e estilo utilizados 

nas normas internacionais." 

No ambito educacional, o Ministerio da Educagao e Cultura, atraves da Resolucao n°10, de 

16 de dezembro de 2004, resolve: 

Art. 3° O curso de graduagao em Ciencias Contabeis deve ensejar 
condigdes para que o futuro contabilista seja capacitado a: I - compreender 
as questdes cientificas, tecnicas, sociais, econdmicas e financeiras, em 
ambito nacional e internacional e nos diferentes modelos de organizagSo; 

Diante do exposto, observa-se que, na esfera normativa, muita coisa ja foi feita. O processo 

e lento. Segundo Martins (2008) 1 ha muitas duvidas e incertezas nos profissionais 

envolvidos nesse processo, contudo, espera-se, segundo ele que "as duvidas serao 

sanadas conforme as normatizacoes do BACEN, da CVM e da SUSEP forem sendo 

divulgadas". Na pratica, afirma o professor Eliseu: "a Gerdau foi a unica empresa brasileira a 

adotar integralmente no balanco consolidado de 2007, as normas internacionais de 

contabilidade (IFRS)". Sendo este o motivo pelo qual estudaremos o seu Balango 

Patrimonial. Ainda lembra que: "bancos e seguradoras estao proximos de se adequarem, ja 

que o Banco Central antecipou essas regras ha alguns anos e a SUSEP seguiu". 

1 artigo "Andamento das Leis das S.A. depende de normatizagSes" da Gazeta Mercantil de 
27.02.2008, veiculado no portal Classe Contabil 
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2.1.3.2 Utilizaeio das Normas do IASB no mundo 

Atualmente, de acordo com Almeida (2006), 107 paises ja utilizam o padrao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA International 

Accounting Standard Board. Ainda observou que a Delloite Touche Tohmatsu, realizou uma 

pesquisa em diversos paises e ficou constatado que, em 2005, apenas 26% dos paises nao 

permitiram que suas sociedades abertas utilizassem as normas do IASB. 

A pesquisa divide os paises estudados em quatro categorias, que sao: 

• Aqueles onde as Normas Internacionais de Contabilidade sao obrigatorias para todas 

as empresas; 

• Aqueles onde as Normas Internacionais de Contabilidade sao obrigatorias somente 

para alguns segmentos de companhias que tem acoes negociadas em bolsa de 

valores; 

• Aqueles onde sao permitidas as normas do IASB; 

• Aqueles em que as normas do IASB nao sao permitidas. 

De acordo com essa pesquisa, o Brasil, em 2005 estava enquadrado entre aqueles em que 

as normas do IASB nao eram permitidas. 

2.1.3.3 Aspectos negativos e positivos da harmonizagao contabil 

A harmonizacao da Contabilidade Internacional tem sido tema de muitas analises e 

reflexoes, sem, contudo, chegar-se a um consenso, no que diz respeito aos aspectos da 

necessidade, conveniencia ou possibilidade, este e o entendimento de Weffort (2005, p. 66-

67), mesmo assim, ela registra os seguintes beneficios provaveis da harmonizacao: 

• Maior consistencia das demonstracoes financeiras entre os paises, o que pode facilitar 

as analises de investimento e credito; 

• Reducao dos custos para empreendimentos multinacionais (simplificando, por 

exemplo, a consolidacao de contas estrangeiras e permitindo a adocao de um mesmo 

conjunto de relatorios internos e externos para qualquer pais); 

• Poder facilitar o acesso das empresas nacionais aos mercados de capitals 

estrangeiros, reduzindo o custo da elaboracao de demonstracoes contabeis de acordo 

com diferentes padroes contabeis; 

• Maiores possibilidades de trabalho para contadores e firmas de contadores; 

• Poder auxiliar os paises em desenvolvimento, fomecendo-lhes um conjunto de 

padroes contabeis de qualidade, sem que para isso eles tenham que despender seus 

recursos com pesquisas. 
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Complementando a ideia, ela apresenta tambem os pontos criticados e contestados da 

harmonizacao internacional, sao eles: 

• Adocao das normas internacionais localmente pode nao resultar em harmonizagao 

efetiva das praticas contabeis dos paises, especialmente porque sao 

desconsideradas as diferengas nacionais como sistemas juridicos, estagio de 

desenvolvimento economico e aspectos culturais, entre outros; 

• Sempre ha um custo para os paises, decorrente da adogao das normas 

internacionais; 

• Pode servir como um meio de imposigao da vontade dos paises economicamente 

desenvolvidos sobre aqueles em desenvolvimento. 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.4 Diferengas entre os USGAAP e os BRGAAP 

No ambito da legislacao brasileira, a Resolucao CFC N° 750/93, dispoe sobre os Principios 

Fundamentals de Contabilidade. O art. 1°, § 1° determina que a sua observancia seja 

obrigatoria no exercicio da profissao contabil e que constitua condigao de legitimidade das 

Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). O art. 2° conceitua os referidos Principios nos 

seguintes termos: 

Os Principios Fundamentals de Contabilidade representam a essencia das 
doutrinas e teorias relativas a Ciencia da Contabilidade, consoante o 
entendimento predominante nos universos cientffico e profissional de nosso 
Pais. Concemem, pois, a Contabilidade no seu sentido mais amplo de 
ciencia social, cujo objeto e o patrimdnio das Entidades. 

Esses Principios estao relacionados no art. 3°, sao eles: Entidade, Continuidade, 

Oportunidade, Registro pelo valor original, Atualizagao monetaria, Competencia e 

Prudencia. Dado a relevancia do assunto, o CFC, por meio de sua Resolucao N° 774/94 

trouxe uma complementagao na intengao de promover "amplo entendimento pelos usuarios 

da informacao contabil e para a perfeita compreensao pelos profissionais da contabilidade, 

um grau de detalhamento que nao e possivel abranger nos proprios enunciados". 

Na legislagao estadunidense, segundo, Niyama (2005), quando lida-se com os GAAP, deve-

se observar a abrangencia da expressao USGAAP, ja que estes incorporam "convengoes, 

regras e procedimentos necessarios para definir praticas contabeis aceitas, nao se limitando 

a serem guias de aplicagao generica, mas partindo para o detalhamento.", observa ainda 

que "quando nos referimos aos principios contabeis nos Estados Unidos, estamos querendo 

dizer padroes, ou seja, aplicagao dos principios". Nesse sentido, esclarece o referido autor: 

"os USGAAP estao consubstanciados em mais de 150 pronunciamentos FASB Statements, 

31 APB Opinions, 51 ARB (Boletins de Estudos Contabeis) e 46 Interpretagoes FASB." 
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Os GAAP -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Generally Accepted Accounting Principles sao aqueles que, no entender de 

Schmidt, Santos e Femandes (2006, p. 28): 

Se preocupam com a mensuracao das atividades econdmicas, com o 
momenta no qual tal mensuracao sera realizada ou registrada, com a 
evidenciacao das atividades que a circundam e com a preparacao e 
apresentacao de informacdes econdmicas resumidas na forma de 
demonstrates financeiras. 

Observa ainda esses autores, que o desenvolvimento desses principios deu-se face a 

necessidade de se executar, da melhor forma, atividades como mensuracao, momento de 

reconhecimento e evidenciacao ou apresentacao. 

Seguindo o Statement Auditing Standard - SAS (Pronunciamentos sobre Normas de 

Auditoria) n° 69, do AICPA, Schmidt, Santos e Fernandes (2006) e Niyama (2005) 

apresentam os principios USGAAP divididos em quatro categorias, em ordem decrescente 

de importancia, sendo: Categoria A, Categoria B, Categoria C e Categoria D. 

Na Categoria A, encontramos os seguintes pronunciamentos, em ordem de importancia: 

a) FASB Statements of Financial Accounting Standards - SFAS; 

b) FASB Interpretations - FASI; 

c) APB Opinions; e 

d) AICPA Accounting Research Bulletins - ARB. 

Na Categoria B, incluem-se os seguintes pronunciamentos: 

a) FASB Technical Bulletins; 

b) AICPA Industry Audit and Accounting Guides; e 

c) AICPA Statement of Position. 

Na Categoria C, Temos os seguintes pronunciamentos: 

a) AICPA Bulletins - Accounting Standards Executive Committee Practices; e 

b) Minutas conclusivas do FASB emerging Issue Task Force. 

Na Categoria D, inclui-se neste item: 

a) AICPA - Accounting Interpretations and Implementation Guide. 

Schmidt, Santos e Femandes (2006) e Niyama (2005) observam que e obrigatorio a 

aquiescencia a um pronunciamento contabil classificado na Categoria A, especificada pela 
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SAS 69. Ja os pronunciamentos das outras categorias se constituem como pontos de vistas 

que servem de orientagio. 

Para tratamentos contabeis nao amparados pelos pronunciamentos retro mencionados, 

pode-se considerar outras iiteraturas contabeis, segundo Schmidt, Santos e Femandes 

(2006, p. 31): 

Essas [Iiteraturas] incluem os SFAC emitidos pelo FASB,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA papers emitidos 
pelo AICPA, Padroes de Relatdrios Financeiros Internacionais - IFRS do 
IASB e de seu predecessor, o IASC, os pronunciamentos, interpretacdes e 
boletins tecnicos do Governamental Accounting Standards Board - GASB, 
os pronunciamentos, interpretacdes e boletins tecnicos do Federal 
Accounting Standards Advisory Board - FASAB e pronunciamentos de 
outras associates de profissionais ou agendas reguladoras, servicos de 
investigacao e respostas de informagdes tecnicas, incluindo auxilios de 
praticas tecnicas, livros-textos de contabilidade, resumos e artigos. 

Continuando, esses autores ainda observam que o uso destas fontes "depende da sua 

relevancia nas circunstancias particulares, da especificidade da orientagao e do 

reconhecimento geral do autor ou do organismo autorizado que a emitiu.". 

No entendimento de Perez Junior (2002, p. 23), "basicamente, os principios contabeis 

geraimente aceitos no Brasil sao os mesmos dos Estados Unidos." Esse autor apresenta os 

principios contabeis americanos de acordo com a divis§o feita por Paul F. Grade na sua 

obra Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprises 

(Inventario dos GAAP para empresas comerciais), onde apresenta os principios por 

objetivos, sendo assim definidos: Objetivo A, Objetivo B, Objetivo C, Objetivo D e Objetivo E. 

Ao falar sobre as diferengas entre principios contabeis utilizados nos Estados Unidos e os 

adotados no Brasil, observa Peters (2004, p. 43): 

As diferengas ocorrem nao nos principios que norteiam a contabilizagao e 
reporte financeiro, mas sim nas praticas e visdes especificas das 
transagdes econdmicas realizadas em cada pais. Ademais, essas praticas 
contabeis sSo influenciadas e delimitadas pela normatizagao de cada 
nacao. 

Para um melhor entendimento dessas diferengas, Peters (2004) apresenta o seguinte 

panorama sobre as principals normas USGAAP praticadas atualmente que divergem da 

pratica contabil brasileira, conforme o quadro 3. 
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Quadro 3 
ComparadSo entre praticas contabeis dos Estados Unidos e a do Brasil. 

1. Investimentos. 

Estados Unidos Brasil 

Podem ser avaliados pelo metodo de custo ou 
equivalSncia patrimonial quando o investidor 
detenha de 20% ate 50% de participacao no 
capital votante da investida; no caso de deter 
mais de 50% de participacao, deve-se proceder a 
consolidacao. 

Aceita-se o metodo do custo, e o metodo da 
equivalencia patrimonial e aplicavel a todos os 
investimentos, desde que relevantes, em 
empresas de que se participe com 20% ou mais 
do capital social, o que abrange todas as 
controladas e todas as coligadas de que se 
tenha mais de 20%. 

2. Agio. 

O valor referente aos intangiveis negociados, 
quando da aquisicio de uma empresa, origina o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
goodwill que e contabilizado na investida e nao 
possui amortizacao, devendo ser submetido a 
teste de impairment anualmente. 

O agio e determinado pela diferenca entre o 
valor pago eomparado com a equivalencia no 
patrimdnio liquido da investida. 

3. Imobilizado 

Nao e admitida a reavaliacao espontanea de 
ativos, exceto no caso de aquisicao de 
participacdes societirias. De acordo com o SFAS 
13, as operacdes de arrendamento (leasing), 
denominadas, classificadas contabilmente como 
capital leases (leasing financeira), sao registradas 
no ativo imobilizado, tendo em contrapartida um 
financiamento oneroso. 

Essas operacdes sao consideradas de 
arrendamento operacional, n§o havendo o 
registro do imobilizado nem da divida, mas sim, 
despesas de aluguel, ativando-se no imobilizado 
apenas o valor residual garantido do bem 
arrendado (valor nao financiado do bem). 

Os prazos de depreciacao sao menores. (por 
exemplo: veiculos - tres anos; mdveis e utensflios 
- sete anos). Para fins de uniformidade 
normalmente as matrizes solicitam as suas filiais 
e subsidiarias no exterior que ajustem as 
despesas de depreciacao de maneira que fiquem 
de acordo com os prazos praticados nas matrizes. 

Os prazos de depreciacao sao maiores. (por 
exemplo: veiculos sao cinco anos; mdveis e 
utensflios sao dez anos). 

4, Diferido 

Esses custos e despesas sao contabilizados 
diretamente como despesas operacionais. 

Os custos e despesas diferidos, como, por 
exemplo, despesas pre-operacionais, custo de 
pesquisa e desenvolvimento, custo de 
prospeccao mineral e todos aqueles que 
contribuirao para a formacao do resultado de 
mais de um exercicio social, inclusive os juros 
pagos ou creditados aos acionistas durante o 
perfodo que anteceder o inicio das operacdes 
sociais, sao classificadas no ativo diferido. 

5. Transacdes nao monetarias 

A regra geral estabelecida pela APB 29 (que 
regula a contabilizacao de transacdes nao 
monetarias) e que a contabilizacao de transacdes 
nao monetarias deve basear-se no fair value dos 
ativos envolvidos. 

A reavaliacao de ativos por ocasiao de 
capitalizacao em bens e facultativa para 
empresas formadas como sociedades limitadas. 

Fonte: Peters (2004, p. 47-49) 
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3 O B A L A N C O PATRIMONIAL 

Conforme Schmidt, Santos e Femandes (2006, p. 37), ao considerar-se as Demonstracoes 

Financeiras sob a otica das Normas Brasileiras, Internacionais e Norte-americanas, observa-

se que elas apresentam caracteristicas normativas peculiares, sejam diferengas na 

composieao, na estrutura ou na menor ou maior flexibilidade na apresentagao das mesmas, 

ao amparo de normas tecnicas especificas. 

Observa tambem, que no ambito brasileira, a Lei 6.404/76, no art. 176, estabelece a 

obrigatoriedade na elaboragao das seguintes demonstragoes financeiras: Balango 

Patrimonial, Demonstragao dos Lucros ou Prejuizos Acumulados, Demonstragao do 

Resultado do Exercicio, Demonstragao dos Fluxos de Caixa, e se companhia aberta, a 

Demonstragao do Valor Adicionado. O Balango Patrimonial tem como objetivo evidenciar a 

situacao financeira e patrimonial de uma entidade, de forma qualitativa e quantitativa, com 

base nos fatos contabeis registrados na contabilidade. 

Para os padroes internacionais do IASB, Santos (2007, p. 31) explica que: 

As demonstragoes financeiras apresentadas e divulgadas no ambito das 
normas internacionais IFRS obedecem aos requisites de todas as normas e 
interpretagdes tecnicas vigentes, que sao desenvolvidas, lastreadas em 
conceitos, definigdes e criterios descritos na estrutura conceitual. Tais 
conceitos, definigdes e criterios nio necessariamente coincidem com os 
principios contabeis locals, consequentemente toda e qualquer conclusao 
ou decisSo baseadas em demonstragdes financeiras apresentadas em 
conformidade com as normas internacionais IFRS requerem tambem previo 
conhecimento da estrutura conceitual que lastreia o desenvolvimento de tais 
normas. 

A preparagao e a apresentagao das demonstragoes financeiras, nos padroes internacionais 

sao normatizadas pelo IASB. Referindo-se aos objetivos das mesmas, Schmidt, Santos e 

Femandes (2006, p. 39) observam: 

O objetivo dos relatdrios financeiros e o de fornecer informagao 
considerando a posigao financeira, o desempenho e as mudancas na 
posigSo da entidade, para um amplo conjunto de usuarios, capacitando-os 
para a tomada de decisdes economicas racionais. 

Para comunicar essas informagoes, utiliza-se um conjunto de demonstragdes financeiras, 

constando entre elas, o balango patrimonialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (balance sheet). 

Quanto as Normas Norte-americanas, Schmidt, Santos e Femandes (2006, p. 40) ressaltam 

que as Demonstragoes Financeiras sao o principal meio de comunicar informagoes 

financeiras uteis, destacando a importancia de todas as demonstragoes financeiras e sua 

analise em conjunto, para o alcance da eficacia na tomada de decisoes por parte dos seus 
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usuarios. Para Peters (2004, p. 46) "Basicamente as demonstracoes financeiras obrigatorias 

para fins de evidenciacao sao as mesmas tanto no Brasil como nos Estados Unidos". 

Este trabalho esta focado no Balanco Patrimonial por ser esta uma das mais importantes e 

tradicionais demonstragao financeira, cuja relevancia repousa na importancia das 

informagoes que dela pode-se extrair, pois propicia condigoes para uma analise da situagao 

financeira e economica da empresa, alem de servir como instrumento gerencial do negocio. 

Referindo-se ao conceito e entendimento do que e um balango patrimonial, Carvalho, 

Lemes e Costa (2006, p. 6) observam que a sociedade brasileira, em sua maioria, concebe 

de forma incorreta o balango patrimonial, vendo-o apenas como uma peca de informagoes 

contabeis do passado, isto e, como se fosse uma "fotografia do passado da empresa", onde 

os dados ali contidos sao percebidos da seguinte forma: "o ativo que a empresazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tinha em 31 

de dezembro, as exigibilidades que devia naquela data, qua! o patrimonio dos acionistas 

naquele momenta la atras". Sob essa otica, deixa-se de perceber as implicagdes futuras, ali 

expressas de forma subjetiva, pois o balango, conquanto apresente informagoes objetivas, 

pode-se fazer uma avaliagao de um conjunto de itens subjetivos que dao condigao aos 

leitores, a partir de informagoes do passado, inferir sobre qual o futuro daquela empresa. 

Aprofundando suas ideias, Carvalho, Lemes e Costa (2006) ainda afirmam: 

Um balanco e um exercicio profissional, organizado, extremamente 
complexo de antecipar QUAIS SERAO OS FUTUROS FLUXOS DE CAIXA. 
Quanto estimamos, hoje, que sera recebido dos clientes que nos devem? 
Quanto prevemos, hoje, que pagaremos aos fornecedores a quern 
devemos? Quanto sobra de capacidade produtiva futura de nosso 
equipamento industrial ou operacional, apds te-lo usado nas operagdes 
deste ano e dos anos passados? 

Assim, a partir de uma compreensao correta do balango patrimonial, pode-se ter um 

entendimento mais amplo do que a mera percepgao de informagoes numericas. 

Segundo as Normas Brasileiras, Schmidt, Santos e Femandes (2006, p. 42) conceituam Balango 

Patrimonial como uma demonstragSo financeira que "tem por finalidade evidenciar, de forma 

qualitativa e quantitativa, a situagio patrimonial e financeira da empresa e dos atos registrados na 

escrituragao contabil", observa ainda, que e obrigatdria e que a sua estruturagao obedece aos 

principios fundamentals de contabilidade e tem que estar de acordo com os preceitos da legislacao 

societaria, e em ordem decrescente, conforme quadro 4, abaixo: 
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Quadro 4 
Estrutura do Balanco Patrimonial segundo Normas Brasileiras. 

ATIVO PASSIVO 

Ativo Circulante Passivo Circulante 

- Disponibilidades Exigivel a longo prazo 
- Direitos realizaveis 
- Despesas do exercicio seguinte Resultados de exercicios futuros 

Reatizavel a longo prazo Patrimdnio liquido 

Permanent© - Capital social 
- Reservas de capital 

- Investimento - Ajustes de Avaliagao Patrimonial 

- Imobilizado - Reservas de lucros 

- Intanglvel - Lucros (Prejulzos) acumulados 

- Diferido 

Fonte: adaptado de Schmidt, Santos e Femandes (2006, p. 62) 

Schmidt, Santos e Femandes (2006, p. 44) referem-se ao Balango Patrimonial nas Normas 

Americanas nos seguintes termos: 

O balango patrimonial, tambem denominado [...] de demonstragao da 
posigao financeira, apresenta, de forma ordenada, informagdes sobre 
ativos, passivos e patrimdnio liquido da entidade. Ele reflete os recursos 
(ativos) e as fontes de financiamento - prdprios ou de terceiros, em 
conformidade com os USGAAP. 

Observa tambem, que conforme preceitua a ARB 43, a ciassificagao das contas no balango 

patrimonial e da mesma forma que nas Brasileiras, isto e, na ordem decrescente do grau de 

liquidez, conforme o quadro 5, abaixo: 
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Quadro 5 
Estrutura do Balanco Patrimonial segundo Normas Norte-americanas. 

(traducSo) 
Assets Ativo 
Current Assets Ativo Corrente 
-cash and cash equivalents -caixa e equivalente de caixa 
-short-term investments -investimentos de curto-prazo 
-receivables -recebfveis 
-inventories -estoques 
-prepaid expenses -despesas antecipadas 

Noncurrent Assets Ativo Nio corrente 

-long-term investments -investimentos de longo prazo 
-property, plant, ad equipment -imobilizado 
-intangible assets -ativos intangiveis 
-other assets -outros ativos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Liabilities and Shareholder's Equity Passivo e Patrimdnio Liquido 

Liabilities Passivo 
Current liabilities Passivo Corrente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-accounts payable -contas a pagar 

•notes payable -notas promissdrias a pagar 
-dividends payable -dividendos a pagar 
-advances and deposits -adiamentos e depdsitos 
-agency collections and withholdings -funcao de arrecadacSo e retencao na fonte 
-current portion of long-term debt -parcela corrente dos debitos de longo 

prazo 

Noncurret Liabilities Passivo Nio corrente 
-notes and bonds payable -notas promissdrias e tftulos a pagar 
-capital lease obligations -obrigacdes de leasing de capital 
•accrued expenses -despesas acumuladas 
-contingent obligations -obrigacdes contingentes 

Stockholders' Equity Patrimdnio Liquido 
Contributed capital Contributes ao capital 
-capital stock -capital social 
-additional poid-in capital -reservas de capital 

-donated capital -doacoes de capital 
-retained earnings -lucros acumulados 
-accumulate! other comprehensive income -outros resultados abrangentes acumulados 

Fonte: Schmidt, Santos e Femandes (2006, p. 65) 

Na perspectiva das Normas Internacionais, conforme observa Almeida (2006, p. 208), a 

apresentacao das demonstragoes financeiras, no que se refere as diretrizes, sua estrutura e 

conteudo minimo, sao amparadas pelo pronunciamento IAS 1. De acordo com esse 

pronunciamento, Schmidt, Santos e Femandes (2006, p. 43) assim referem-se ao Balango 

Patrimonial: 

O Balango Patrimonial (balance sheet), que e a demonstragao financeira 
principal, tambem denominado de demonstragao da posigao financeira 
(statement of financial position) ou demonstragao das condicdes financeiras 
(statement of financial conditions), apresenta o ativo, o passivo e o 
patrimdnio liquido da entidade em uma determinada data. 
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Observa ainda esse autor, que o IAS 1 determina que a ciassificagao das contas no Balango 

Patrimonial seja realizada de acordo com a ordem crescente do grau de liquidez, 

diferentemente das Normas Brasileiras, quanto ao formato, o balango patrimonial pode ser 

apresentado de dois modos: 

• No formato de relatorio; ou 

• No formato de contas. 

No formato de relatorio as contas sao dispostas verticalmente, em uma unica coluna, 

contemplando todos os itens do balango. No formato de conta, por sua vez, temos duas 

colunas; o ativo e apresentado no lado esquerdo e o passivo e o patrimonio liquido no lado 

direito, conforme os quadras 6 e 7, adiante: 



Quadro 6 
Estrutura do Balanco Patrimonial, no formato de relatdrio, segundo Normas Internacionais. 

(traducSo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Assets Ativo 
Non-current Assets Ativo nio Corrente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- Property, plant, and equipment - Imobilizado 
- Goodwill and intangible assets - Goodwill e outros ativos intangiveis 
- Investments in associates - Investimentos em controladas e coligadas 
- Other financial assets - Ativos de impostos diferidos 

Current Assets Ativo Corrente 
• Inventories - Estoques 
- Trade and other receivables - Duplicatas e outros recebi'veis 
- Prepayments - Adiamentos 
- Cash and cash equivalents - Caixa e equivalentes de caixa 

Equity and Liabilities Patrimdnio Liquido e Passivo 

Capital and reserves Capital e Reservas 
- Issued capital - Capital social 
- Reserves - Reservas 
- Accumulated profits (losses) - Lucros (prejuizos) acumulados 

Non-current Liabilities Passivo Nio Corrente 

- Interest bearing borrowings - Emprestimos de longo prazo 

- Deferred taxes - Impostos diferidos 
- Retirement benefit obligations - Obrigacdes de beneffcios de 

aposentadoria 
Current Liabilities 
- Trade and others payable Passivo Corrente 

- Short term borrowings - Fornecedores e outras contas a pagar 
- Current portion of interst bearing - Emprestimos de curto prazo 

Borrowings - Parcela corrente dos emprestimos 
- Warranty provision 

- Provisao para warranty 

Fonte: Schmidt, Santos e Femandes (2006, p. 63) 
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Quadro 7 
Estrutura do Balango Patrimonial, no formato de contas, segundo Normas Internacionais. 

Ativo Patrimdnio Liquido e Passivo 

Ativo Nao Corrente Capital e Reservas 

- imobilizado - capital social 
- goodwill e outros ativos intangiveis - reservas 
- investimentos em controladas e coligadas - lucros (prejufzos) acumulados 
- outros ativos financeiros 

- lucros (prejufzos) acumulados 

- ativos de impostos diferidos Passivo N3o Corrente 

Atlvo Corrente - emprestimos 
- impostos diferidos 

- estoques - obrigagdes de beneficios de aposentadoria 
- duplicatas e outros receblveis 
- adiantamentos Passivo Corrente 
- caixa e equivalentes de caixa 

- fornecedores e outras contas a pagar 
- emprestimos de curto prazo 
- parcela corrente dos emprestimos 
- provisio parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA warranty 

Fonte: Schmidt, Santos e Femandes (2006, p. 64) 

Segundo o entendimento de Schmidt, Santos e Femandes (2006), na legislacao brasileira, a 

Lei das Sociedades por Agoes nao determina o formato do balango patrimonial, apenas trata 

de classificar as contas, segundo os elementos do patrimonio. Na pratica o formato de 

contas e o mais comumente utilizado. Nesse sentido, referindo-se a contabilidade 

internacional, eles observam que o pronunciamento IAS1, trata especificamente sobre a 

apresentacao das demonstragoes contabeis e nao determina de modo especifico um 

formato obrigatorio, mas a opgao e baseada nos costumes, na tradigao e em alguns casos 

das praticas de determinados setores da economia. Para Carvalho, Lemes e Costa (2006, p. 

105): 

Nenhum formato ou ordem de apresentagao e prescrito pela Norma. Outros 
itens, a criterio da entidade e conforme a natureza e liquidez dos ativos, a 
funcSo dos mesmos para a empresa e o valor, natureza e vencimento de 
passivos, poderao ser apresentados como contas separadas no balango. 

O ativo e o passivo podem ser apresentados de forma segregada, como categorias 

separadas, isto e, divididos em corrente (current) e nao corrente (non-current), contudo, os 

§§53-56 do IAS1 estabelecem que se a empresa nao optar por categorias separadas, entao, 

a ordem generica de apresentagao sera a de grau de liquidez. Referindo-se a esse assunto, 

Niyama e Silva (2008, p. 42) declaram: 

O IASB nio exige a obrigatoriedade de segregagio de ativos e passivos em 
corrente e nao corrente. Cada empresa deve decidir se esta segregagio e 
significativa para os seus usuarios. Caso uma entidade escolha classificar 
os ativos e passivos em corrente e n io corrente ou opte por n io segregar 
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nessa classificacao, ela deve evidenciar os valores que se espera sejam 
realizados ou compensados em prazos superiores e inferiores a 12 meses. 

No entendimento de Santos (2007) a empresa deve apresentar as informacoes baseada na 

liquidez quando isto proporcionar maior relevancta para as mesmas. Nesse sentido, o §54 

do IAS1 esclarece: 

Para algumas entidades, tais como instituicdes financeiras, uma 
apresentacao de ativos e passivos por ordem crescente ou decrescente de 
liquidez proporciona informacao confiavel e mais relevante do que uma 
apresentacao "corrente e n§o-corrente" porque a entidade n io fornece bens 
ou servicos dentro de um ciclo operacional claramente identificavel. 

Segundo Santos (2007), quando uma entidade tiver diversas operacdes, pode ser 

necessaria uma base mista de apresentacao. O §55 do IAS1 estabelece que "e permitido a 

uma entidade apresentar alguns dos seus ativos e passivos com uma classificacao corrente 

e nao-corrente e outros por ordem de liquidez quando tal apresentacao proporcionar 

informacao confiavel e mais relevante". 

Nas normas norte-americanas, no entender de Schmidt, Santos e Femandes (2006), a 

estrutura do balanco patrimonial pode se apresentar de forma altamente agregada ou 

altamente detalhada, ou mesmo fazer uso das duas modalidades. Ainda explica que a 

primeira forma e para relatorios anuais e publicacao e a segunda forma e para fins 

gerenciais. 

3.1 O Ativo 

Para os padroes brasileiras, o art. 178 da Lei 6.404/76 estabelece que "No balanco, as 

contas ser io classificadas segundo os elementos do patrimonio que registrem, e agrupadas 

de modo a facilitar o conhecimento e a analise da situacao financeira da companhia". A Lei 

11.638/07 trouxe alteracoes ao art. 178 da Lei 6.404/76, criando o grupo de contas "ativo 

intangivel", ja abordado pela Deliberacao CVM n° 488/05. Nesse sentido Braga (2008, p. 45) 

comenta: 

Em linha com a harmonizacao das normas contabeis internacionais, a Lei n° 
11.638/07 estabeleceu o grupo de contas intangiveis, classificado entre o 
imobilizado e o diferido no balanco patrimonial, e que tem como finalidade 
contemplar direitos que tenham como objeto bens incorpdreos destinados a 
manutencio da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o 
fundo de comercio adquirido. 

O § 1° diz que no ativo, as contas serao dispostas em ordem decrescente de grau de 

liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: 

a) ativo circulante; 
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b) ativo realizavel a longo prazo; 

c) ativo permanente, dividido em investimentos, ativo imobilizado, ativo intangivel e 

ativo diferido. 

De acordo com Santos (2007, p. 50), no ambito das normas internacionais IFRS, "Ativo e um 

recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera 

que futuros beneficios econdmicos resultem para a entidade." 

Nas Normas Internacionais, segundo Schmidt, Santos e Femandes (2006, p.46), um item 

sera classificado como ativo se apresentar as seguintes caracteristicas: 

O ativo deve fornecer um beneflcio econdmico futuro provavel que o 
capacite a fornecer um fluxo futuro de caixa liquido positivo; a entidade 
deve ser capaz de receber o beneffcio e restringir o seu acesso a outras 
entidades; o evento que proporcione a entidade o direito ao beneficio deve 
ter ocorrido. 

Ainda observa esses autores que o IAS 1 estabelece que o ativo esta dividido nos 

seguintes subtotals: 

• Ativos nao correnteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (noncurrent assets); 

• Ativos correntes (current assets). 

Pode-se observar que o ativo, nesse padr io, esta em ordem crescente de liquidez, isto e: os 

ativos sao apresentados em funcao de sua realizagao em dinheiro. 

O reconhecimento de Ativo se da atraves de criterios, que segundo Santos (2007, p. 50), 

"Um ativo e reconhecido no balango quando for provavel que: a entidade venha a receber 

dele beneficios economicos futuros; e, o ativo tenha um custo ou valor que possa ser 

medido em bases confiaveis". Em complemento, o mesmo autor ainda afirma que "Um ativo 

nao e reconhecido no balanco quando foram incorridas despesas, das quais e improvavel 

que resultem, para a entidade, beneficios economicos para alem do corrente periodo 

contabil". 

O paragrafo 57 do pronunciamento IAS 1, conforme observa Almeida (2006, p. 16) 

apresenta os seguintes criterios para classificar um ativo como circulante: 

Um ativo e classificado como circulante quando satisfaz a algum dos 
seguintes criterios: (a) Se se espera reaiiza-lo, ou se pretende vende-lo ou 
consumi-Io, no transcurso do ciclo operacional normal da entidade. (b) Se se 
mantem tal ativo fundamentalmente com fins de negociagao. (c) Se se 
espera realiza-lo dentro do periodo de 12 meses posterior a data do 
levantamento do balanco patrimonial, (d) Se tal ativo se trata de caixa ou de 
equivalentes de caixa, conforme definido na IAS 7 (Demonstragao de Fluxo 
de Caixa), cuja utilizagao n io esta restrita a ser tal ativo trocado ou utilizado 
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para liquidar passivo, pelo menos dentro de 12 meses seguintes a data de 
levantamento do balanco patrimonial. 

Nas Normas Norte-americanas a ARB 43 estabelece que o ativo e dividido nos seguintes 

subtotals: 

• Ativos correnteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (current assets); 

• Ativos nao correntes (noncurrent assets). 

Aqui, a exemplo do padrao brasileira, temos que o ativo e disposto em ordem decrescente 

de liquidez. 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 280-294), ao analisarem os aspectos da ciassificagao dos 

itens do balango patrimonial consideram que a ordem de apresentagao demonstra a 

relevancia das informagoes e quais itens devem ser mais realgados do que outros. Assim, 

uma determinada classificacao tem a intengao de atingir determinados objetivos especificos, 

e o que mostra o exemplo: ao apresentar os itens do balango em ordem de liquidez objetiva-

se enfatizar a solvencia da empresa, isto e, a probabilidade de pagamento em caso de 

liquidagao, favorecendo diretamente aos credores. Se o balango patrimonial esta organizado 

na ordem inversa, em termos de liquidez, ele prioriza os interesses dos acionistas pelas 

operagoes e nao o interesse dos credores na liquidagao de ativos. Dessa forma eles 

afirmam: "o ordenamento de itens de balango em termos de liquidez conduziu a uma 

distincao cada vez mais forte entre elementos circulantes e nao circulantes'. Este tipo de 

segregacao tem ensejado muitas criticas, conforme observa esses autores: "a ciassificagao 

de balangos em termos circulantes e nao circulantes quase universalmente adotada hoje em 

dia tem sido alvo de uma torrente de criticas com o passar dos anos" e complementa: 

"Argumentos contra seu emprego incluem problemas em sua utilizagao para descrever 

operagoes, na definigao do ciclo operacional, na natureza estatica do capital de giro e a 

perda de relevancia na presenga de demonstragoes de fluxo de caixa {...]". 

3.2 O P a s s i v o 

Nos normativos brasileiras, o art. 180 da lei 6.404/76 estabelece que: 

As obrigacdes da companhia, inclusive financiamentos para aquisicao de 
direitos do ativo permanente, serao classificadas no passivo circulante, 
quando se vencerem no exercicio seguinte, e no passivo exiglvel a longo 
prazo, se tiverem vencimento em prazo maior. 

A Lei 11.638/07 excluiu do passivo as reservas de reavaliagao e apresentou a seguinte 

redagao para o § 2° do art. 178: 
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"No passivo, as contas serao classificadas nos seguintes grupos: 

a) Passivo circulante; 

b) Passivo exigivel a longo prazo; 

c) Resultados de exercicios futuros; e 

d) Patrimonio liquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de 

avaliagao patrimonial, reservas de lucros, agoes em tesouraria e prejuizos 

acumulados." 

O art. 181 diz que: "serao classificadas como resultados de exercicio futuro as receitas de 

exercicios futuros, diminuidas dos custos e despesas a elas correspondentes", e no art. 182 

diz que "a conta do capital social discriminara o montante subscrito e, por dedugao, a 

parcela ainda nao realizada". 

Para Santos (2007, p. 50), no ambito das normas internacionais IFRS, "Passivo e uma 

obrigagao presente da entidade, efeito de eventos passados, cuja liquidagao, se espera, 

resultante em desembolso de recursos pela entidade, contendo beneficios economicos." 

Schmidt, Santos e Femandes (2006, p. 53) apresenta a definigao de passivo, nas Normas 

Internacionais, nas seguintes palavras: 

De acordo com o IAS 1, definem passivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (liabilities) como sendo o provavel 
futuro sacriffcio de beneficios econdmicos, originado de obrigacdes 
presentes de uma entidade, tendo em vista transferir ativos ou fornecer 
servigos para outras entidades no futuro, como resultado de transagdes ou 
eventos passados. 

Segundo Santos (2007, p. 51), o reconhecimento de passivo se da quando: 

Seja provavel que uma saida de recursos envolvendo beneficios 
econdmicos ocorra na liquidagao de uma obrigagao atual; e quando o valor 
pelo qual a liquidagao da obrigagao se fara, possa ser medido em bases 
confiaveis. 

Conforme o modelo apresentado no quadro 6, ao amparo do IAS 1, o passivo esta assim 

dividido em: Passivo nao corrente (noncurrent liabilities) e passivo corrente (Current 

Liabilities). Podemos observar, pela ordem apresentada, que o passivo e disposto em ordem 

crescente de exigibilidade, isto e: apresentam-se as obrigagoes em fungao do seu 

vencimento, do maior para o menor. 

Nas Normas Norte-americanas, segundo o quadro 5, tem-se a divisao nos seguintes grupos: 

Passivo corrente (current liabilities) e passivo nao corrente (noncurrent liabilities). Observa-

se que o passivo esta em ordem decrescente de exigibilidade, da mesma forma que nas 

normas brasileiras. 
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3.3 Patr imonio Liquido 

Na legislacao brasileira, o arts. 178 e 182 da Lei 6.404/76 tratam desse tema. ludicibus 

(2006, p. 182) assim define patrimonio liquido como sendo "estatisticamente considerado, o 

patrimonio liquido pode ser simplesmente definido como a diferenca, em determinado 

momenta, entre o valor do ativo e do passivo, atribuindo-se a este ultimo a conotacao 

restritiva de dividas e obrigacdes". Neves e Viceconti (2003, p. 315) definem como "a 

diferenca entre os valores que eompoem o Ativo, o Passivo Exigivel e o Resultado de 

Exercicios Futuros", e apresentam a seguinte divisao para o mesmo: Capital Social, 

Reservas, Lucros ou Prejuizos Acumulados, e Contas Retrficadoras. 

Avaliando o conceito simples que considera a mera diferenca entre o ativo e o passivo, 

ludicibus (2006, p. 183) pondera: 

O patrimdnio liquido, embora em uma avaliacao global possa ser 
mensurado por diferenca entre ativo e passivo, contem elementos que 
caracterizam: interesses residuais em casos de liquidacao; interesses em 
participar em distribuicdes de dividendos; e direitos de participacao no 
patrimdnio liquido de uma entidade em continuidade, no sentido de possivel 
alienacao de sua participacao ou de aumento de tal participacao. 

Dessa forma, ele conclui que para o investidor possua condicao de avaliar a tendencia do 

empreendimento, deve-se ter "uma boa evidenciacao dos elementos constitutivos do 

patrimdnio liquido". 

Ao classificar o patrimonio liquido, a Lei 6.404/76 estabelece no § 2° do art. 178, letra "d", 

que deve ser divido em: capital social, reservas de capital, ajustes de avaliacao patrimonial, 

reservas de lucros, acoes em tesouraria e prejufzos acumulados. Deve-se observar que a 

redacao dada pela Lei n° 11.638, de 2007 substifuiu "reservas de reavaliacao" por "ajustes 

de avaliacao patrimonial". 

Nos padroes internacionais, Schmidt, Santos e Femandes (2006, p. 60) observam que de 

acordo com o IAS 1, "patrimonio liquidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (shareholder's equity or net worth) e a participacao 

residual no ativo que remanesce apds deduzido o passivo [...] se origina das relacdes de 

propriedade e e a base para as distribuicdes de lucros para os proprietaries". Observa 

tambem que "o patrimonio liquido aumenta pela capitalizacao da empresa pelos acionistas e 

pelos resultados abrangentes (comprehensive income) e se reduz pela distribuicao aos 

proprietaries". 

O pronunciamento IAS 1 divide o patrimonio liquido da seguinte forma: Capital social (share 

capital), Reservas (reserves) e Lucros acumulados (retained earnings). 
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O pronunciamento SFAC 6, das normas Norte-americanas, assim conceitua o patrimonio 

liquido: "e a participacao residual no ativo que remanesce apos deduzido o passivo", 

Referindo-se ao ARB 43, Schmidt, Santos e Femandes (2006) declaram que o patrimonio 

liquido se origina de tres fontes: Contribuigoes para o capital, Lucros acumulados; e Outros 

resultados abrangentes. 

Esses autores observam que, segundo a ARB 43, o patrimonio liquido se divide em: Capital 

SocialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (capital stock), Reservas de capital (additional paid-in capital), Doacoes de capital 

(donated capital), Lucros acumulados (retained earnigs), Outros resultados abrangentes 

acumulados (accumulated other comprehensive incomes); e Acoes em tesouraria (treasury 

stocks). 

3.4 Outras informagoes relevantes s o b r e o B a l a n c o Patrimonial 

Ha muitas outras informagoes importantes pertencentes as demonstragoes contabeis, entre 

elas destacamos as seguintes: conversao em moeda estrangeira, divulgagao de 

informagoes financeira pela internet e identificagao, publicidade e informagoes comparativas. 

Ao abordar sobre "Conversao de transagoes e demonstragoes financeiras em moeda 

estrangeira", Niyama (2005) observa que se trata de um procedimento com proposito de 

harmonizar as informagoes das demonstragoes financeiras de uma determinada moeda 

para outra, por meio da utilizagao de taxas de conversao que resultem em quantidades 

equivalentes de moeda, possibilitando a comparabilidade. Observa esse autor que os 

metodos de conversao de demonstragoes financeiras em moeda estrangeira sao quatro: a) 

Metodo da taxa corrente (currente or closing rate); b) Metodo temporal; c) Metodo de 

conversao com base no criterio monetario - nao monetario; d) Metodo de conversao com 

base no criterio corrente - nao corrente. 

A legislacao brasileira, segundo esse autor, estabelece como base de conversao, o metodo 

temporal, observando que, conforme orienta o IBRACON, os ganhos e perdas na conversao 

devem ser levados a resultado, integralmente. 

Nesse contexto, dois tipos de moedas sao utilizadas: a moeda de apresentacao e a moeda 

funcional. Santos (2007) apresenta, de uma forma simples, os seguintes conceitos: Moeda 

de apresentacao e a moeda na qual as demonstragdes financeiras sao apresentadas e 

Moeda funcional e a moeda do ambiente economico principal no qual a entidade opera. 

Com relacao a divulgagao de informagdes financeiras pela internet, segundo pesquisa 

realizada em empresas de capital aberto, Moreira, Riccio e Sakata (2007) observam que 
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nao ha uma padronizagao no formato da divulgagao de informagoes eletronicas, o que 

dificulta a comparabilidade e a analise dessas informagoes, ja que ha uma predominant^ 

de formatos PDF, HTML e DOC, nao favorecendo o entendimento entre os orgaos 

reguladores e o publico em geral. Objetivando suprir essa deficiencia, a organizagao 

internacional XBRL, constituida por aproximadamente 250 grandes corporagoes 

internacionais, desenvolveu a linguagem XBRL para a internet, especificamente para 

divulgagao de relatdrios financeiros corporativos. 

XBRL - Iniciais dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA extensible Business Reporting Language, que traduzido e: Extensivel 

Linguagem de Relatorios de Negocios. Trata-se de um termo tecnico relacionado aos temos 

de Internet e significa que e uma linguagem de internet, especificamente para relatdrios 

financeiros de negocios. 

Uma vez elaboradas, para serem divulgadas, a legislacao brasileira, por meio da 

Deliberagao CVM n° 488/05, determina no item 46, que as informagoes de identificagao das 

demonstragoes contabeis sejam apresentadas com o titulo e a indicagao das colunas 

correspondentes em cada uma de suas paginas, consoante formatagao definida pela 

administracao. Objetivando um entendimento adequado, as informagoes devem ser 

claramente identificadas, destacando-se e repetindo-se as seguintes: 

a) Nome da entidade a qual pertencem as demonstragoes contabeis e qualquer 

alteragao no nome ocorrida desde a data do ultimo periodo; 

b) Se as demonstragoes contabeis abrangem a entidade individualmente e/ou um 

grupo de entidades; 

c) Data do balango patrimonial e o periodo abrangido pela demais demonstragoes 

contabeis; 

d) Moeda adotada na elaboragao das demonstragdes contabeis; e 

e) Unidade de moeda em que os valores sao apresentados (milhares, milhoes etc.). 

Quando essa divulgagao ocorrer na forma eletronica, o item 46 orienta: "a divulgagao das 

demonstragoes contabeis de forma eletronica podera requerer formato diferente da 

apresentagao na midia escrita, com finalidade de assegurar adequado entendimento". 

Quanto a frequencia na apresentacao, o item 49 da Deliberagao CVM n° 488/05 determina 

que as referidas demonstragoes devem ser apresentadas pelo menos uma vez por ano. 

No padrao internacional do IASB, o IAS 1 nao determina sobre a forma de publicidade ou 

forma de apresentacao. Nesse sentido Carvalho, Lemes e Costa (2006, p. 101) afirmam: 
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O IAS 1 nao estabelece orientagdes sobre a melhor forma de tomar publica 
a informacao, de forma que as demonstrates podem ser publicadas em 
jornais ou divulgadas eletronicamente. Tambem ela deixa em aberto a 
forma de apresentar cabegalhos de paginas ou de colunas abreviadas, 
remetendo a decisao ao julgamento pela empresa do melhor modo de faze-
lo. 

Ao tratar do periodo contabil das demonstragoes financeiras, o paragrafo 49 do IAS 1 

informa que "as demonstragoes financeiras devem ser apresentadas pelo menos 

anualmente". Para Carvalho, Lemes e Costa (2006, p. 102) "o periodo de 52 semanas 

tambem e aceito, por gerar diferengas imateriais". Tambem as seguintes informagoes devem 

ser apresentadas: 

a) O nome da entidade ou outra forma de identificagao, e qualquer mudanga 

naquela informagao da data do balango anterior; 

b) Se as demonstragoes sao individuals ou consolidadas; 

c) A data ou o periodo coberto pelas demonstragoes; 

d) A moeda das demonstragoes, de acordo com o IAS 21 ; 

e) O nivel de arredondamento dos valores das demonstragoes. 

Quanto as informagdes comparativas, a legislagao brasileira, atraves do item 36 da 

Deliberagao CVM n° 488/05 determina: "a menos que outra norma permita ou exija de outra 

forma, informagoes comparativas devem ser divulgadas em relacao ao periodo anterior, 

para todos os valores incluidos nas demonstracoes contabeis" e o item 40 complementa: "o 

aperfeigoamento das informagoes apresentadas para fins comparativos auxilia os usuarios 

na tomada de decisoes, principalmente ao permitir a avaliacao de tendencias e projegoes". 

No ambiente das IFRS, o paragrafo 36 do IAS 1 estabelece: "a menos que uma norma 

internacional de contabilidade requeira ou permita outra forma, a informagao comparativa do 

exercicio anterior deve ser apresentada para todos os dados divulgados nas demonstragoes 

financeiras". 

4 R E P O R T A N D O E M I F R S - P R O C E D I M E N T O S INTRODUTORIOS D E A D O C A O 

Segundo Carvalho, Lemes e Costa (2006), quando uma empresa adota o padrao IFRS pela 

primeira vez, ela tem uma serie de procedimentos a realizar, cujas orientagoes estao 

contidas no IFRS 1. O cumprimento desse pronunciamento concretiza-se com a consecugao 

do balango patrimonial de abertura. 

Referir-se aos IFRS, e tratar das Normas Internacionais de Contabilidade ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA International 

Financial Reporting Standards, cuja composicao incorpora: os IFRS propriamente ditos, os 

IAS, as IFRIC e as SIC. 
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Ate o momento, o IASB ja emitiu 08 IFRS. Ja o orgao substitufdo pelo IASB, o IASC, em'rtiu 

41 pronunciamentos IASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (International Accounting Standards), sendo que somente 29 delas 

continuam em vigor. Esses pronunciamentos estao relacionados no quadro 8. 

Quadro 8 
Relac§o das Normas Internacionais IFRS vigentes, revisadas e/ou emitidas pelo IASB ate 31 de 

marco de 2007 

Padroes 
Data Inicial 
de vigencia 

Interpre-
tacoes. 

Conteudo 

IFRS 1 01.01.2004 naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ha Primeira Ano de Adocao das Normas IFRS 
IFRS 2 01.01.2005 IFRIC 8,11 Pagamentos baseados em acdes 
IFRS 3 31.03.2004 

nio ha Combinacao de empresas 
IFRS 4 01.01.2006 n3o hd Contratos de seguros 

IFRS 5 01.01.2005 nao ha Ativos nao circulantes mantidos para venda e operagoes 
descontinuadas 

IFRS 6 01.01.2006 nao ha Exploracao e avaliacao de recursos minerals 

IFRS 7 01.01.2007 
nao ha Instrumentos financeiros 

IFRS 8 01.01.2009 nao ha Segmentos operacionais 

IAS 1 01.01.2005 SIC 29 Apresentagao das demonstragdes financeiras 

IAS 2 01.01.2005 nao ha Estoques 

IAS 7 01.01.1994 n io ha Demonstragdes de fluxos de caixa 

IAS 8 01.01.2005 nao ha Politicas contabeis, alteragdes nas estimativas contabeis e erros. 

IAS 10 01.01.2005 nao ha Eventos subsequentes a data do Balango Patrimonial 

IAS 11 01.01.1995 n io ha Contratos de Construgao 
IAS 12 01.01.1998 SIC 21 Tributagdes sobre a renda 

IAS 14 01.07.1998 nao ha Relatdrios por segmentos 

IAS 16 01.01.2005 nao ha Ativo imobilizado 

IAS 17 01.01.2005 SIC 15,27- Arrendamentos 
IFRIC 4 

IAS 18 01.01.1995 SIC 31 Receitas 

IAS 19 01.01.1999 nao ha Beneficios de funcionarios 

IAS 20 01.01.1984 SIC 10 Contabilizacao de subvengdes do govemo e divulgagao de 
ajuda governamental. 

IAS 21 01.01.2005 SIC 7 Os efeitos das alteragdes nas taxas de cambio 
IAS 23 01.01.1995 n3o ha Custos de emprestimos 

IAS 24 01.01.2005 nao ha Divulgagao de partes relacionadas 

IAS 26 01.01.1998 nio ha Contabilizagio e emissao de relatdrios para pianos de 
beneficios de aposentadoria 

IAS 27 01.01.2005 SIC 12 Demonstragdes financeiras consolidadas e separadas 

IAS 28 01.01.2005 nao ha Investimentos em associadas 

IAS 29 01.01.1990 IFRIC 7 Relatdrios financeiros em economias hiperinflacionarias 

IAS 30 01.01.1991 ndo ha Divulgagao nas demonstragdes contabeis financeiras de 
bancos e de instituigoes financeiras similares. 

IAS 31 01.01.2005 SIC 13 Participacao em joint ventures (empreendimentos controlados 
em conjunto). 

IAS 32 01.01.2005 IFRIC 2 Instrumentos financeiros: Divulgagao e apresentacao. 

IAS 33 01.01.2005 n3o ha Lucro por acao. 

IAS 34 01.01.1999 IFRIC 10 Relatdrios financeiros intermediaries 

IAS 36 31.03.2004 IFRIC 10 Perda no valor recuperavel de ativos. 

IAS 37 01.07.1999 IFRIC 1,5,6 Provisoes, passivos e ativos contingentes. 

IAS 38 31.03.2004 SIC 32 Ativos intangiveis. 

IAS 39 01.01.2005 IFRIC 9 Instrumentos financeiros: Reconhecimento e mensuracao. 

IAS 40 01.01.2005 n io ha Investimento imobiliario 

IAS 41 01.01.2003 nio hd Agriculture 

Fonte: Elaboracao prdpria, adaptado de Santos (2007, p. 411,412) 
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E importante observar que nao ha uma correspondencia entre IFRS 1 e IAS 1, pois, 

enquanto a IRFS 1 trata da adocao de IFRS pela primeira vez, o IAS 1 trata do formato, do 

conteudo e da apresentacao das Demonstragoes Contabeis, e assim por diante. 

Reportando-se a aplicabilidade das IFRS, Carvalho, Lemes e Costa (2006, p. 97) observam: 

"As IFRS sao aplicaveis somente as demonstragoes contabeis. Isto significa que a 

divulgagao, pela empresa, de outros documentos alem das demonstragoes contabeis e 

notas explicativas nao esta de acordo com as IFRS". 

Em adigao as Normas Internacionais de Contabilidade, tem-se as interpretagdes emitidas 

por um comite ligado ao IASB, as IFRIC. O quadro 9 relaciona as 12 Interpretagoes tecnicas 

que foram emitidas pelo Comite de Interpretagoes de Informagao Financeira (IFRIC) desde 

2004 ate 01 de Janeiro de 2008. O proposito dessas interpretagoes, ensinam o CFC e o 

IBRACON (2006) e: "auxiliar a aplicagao de uma norma em relagao a um determinado 

assunto que esteja em evidencia, e que requeira direcionamento sobre sua correta 

interpretagao tecnica". 

Quadro 9 
Relacao das Interpretagdes tecnicas que foram emitidas pelo Comite de Interpretagdes de Informagao 

Financeira (IFRIC) desde 2004 ate 01 de Janeiro de 2008 

Interpretacao eficacia Conteudo 

IFRIC 1 01.09.2004 
Alteragdes em retirada de servigo, restauragao e passivos 
semelhantes existentes 

IFRIC 2 01.01.2005 Agdes dos membros em entidades cooperativas e instrumentos 
semelhantes. 

IFRIC 3 retirada em 
junho 2005 

direitos de emissao (retirada) 

IFRIC 4 01.01.2006 Determinar se um acordo envolve uma locacao. 

IFRIC 5 01.01.2006 Direitos a interesses resultantes de fundos de retirada de servigo, 
restauragao e reabilitagSo ambiental. 

IFRIC 6 01.12.2005 Passivos decorrentes da participacao em mercados especificos -
residuos de equipamentos eletrico e eletrdnico. 

IFRIC 7 01.03.2006 Aplicagao da abordagem da correcao monetaria, conforme IAS 29 -
Demonstragdes financeiras em economias hiperinflacionarias. 

IFRIC 8 01.05.2006 Aplicagao de enfoque IFRS 2 - Pagamentos baseados em agdes. 

IFRIC 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- Reavaliagio de derivativos embutidos. 

IFRIC 10 - Relatdrios financeiros intermediaries ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA impairment. 

IFRIC 11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- IFRS 2 Transagdes no grupo e com agdes em tesouraria 

IFRIC 12 01.01.2008 Acordos de concessao de servigos. 

Fonte: Elaboracao propria, adaptado de Santos (2007, p. 412,413) 

Nesse sentido, o IASC tambem tinha um Comite de interpretagao, cujos pronunciamentos 

eram denominados de Standing Interpretations Committee (SIC), chegando a emitir 33 

interpretagoes. O Quadro 10. relaciona as 11 Interpretagoes tecnicas, emitidas pelo Comite 

Permanente de Interpretagoes (SIC) entre 1997 e 2001 que continuam em vigor. Todas as 

Interpretagoes SIC restantes foram substituidas quando as melhorias das IAS foram 

adotadas em dezembro de 2003. 
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Quadro 10 
Relac5o das Interpretagdes tecnicas, emitidas pelo Comite Permanente de Interpretagdes (SIC) entre 

1997 e 2001 que continuam em vigor. Todas as restantes Interpretagdes SIC foram substituidas 
quando as melhorias das IAS foram adotadas em dezembro de 2003 

interpretagao Conteudo 
SIC 7 Introdugao ao Euro. 

SIC 10 Assistencia Govemamental - sem relacao especifica com as atividades 
operacionais. 

SIC 12 Consolidacao entidades para propdsitos especificos. 

SIC 13 Entidades controladas em conjunto - contribuicoes nio-monetarias feitas pelos 
empreendedores. 

SIC 15 Arrendamentos operacionais - incentivos. 
SIC 21 Imposto de renda - recuperacao de ativos reavaliados e nao-depreciaveis. 

SIC 25 Imposto de renda - alteragio na posigao tributaria de uma entidade ou na de seus 
acionistas. 

SIC 27 Avaliacao da substancia de transagdes que envolvam a forma legal de uma locagao. 

SIC 29 Divulgagao - acordos de concessao de services. 

SIC 31 Receitas - Transagdes de troca envolvendo servigos de pubiicidade. 
SIC 32 Ativos intangiveis - custos com sites internet. 

Fonte: Elaboragao prdpria, adaptado de Santos (2007, p. 412,413) 

As IFRS estao em processo continuo de aperfeigoamento, sendo-lhe implementadas, num 

processo continuado, melhorias e atualizagoes sucessivas, sempre que surgirem tais 

necessidades, em resposta a dinamica dos mercados, e o entendimento de Carvalho, 

Lemes e Costa (2006, p. 2) ao aflrmarem: 

Por certo alteragdes, melhorias e correcdes de omissdes virao ao longo dos 
prdximos anos ou talvez decadas; novas normas serao inevitdveis, pois, 
contrariamente a percepgao dos nao iniciados em questdes de 
normatizagio contabil, elabora-las e uma missao intermindvel na exata 
medida em que as transagdes, os negdeios, as formas de contratar e a 
dinamica da vida empresarial ao redor do mundo n§o repousam. A cada 
nova forma de contratar negdeios, ou a cada alteragao de formas ja 
conhecidas, surge o potencial de novas leituras de normas contabeis 
existentes ou detecta-se a inexistencia de normas para situagdes novas 
especificas. 

Nesse panorama de constantes mudangas e notdrio, conforme mostra o topico 2.1.3.1., que 

tratando-se da aderencia do nosso padrao as normas internacionais do IASB, nos seus 

aspectos normativos, no cenario brasileira as normas IFRS ja sao uma realidade. 

Determinou-se que a partir de 1° de Janeiro de 2009, as companhias abertas deverao, 

preparar o balango de abertura aplicando os principios estabelecidos na norma IFRS 1 - que 

trata da adogao das normas IFRS pela primeira vez. 

Carvalho, Lemes e Costa (2006) observam que ate dezembro de 2003, a interpretagao SIC 

8 estabelecia as orientagoes para preparagao e apresentagao das demonstragoes contabeis 

quando da aplicagao das normas emitidas pelo IASB pela primeira vez. A aplicagao da SIC 

8 envolvia muitas dificuldades, tomando-a alvo de muitas criticas, esses autores relacionam 

as seguintes criticas, entre outras: 
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1. Altos custos da aplicagao completa e retrospectiva das IAS; 

2. Possfveis confusoes quando uma nova norma era aprovada e a SIC 8 requeria a 

aplicagao de duas versoes diferentes da norma; 

3. Dificuldades no reconhecimento e tomada de decisao de mensuracao de forma 

retrospectiva, quando da implementacao das IAS pela primeira vez, etc. 

As criticas sobre a interpretagao SIC 8 motivaram o surgimento, em junho de 2003, de um 

novo pronunciamento, o IFRS 1 - Adocao pela primeira vez das normas internacionais de 

relatorios financeiros, composto de 47 paragrafos e cuja vigencia teve inicio em 1° de Janeiro 

de 2004. De acordo com o IASB, o "IFRS 1 devera ser observado pelas empresas que 

publicarao demonstragoes contabeis seguindo as normas internacionais em 2005 ou em 

qualquer outro ano. 

A aplicagao do IFRS 1 se propoe a assegurar que as demonstragoes contabeis geradas 

nesse padrao fornegam um ponto de partida adequado para a adogao das normas 

internacionais. Referindo-se aos objetivos da IFRS 1, Antunes et al. (2007) afirmam: 

Seu principal objetivo e o de certificar que a primeira demonstragao 
financeira de acordo com os IFRS contenha informagdes de alta qualidade, 
seja transparente para os usuarios e comparavel para os perfodos 
apresentados, fornega um adequado inicio para a contabilidade sob os 
parametros dos IFRS e possa ser produzida pelos usuarios a um custo que 
nio supere os beneficios. 

Ao adotar IFRS pela primeira vez, a empresa devera utilizar a versao corrente das IFRS, 

nao levando em consideragao as versoes substituidas ou alteradas. Carvalho, Lemes e 

Costa (2006, p. 23) observam: 

A empresa que reporta em IFRS pela primeira vez tera como ponto de 
partida a preparagSo de um balango patrimonial de abertura em IFRS na 
data da transigSo para as Normas Internacionais, nao precisando divulgar 
tal balanco de abertura como parte de suas demonstragdes contabeis 
iniciais em IFRS. A data de apresentagao das primeiras demonstragdes ou 
data de reporte em IFRS refere-se ao final do ultimo periodo coberto 
pelos relatdrios anuais ou pelos relatdrios intermediaries. 

Esses autores observam ainda que, como regra geral, ao aplicar IFRS pela primeira vez a 

empresa devera: 

Reconhecer todos os ativos e passivos cujo reconhecimento e exigido pelas IFRS; 

Baixar ativos, passivos e patrimdnio Liquido se as IFRS nao perm item tal 

reconhecimento; 
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• Reciassificar itens que sejam reconhecidos de acordo com o GAAP anterior como 

ativos, passivos ou patrimdnio liquido, mas que sao classificados de forma diferente 

de acordo com as IFRSs; e 

• Mensurar todos os ativos e passivos reconhecidos de acordo com as IFRS. 

Deve-se observar que existem as excecoes permitidas pelo IASB quando da adogao das 

IFRS pela primeira vez, conforme relacionada por esses autores: Combinagao de negocios; 

Valor justo ou reavaliagao como custo estimado; Beneficios a empregados; Ajustes 

acumulados de conversao de moeda estrangeira; Instrumentos financeiros compostos; 

Ativos e passivos de controladas, coligadas e joint ventures; Designacao de instrumentos 

financeiros reconhecidos anteriormente; Pagamento em acoes; Contratos de seguros; 

Passivos decorrentes da desativacao de imobillizado; Leasing; e Mensuracao inicial de 

ativos e passivos financeiros ao valor justo. 

Antunes et al. (2007) ainda observam que a empresa que adota IFRS pela primeira vez 

devera reconhecer os ajustes efetuados no balanco de abertura, decorrentes da 

necessidade de conversao das politicas contabeis adotadas com os principios contabeis 

anteriores em relacao as normas internacionais, no patrimonio Ifquido, contra lucros 

acumulados na data da transicao para o IFRS. Ainda relaciona os procedimentos que 

devem ser adotados quando da primeira aplicagao das IFRS: 

• Identificacao das primeiras demonstracoes financeiras em IFRS; 

• Preparar um balango de abertura em IFRS na data da transicao; 

• Adotar politicas contabeis de forma consistente; 

• Selecionar as isencoes disponiveis e adotar as isengoes obrigatorias; 

• Preparar as d ivu lga tes necessarias para a transicao para o IFRS. 

5 A C O N T A B I L I D A D E INTERNACIONAL E A M A N I P U L A C A O D E B A L A N C O S 

Conquanto este trabalho nao tenha como ponto focal a fraude contabil e nem trate 

especificamente sobre isto, ha necessidade de considerar esse pemicioso fenomeno social 

que tem reflexos tambem no ambito do balango patrimonial. 

Ao tratar sobre a manipulagao de balangos, o site wvvw.cosif.com.br informa que os 

auditores do BACEN ja no inicio da decada de 1980, "vinham descobrindo diversas formas 

de manipulagao de resultados nas Demonstragoes Contabeis de instituigoes do Sistema 

Financeiro Nacional (SFN) e, indiretamente, em outros tipos de entidades'. O referido site 

informa que esse fenomeno ocorre tambem nos EUA: 

http://wvvw.cosif.com.br
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Ao contrario do que vem acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos da 
America, a 'CVM de la' resolveu investigar os criterios contabeis utilizados 
no levantamento de balancos da empresas de capital aberto (com agdes 
negociadas nas Bolsas de Valores) e como estava sendo processada a 
contabilizacao dos atos e fatos administrativos ocorridos. E assim 
verificaram em 2002 que as manipulates de la visavam principalmente o 
aumento artificial dos lucros, enquanto que aqui no Brasil a manipulate 
sempre foi feita para reduzir lucros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E importante observar que enquanto as man ipu la tes nos balancos patrimoniais brasileiras 

reduzem os lucros, as dos EUA aumentam artificialmente os lucros, pois, como informa o 

site, l a o aumento de lucros visava atrair investidores no mercado de capitals, enquanto que 

aqui a diminuicao de lucros sempre visou a sonegagao de impostos". A razao da diferenca 

se da porque a nossa contabilidade, conforme o entendimento de Niyama (2005) e 

fortemente marcada pela infiuencia tributaria, enquanto que a dos EUA e financeira ou 

societaria. 

De igual modo, os padroes normativos internacionais editados pelo IASB, a despeito de sua 

excelencia e aceitabilidade, possibilitam as mentes criativas, no uso legal das normas, 

evidenciarem fatos contabeis com tendencia a manipulagao de dados, visando resultados 

irreais. Nesse sentido, Carvalho e Lemes (2002, p. 63) afirmam: 

O prdprio IASB, refletindo as recentes falhas no mercado de capitais, admite 
rever alguns de seus padrdes, como aconteceu com o IAS 19 - beneficios 
de empregados, quanto as perdas atuariais contabilizadas pelos fundos de 
pensao, em f u n t o de dubia interpretagao da norma emitida. 

Do ponto de vista normativo nao existe uma contabilidade perfeita. Ao abordar sobre a 

vulnerabilidade das normas internacionais, Almeida (2006, p. 7) afirma: 

Aprimoramentos ainda sao necessarios, fundamentalmente para eliminar 
altemativas permitidas para registrar uma mesma transato. Essas 
altemativas possibilitam contabilidade criativa ou maquiagens contabeis, 
supostamente legais, mas que na verdade podem esconder a real s i tuato 
patrimonial, financeira e de resultados da sociedade. 

Por meio de reformas e a tua l i za tes dos seus pronunciamentos contabeis, o IASB tem, num 

processo continuo, melhorado os seus normativos tecnicos; e o que observam Schmidt, 

Santos e Femandes (2006, p. 23): 

O objetivo dessas melhorias e o de qualificar e dar consistencia aos 
relatdrios financeiros atraves da uti l izato das melhores praticas 
provenientes do mundo todo, bem como eliminar os tratamentos alternatives 
permitidos pelos atuais IAS. 

Neste cenario, a adogao do padrao IFRS, para o nosso contexto envolve muitos desafios, e 

por se tratar de normativos de alto nivel de qualidade, propiciara melhores condigoes para 

inserir o nosso pais num ambiente contabil de p r o p o s e s gigantescas. Contudo, apesar de 
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todos os beneficios decorrentes dessa adocao, ha tambem os inevitaveis riscos, face a 

priorizacao de criterios subjetivos, ja que a essencia esta acima da forma, Segundo artigo da 

Gazeta Mercantil, de 14.05.2008, veiculado no portal www.finacialweb, Nelson Carvalho, 

presidente do Conselho Consultivo do IASB, declara que nesse contexto de convergencia, o 

principal desafio da CVM e do CPC que sao os "drgaos que tem centralizado a divulgacao 

de documentos para regular as novas normas no Brasil" e fazer com que no processo de 

adocao das IFRSs nao haja muitas modificacoes do modelo original, sob o risco de 

descaracterizacao do documento do IASB. 

http://www.finacialweb
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6 A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S E R E C O M E N D A C O E S 

6.1 C o n s i d e r a c o e s iniciais 

A titulo de aplicagao empirica dos fundamentos proporcionados no referencial tedrico do 

presente trabalho, realizou-se um estudo comparative de padroes contabeis nas abordagens 

do IASB e do BRGAAP, com foco no Balango Patrimonial. 

Apresenta-se uma analise comparativa entre os dois modelos, em seus aspectos estruturais 

e nas caracteristicas pertinentes aos referidos padroes, discutindo e identificando as 

diferengas entre eles. 

Esta analise toma como base o Balango Patrimonial Consolidado da empresa de capital 

aberto, a Gerdau S.A., exercicios sociais de 2006 e 2007, no formato PDF, no padrao 

internacional do IASB, e do Balango Patrimonial da Controladora no padrao BRGAAP, 

ambos publicados no site da Comissao de Valores Mobiliarios (CVM). Conforme a Nota 

Explicativa 2.b, o BP consolidado em IFRS esta em substituicao ao BP consolidado segundo 

o BRGAAP, conforme faculta a instrugao CVM 457/07. 

A nota explicativa 3.I, do Balango Patrimonial da GERDAU S.A. no padrao IFRS, ao referir-

se a Conversao de saldos em moeda estrangeira, informa que o criterio adotado pela 

referida empresa, para conversao dos saldos ativos e passivos das operagoes em moeda 

estrangeira consiste na conversao para moeda nacional (Real) a taxa de cambio vigente na 

data de encerramento das Demonstragoes Contabeis. 

As Demonstragoes Financeiras Padronizadas (DFP) aqui utilizadas foram obtidas na base 

de dados do site da CVM (www.cvm.gov.br). 

Conquanto o padrao IFRS seja internacional, a moeda aqui utilizada e o Real, isto acontece 

porque os valores estao em moeda funcional. De acordo com as Notas Explicativas 

divulgadas pela empresa, a moeda funcional de uma entidade e a moeda do ambiente 

economico primario em que ela opera. Dessa forma, por se tratar de uma empresa 

brasileira, a moeda funcional da Gerdau e o Real. 

6.2 C o n s i d e r a c o e s s o b r e o Balango Patrimonial de Abertura 

Conforme abordado no capitulo 4, no tdpico "Reportando em IFRS - procedimentos 

introdutorios de adogao", toda empresa ao adotar o padrao IFRS, deve elaborar um balango 

de abertura seguindo as normas do IFRS 1. 
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A Nota Explicativa 4, do Balango Patrimonial da GERDAU S.A. no padrao IFRS trata 

especificamente da "transicao para o IFRS", apresentando a sua fundamentacao para tal. 

Essa nota da uma ideia da compiexidade desse procedimento, face a abrangencia das 

informagoes envolvidas. A Nota Explicativa 2.1 informa que a Gerdau S.A. "adotou todas as 

normas, revisoes de normas e interpretagdes emitidas pelo IASB e que sao efetivas para o 

exercicio findo em 31/12/2007" e complementa relacionando as principals normas aplicadas 

na elaboracao das Demonstragoes financeiras consolidadas, conforme o quadro 11 abaixo: 

QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11 

As principals normas aplicadas na elaboragio das Demonstragdes financeiras consolidadas da 
Gerdau S.A. 

IFRS 1 - AdogSo do IFRS pela primeira vez; 
IFRS 2 - Pagamento baseado em agdes; 
IFRS 3 - Combinagao de negdeios; 
IFRS 7 - Instrumentos Financeiros; 
IAS 1 - Apresentacio das Demonstragdes Financeiras; 
IAS 2 - Estoques; 
IAS 7 - Fluxo de Caixa; 
IAS 12 - Imposto de renda; 
IAS 19 - Beneficios a empregados; 
IAS 27 - Demonstragdes Financeiras Consolidadas investimentos em subsidiarias; 
IAS 28 - Investimentos em associadas; 
IAS 31 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- Joint Ventures; 
IAS 32 - Apresentagao de instrumentos financeiros; 
IAS 36 - Deterioragio de ativos; 
IAS 37 - Provisdes e contingencias; 
IAS 38 - Intangfveis; 
IAS 39 - Reconhecimento e mensuracao de instrumentos financeiros. 

Fonte: Reiatdrio anual da CVM (2007). 

A leitura dessa normatizagao permitiu observar que cada tipo de empresa determinara quais 

pronunciamentos serao necessarios ser aplicados na elaboragao do Balango de Abertura, 

contudo, o IFRS 1 e obrigatdrio. Tomando por base os pronunciamentos relacionados no 

Quadro 11, acima, a Gerdau S.A., a partir de uma reconciliagao entre o padrao IFRS e o 

BRGAAP, cujos detalhes estao em suas notas explicativas 4.2, produziu os Balangos 

Patrimoniais Consolidados de Abertura - Em IFRS - com data base de 1° de Janeiro de 

2006, data da transicao do IFRS, mostrados nos anexos 03 e 04 deste trabalho. A nossa 

legislacao nao tem uma norma especiflca para um Balango de abertura. 

6.3 D i ferencas entre o s P a d r o e s B R G A A P e I F R S 

Constatou-se, a partir das informagoes oferecidas pela CVM, que no padrao IFRS os 

relatorios estao em ingles e portugues, enquanto que os do padrao BRGAAP estao somente 

em portugues. Tambem verificou-se que no BP brasileira ha informagoes de tres exercicios 

socials (2007, 2006 e 2005), enquanto que no IFRS da empresa em estudo, somente dois 

exercicios (2007 e 2006). Nesse sentido Carvalho, Lemes e Costa (2006) afirmam que e 
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prerrogativa da empresa decidir sobre o numero de anos de apresentacao de informacao 

comparativa. O pronunciamento IFRS 1 - §36 orienta: "Para estarem em conformidade com 

o IAS 1 - Apresentacao de demonstracoes financeiras, as primeiras demonstracoes 

financeiras de acordo com as IFRS de uma entidade devem incluir, pelo menos, um ano de 

informacao comparativa segundo as IFRS". 

Observou-se que as contas do Balanco Patrimonial no IFRS apresentam referencias 

cruzadas para as Notas Explicativas, o que nao foi observado no mesmo Balanco elaborado 

sob o BRGAAP. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.3.1 Diferengas entre os padroes BRGAAP e IFRS identificada na estrutura das 

contas do Ativo 

Quadro 12 

Estrutura dos Ativos 

IFRS BRGAAP 

Ativo Circulante Ativo Circulante 
Ativo Nao Circulante Ativo N io Circulante 

Ativo Realizavel a Longo Prazo 
Ativo Permanente 

Investimentos 
Imobilizado 
Intangivel 
Diferido 

Fonte: Relatdrio anual da CVM (2007). 

A Deliberagao CVM 488/05 mudou a forma de apresentagao do Balango Patrimonial para as 

empresas de capital aberto, buscando uma aproximagao das normais internacionais. Aplica-

se, obrigatoriamente, essa instrugao apenas as empresas de capital aberto. Para as demais 

empresas que nao seguem as deliberagoes da CVM, permanece a estrutura descrita no § 1° 

do art. 178 da Lei 6.404/76. 

Analisando-se os aspectos estruturais da demonstragao em estudo, observa-se, conforme o 

Quadro 12, acima, que de uma forma geral nao ha divergencias significavas quanto a 

estrutura. Ambos se encontram no formato de relatorio, dispostos em uma unica coluna. Os 

seus Ativos apresentam-se de forma sintetizada, divididos em categorias separadas, isto e, 

em Circulante e N i o Circulante. No Ativo Nao Circulante, verifica-se que no padrao 

brasileiro ha um maior detalhamento das rubricas, que se encontra subdividido em dois 

subgrupos: Realizavel a Longo Prazo e em Permanente, este, por sua vez, divide-se em: 

Investimentos, Imobilizado, Intangivel e Diferido . Quanto ao Ativo Circulante, ha 

similaridade quanto a ordem das contas, ambas estao em ordem decrescente de liquidez. 
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Diante do exposto, observa-se que a CVM subjugou o grupo do ativo denominado de 

realizavel a longo prazo, criando, com a mesma denominagao, um subgrupo no ativo nao 

circulante, em cujos desdobramentos encontramos ainda a rubrica diferido, nao existente no 

padrao IFRS. 

Considere-se tambem que o § 64 da Deliberagao CVM 488/05 estabelece as rubricas 

minimas do balanco patrimonial. Isto significa, que a exemplo do padrao IFRS, outras 

rubricas podem ser criadas, desde que seja relevante para um adequado entendimento da 

posigao patrimonial e financeira da entidade. 

TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 

Contas dos Ativos Circulantes da Gerdau S.A. no exercicio social de 2007 

IFRS BRGAAP 

31/12/2007 31/12/2007 
ATIVO CIRCULANTE 15, 312, 973 ATIVO CIRCULANTE 

Caixa e equivalentes de caixa 2.026.096 Disponibilidades 409 
ADlicacoes financeiras Creditos 354.067 

Titulos para negociacio 2.836.903 Clientes 0 
Titulos disponiveis para venda 276.374 Creditos Diversos 354.067 
Titulos mantidos ate o vencimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- Dividendos a Receber 193.940 

Contas a receber de clientes 3.172.316 Creditos Tributaries 82.586 

Estoques 6.056.661 Titulos e Valores Mobiliarios 77.541 

Creditos tributaries 598.317 Empregados 0 

Pagamentos antecipados 108.690 Estoques 0 
Ganhos nao realizados com derivativos 14 Outros 19.384 
Outras contas a receber 237.602 Outras Contas a Receber 400 

Imp, Renda e Contr. Social Diferidos 0 
Despesas Antecipadas 18.984 

Fonte: Relatdrio anual da CVM (2007). 

Conforme a Tabela 2 ha diferenca na nomenclatura entre os padroes. A conta Caixa e 

Equivalentes de Caixa do IFRS e denominada de Disponibilidades, no BRGAAP. De acordo 

com as Notas Explicativas, a conta Caixa e equivalentes de caixa no IFRS incluem Caixa, 

Contas Bancarias e Investimentos de Curto Prazo com liquidez imediata e vencimento 

original de 90 dias ou menos e com baixo risco de variagao no valor de mercado. As 

entradas e saidas desse grupo de contas sao utilizadas para preparagao da demonstragao 

de fluxo de caixa. 

Com relacao a conta "Ganhos (Perdas) nao realizados com derivativos", a Nota Explicativa 

16 esclarece: todos os instrumentos financeiros derivativos saozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA swaps (trocas) de taxas de 

juros e foram registrados a valor justo, sendo as perdas realizadas e nao realizadas 

apresentadas nas respectivas contas do ativo e do passivo, Almeida (2006) observa que a 

legislacao societaria brasileira, diferentemente do padrao internacional, nao tem regra 
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contabil para operacdes com instrumentos financeiros derivativos, motivo pelo qual nao ha 

identificagio dessa conta no modelo brasileiro. 

Tabela 3 
Contas dos Ativos Nao Circulantes da Gerdau S.A. no exercicio social de 2007 

IFRS BRGAAP 

31/12/2007 31/12/2007 
ATIVO NAO-CIRCULANTE 15.827.944 ATIVO NAO CIRCULANTE 

Ativo Realizavel a Longo Prazo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14, 129, 799 

915.640 
Creditos tributarios 594.894 

ATIVO NAO CIRCULANTE 

Ativo Realizavel a Longo Prazo 
14, 129, 799 

915.640 
Imposto renda/oonfribuicao social diferidos 

Ganhos n i o realizados com derivativos 

933.851 

1.553 
Creditos Diversos 0 

Pagamentos antecipados 110.207 Creditos com pessoas ligadas 166.500 

Oepdsitos judiciais 223.735 Com Coligadas e Equiparadas 0 

Outras contas a receber 290.783 Com Controladas 166.500 
Gastos antecipados com piano de pensao 417.723 Com Outras Pessoas Ligadas 0 
Investimentos avaliados por equiv. patrimonial 613.112 

Outros 749.140 
Outros investimentos 33.753 

Outros 749.140 

Agi os  6.043.396 Creditos Tributarios 26.537 

Intangivel 1.073.715 Depositos Judiciais 34.965 

Imobilizado 15.827.944 Imp. Renda e Cortr. Social Diferidos 

Outras Contas a Receber 

Dep. p/ FuL Invest Particip. Societaria 

Despesas Antecipadas 

Ativo Permanente 

Investimentos 

Partia'pacoes CoSgadas/Equiparadas 

Partrapacoes ColgTEqup.-Agio 

PartapacaoemControlaaas 

Participacao em Controladas - Agio 

Outros investimentos 

Imobilizado 

Intangivel 

Diferido 

39.020 

11.127 

637.491 

0 

13.214.159 

13.213.756 

0 

0 

12.839.799 

356.617 

17.340 

403 

0 

0 

Fonte: Relatdrio anual da CVM (2007) 

Conforme a Tabela 3, verifica-se que no ATIVO NAO CIRCULANTE, o padrao BRGAAP 

apresenta um maior detalhamento com relacao ao padrao IFRS. O padrao internacional esta 

constituido de um unico grupo com doze contas, ao tempo em no brasileiro, ha dois 

subgrupos: o Ativo Realizavel a Longo Prazo e o Ativo Permanente, formados por um total 

de vinte e uma contas. 

Observa-se que no padrao BRGAAP, em conformidade com a Lei 11.638/07, ja contempla a 

inclusao do subgrupo "intangivel" no ativo permanente, nesse sentido, observamos que a 

Deliberagao CVM n° 488/05 estabelece no paragrafo 55: "O grupo de nao circulante devera 

ser desdobrado em ativo realizavel a longo prazo, investimentos, ativo imobilizado, ativo 

intangivel e ativo diferido". Os valores entre os padroes analisados sao diferentes tendo em 

vista tratar-se de balango consolidado e balanco da controladora, mesmo assim, isto sugere 
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que a Gerdau se antecipou adotando esse procedimento da contabilidade internacional. No 

padrao IFRS, o IAS 38 - ativos intangiveis, trata desse tema. 

Verifica-se que no padrao BRGAAP existe a conta "Diferido" que compreende as "aplicagdes 

de recursos em despesas que contribuirao para a formacio do resultado de mais de um 

exercicio social". Os gastos pre-operacionais e os gastos com pesquisa, no padrao IFRS 

nao sao ativados, devem ser contabilizados como gastos, o que sensibiliza imediatamente o 

resultado da empresa, fazendo com que este em IFRS seja menor do que no BRGAAP e, 

por conseguinte, reduzindo os rendimentos sobre as acoes. 

Diante do exposto, verifica-se que a principal diferenca encontrada no ativo nao circulante 

do padrao BRGAAP em relacao ao IFRS e a permanencia do subgrupo diferido do ativo nao 

circulante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.3.2 Diferengas entre os padroes BRGAAP e IFRS identificadas nos Metodos de 

Avaliagao dos Ativos 

A Nota Explicativa 2.1 ao tratar do metodo de avaliacao utilizado nas demonstracoes 

consolidadas informa: "As Demonstragoes Financeiras Consolidadas foram preparadas 

utilizado o custo histdrico como base de valor, exceto pela valorizagao de ativos nao-

circulantes e instrumentos financeiros". 

Quadro 13 
Criterios de Avaliagao das contas do ativo 

Principals Contas IFRS BRGAAP 

Caixa e Equivalents de Caixa Valor de custo acrescido de 
juros auferidos 

Valor de custo acrescido de 
juros auferidos 

Aplicagdes Financeiras mantidas ate 
vencimento 

Custo de aquisigao 
acrescido por juros 

Aplicagdes Financeiras para 
negociacao 

Valor justo 
Valores de custo acrescidos 
de rendimentos auferidos 

Aplicagdes Financeiras para venda Valor Justo 

Atualizagao de Estoques Media Ponderada Mdvel Media Ponderada Mdvel ou 
FIFO. Nao permite LIFO, por 
criterios fiscais. 

Investimentos Equivalencia patrimonial Equivalencia patrimonial 

Fonte: Elaboracao propria, baseado no Relatdrio anual da CVM (2007) 

No quadro 13, observa-se divergencias de criterios contabeis adotados entre os dois 

modelos, especificamente, nas Aplicagdes Financeiras e nas avaliagoes de Estoques. 
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Para avaliacao das Aplicagdes Financeiras pelo modelo IFRS foi introduzido o conceito de 

valor justozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (fair value), que, segundo Carvalho, Lemes e Costa (2006, p. 62) e o "valor pelo 

qual um ativo podera ser trocado ou uma obrigagao quitada, entre partes especialistas no 

assunto e dispostas a negociar em uma transagao com base puramente comercial, ou seja, 

sem privilegios". Enquanto no padrao IFRS foi avaliado pelo valor justo, no padrao brasileiro 

considerou-se apenas os valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos. 

No caso dos estoques, a legislacao brasileira permite as mesmas opgoes para avaliagao 

deste tipo de ativo, excluindo o metodo LIFO, apenas para efeito fiscal. Aplicou-se no 

padrao IFRS a Media Ponderada Mdvel, contudo, conforme observa Niyama (2005, p. 68) 

"As normas internacionais de contabilidade do IASB permitem a adogao do UEPS [LIFO] 

como procedimento alternativo, embora a regra geral seja PEPS [FIFO] ou a media 

ponderada." 

Os criterios de avaliagao adotados para as demais contas do ativo mencionadas no quadro 

13 sao comuns aos dois padroes estudados. 

6.3.3 Diferengas entre os padroes BRGAAP e IFRS identificadas na estrutura das 

contas do passivo 

O pronunciamento IAS 1 determina que o passivo seja dividido nos seguintes grupos: 

"Passivo corrente" e "Passivo n i o corrente". A tabela 4, adiante, mostra os grupos do 

"Passivo circulante" nos padroes em analise. 

Tabela 4 

Contas do Passivo Circulante da Gerdau S.A. no exercicio social de 2007 

IFRS BRGAAP 

31/12/2007 31/12/2007 
PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 537,215 

Fornecedores 2.586.634 Emprestimos e Financiamentos 228.654 

Emprestimos e financiamentos 2.500.985 Debentures 0 

Debentures 38.125 Fornecedores 273 

Impostos/contribuicoes sociais a recolher 462.311 Impostos, Taxas e Contribuicoes 3.009 

Salarios a pagar 518.098 Dividendos a Pagar 192.163 
Dividendos a pagar 392 Provisoes 0 
Perdas nao realizadas com derivativos 1.964 Dividas com Pessoas Ligadas 99.141 

Outras contas a pagar 478.639 Outros 13.975 Outras contas a pagar 
Outras Contas a Pagar 11.086 
Imp, Renda e compr. Social Diferidos 0 
Participacoes Estatutarias 0 
Salarios a Pagar 2.889 

Fonte: Relatdrio anual da CVM (2007) 
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Analisando-se a tabela 4 acima, nos aspectos estruturais da demonstracao em estudo 

observa-se que de uma forma geral nao registra-se divergencias significativas quanto a 

estrutura , entre os padroes estudados das contas pertencentes ao Passivo Circulante. 

Quanto ao "Passivo n i o circulante", a tabela 5, adiante, apresenta os grupos de contas 

referentes aos padroes em estudo. 

IFRS 

Tabela 5 
Contas dos Passivos Nao Circulantes da Gerdau S.A. no exercicio social de 2007 

BRGAAP 

P A S S I V O N A O - C I R C U L A N T E 

Emprestimos e financiamentos 
Debentures 
Imposto renda/contribuicao social 
diferidos 
Perdas n io realizadas com derivativos 
Provisio para contingencias 
Beneficios a empregados 
Opcoes por compra de acdes 
Outras contas a pagar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PATRIM6NIO L I Q U I D O 

Capital social 
Acoes em tesouraria 
Reserva legal 
Lucros acumulados 
Ajustes cumulativos de conversao 
para moeda estrangeira 

PARTICIPATES DOS ACIONISTAS 
MINORITARIOS 

PATRIMONIO LIQUIDO INCLUINDO 
MINORITARIOS 

31/12/2007 

.18,248.413 

12.461.128 

903.151 

2.315.771 

16.160 

489.103 

794.125 

889.440 

379.589 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12, 712, 505 

7.810.453 

(106.667) 

278.713 

5.779.339 

(1.049.333) 

3.929.573 

16, §42, Q78 

PASSIVO NAO-CIRCULANTE 
Passivo Exlgfvel a Longo Prazo 
Emprestimos e Financiamentos 

Debentures 

Provisoes 

Dividas com Pessoas Ligadas 

Adartamertos Para Future Aumento Captei 

Outros 

Provisio para Contingencias 

Imp. de Renda e compr. Social Diferidos 

Outras Contas a Pagar 

Beneficios a Empregados 

Resultados de Exercicios Futuros 

PATRIMdNIO LIQUIDO 
Capital Social Realizado 

Reservas de Capital 

Correcio Monetaria do Capital 

Subvencao para Investimentos 

Reserva especial - Lei 8.200/91 

Outras 

Agio na Emissio de Acdes 

Reservas de Reavalia?io 

Ativos Proprros 

Controladas/Coligadas e Equiparadas 

Reservas de Lucro 

Legal 

Estatutaria 

Para Contingencias 

De Lucros a Realizar 

Retencao de Lucros 

EspecialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pi Dividendos nao Distribuidos 

Outras Reservas de Lucros 

Lucros/Prejulzos Acumulados 

Adiantamento para Futuro Aumento Capital 

31/12/2007 

2.546.436 

1.486.474 

959.770 

0 

0 

0 

100.192 

42.766 

57.426 

0 

0 

0 

11.42Q.M8 
7.810.453 

377.025 

0 

342.910 

21.487 

12.628 

0 

0 

0 

0 

3.232.530 

273.525 

2.959.005 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Fonte: Relatdrio anual da CVM (2007) 

Conforme apresentado na Tabela 5, a conta "Participacao dos acionistas minoritirios" 

representa a participacao de outros acionistas no patrimonio liquido de sociedades 

controladas consolidadas. Segundo Almeida (2006), esta conta so aparece na consolidacao 

de demonstragoes financeiras, n i o figurando no BP do padrao brasileiro, que e da 

controlada, em virtude da Nota Explicativa 2 b ja comentada. 
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Segundo as Notas Explicativas, as transagdes em moeda estrangeira sao convertidas para 

a moeda funcional usando-se a taxa de cambio vigente na data da transagao. Na conta 

"Ajustes cumulativos de conversao para moeda estrangeira", do patrimonio liquido, sao 

reconhecidas todas as diferengas resultantes de conversao de taxas de cambio. 

A rubrica "Resultados de exercicios futuros" que compreende as receitas de exercicios 

futuros, diminuidos dos custos e despesas a elas correspondentes, nao consta no padrao 

IFRS, apenas no modelo brasileiro. Nas normas internacionais, as receitas recebidas 

antecipadamente, devem ser classificadas como adiantamentos recebidos antecipadamente 

no passivo corrente, ao passo que nas normas brasileiras, sao classificados como resultado 

de exercicios futuros, constituindo-se na mais significativa diferenca entre os padroes 

estudos, para esse grupo de contas. 

O Passivo Nao Circulante no padrao IFRS equivale ao Passivo Exigivel a Longo Prazo do 

BRGAAP. No padrao brasileiro o grupo Resultado de Exercicios Futuros tambem faz parte 

do Passivo Nao Circulante. 

No padr io BRGAAP, entre as contas do Patrimdnio Liquido ainda figura o instituto da 

reavaliagao de ativos, a "Reservas de avaliagao" que foi substituida pela conta "Ajustes de 

Avaliacao Patrimonial", conforme §3° do art. 182 da Lei 11.638/07. Braga (2008, p. 149) 

observa: "Vale ressaltar que as normas internacionais de contabilidade permitem que as 

entidades procedam a reavaliagao dos bens do ativo imobilizado (IAS 16) e dos direitos do 

ativo intangivel (IAS 38)". 

Considerando-se o § 64 da Deliberagao CVM 488/05, o patrimdnio liquido divide-se em 

capital, reservas com indicagao de sua natureza e lucros ou prejuizos acumulados. Esta 

divisao guarda muita semelhanga com o padrao IFRS, pois, segundo o pronunciamento IAS 

1, tem-se a seguinte divisao: capital socialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (share capital), reservas (reserves) e lucros 

acumulados (retained earnings), nao apresentando as divisdes nos tipos de reservas. 

Recomendagoes 

Objetivando maior consolidagao do processo de convergencia e aplicabilidade da 

Contabilidade Internacional em solo brasileiro, apresentamos as seguintes recomendagoes 

para futuros aprimoramentos: 

a) Maior atuagao do Comite de Pronunciamentos Contabeis; 

b) Inclusao nas estruturas curriculares nos cursos de Ciencias Contabeis, a nivel 

nacional, da disciplina Contabilidade Internacional. 
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c) Maior acompanhamento dos drgaos responsaveis pela contabilidade brasileira para 

que o processo de adocao nao venha descaracterizar o modelo original. 



7 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

O objetivo geral desta pesquisa foi demonstrar as diferengas existentes entre as estruturas 

do Balango Patrimonial na perspectiva das Normas Internacionais do IASB e das normas 

brasileiras de Contabilidade. 

Este trabalho possibilitou identificar quais os principals normativos brasileiras determinam a 

adogao das Normas Internacionais de Contabilidade, que de acordo com o capitulo dois, 

sao: Comunicado BACEN N°. 14.259/06; Instrugao CVM N°. 457/07, Deliberagao CVM N° 

488/05, Resolugao CFC N°. 1.055/05, Circular SUSEP N°. 357/07, Lei N°. 11.638 e a 

Resolucao MEC N°. 10/04. A partir desses normativos pode-se deduzir que o processo de 

adogao ja esta bem adiantado, especialmente com a criagio do Comite de Pronunciamentos 

Contabeis (CPC) que emite pronunciamentos brasileiras de contabilidade buscando a 

convergencia das praticas contabeis brasileiras as internacionais. 

Apresentou-se tambem o modelo aceito do balango patrimonial segundo as normas Norte-

americanas do FASB e as Normas Internacionais do IASB, conforme o capitulo tres. No 

decorrer do trabalho observou-se as seguintes diferengas existentes nas estruturas do 

Balango Patrimonial segundo as normas internacionais do IASB e as normas brasileiras de 

contabilidade: de uma forma geral nao ha divergencias significavas quanto a estrutura, 

sendo que o modelo brasileiro apresenta um maior detalhamento nas contas e por vezes 

apresenta diferenga na nomenclatura entre os padroes. O modelo internacional contempla a 

conta "Ganhos (Perdas) nao realizados com derivativos", Almeida (2006, p. 18), ao referir-se 

aos instrumentos financeiros derivativos, afirma: "A lei societaria brasileira nao tem regra 

contabil para esse tipo de operacao". O que pode ser entendido como uma vantagem do 

modelo internacional sobre o brasileiro, face a importancia, complexidade e o crescente uso 

dos derivativos nos atuais mercados de capitals internacionais, segundo Oliveira (2008). 

Observou-se tambem a presenca da conta "intangivel" nos dois padroes, inclusao recente 

no modelo brasileiro, atraves da Lei 11.638/07, exemplo evidente do esforgo brasileiro em 

adequar-se as normas internacionais. Observou-se que os gastos pre-operacionais no 

padrao brasileiro e os gastos com pesquisas, sao ativados na conta "diferido", ao passo em 

que no padrao IFRS nao sao ativados, sensibilizando negativamente nos resultados, no 

modelo internacional. Observou-se tambem que o "passivo nao circulante" no padrao IFRS 

equivale ao "passivo exigivel a longo prazo" do padrao nacional. Ainda observou-se, no 

padrao brasileiro.a existencia da conta "reservas de reavaliagao", substituida por "ajustes de 

avaliagao patrimonial" determinada pela Lei 11.638/07, ressaltando-se que o padrao 



78 

internacional permite reavaliagao dos bens do ativo imobilizado e dos direitos do ativo 

intangivel. 

De uma forma geral, o padrao brasileiro esta mais alinhado ao padrao do IASB, 

especialmente as empresas de capital aberto, as quais estao sob a obediencia normativa da 

CVM, que atraves da Deliberagao CVM 488/05, muito aproximou o Balango Patrimonial 

brasileiro do modelo internacional. Ainda assim, o padrao internacional apresenta maior 

flexibilidade na apresentagao do Balango Patrimonial, que pode ser entendido como uma 

vantagem desse padrao sobre o brasileiro. 

Observa-se que a adogao do padrao internacional do IASB podera trazer vantagens para a 

economia brasileira, um crescimento de investimentos internacionais, tendo em vista maior 

transparencia das informagoes contabeis, consequencia do uso de uma linguagem contabil 

mais homogenea, segundo este trabalho. 

Diante do exposto, observou-se que na perspectiva normativa, a nossa legislagao ja deu 

grandes passos em diregao ao padrao internacional. Ha muitas similaridades entre os 

padroes estudados, mas tambem ha algumas divergencias decorrentes de diferentes 

praticas contabeis no reconhecimento, na mensuracao e na evidenciagao dos fatos 

contabeis. 
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Anexo 01. 

G E R D A U S.A. e e m p r e s a s controladas 

B A L A N C O S PATRIMONIAIS C O N S O L I D A D O S - E M I F R S 

(Valores expressos em milhares de reais) 

Nota 2007 2006 

ATIVO C I R C U L A N T E 

Caixa e equivalentes de caixa 5 2.026.096 1.070.524 

Aplicacoes financeiras 

Titulos para negociacao 2.836.903 4.749,400 

Titulos disponiveis para venda 276.374 263.893 

Titulos mantidos ate o vencimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 295.472 

Contas a receber de clientes 6 3.172.316 2.842.568 

Estoques 7 6.056.661 5.052.865 

Creditos tributarios 8 598.317 527.420 

Pagamentos antecipados 108.690 84.014 

Ganhos nao realizados com derivativos 16 14 5.687 

Outras contas a receber 237,902 192.113 

15.312.973 15.083.956 

ATIVO N A O - C I R C U L A N T E 

Creditos tributarios 8 594.894 449.590 

Imposto de renda/contribuicao social diferidos 9 933.851 915.765 

Ganhos nao realizados com derivativos 16 1.553 14.160 

Pagamentos antecipados 110.207 56.570 

Depdsitos judiciais 18 223.735 168.145 

Outras contas a receber 290.783 257.900 

Gastos antecipados com piano de pensao 20 417.723 311.740 

Investimentos avaliados por equivalencia patrimonial 11 613.112 450.080 

Outros investimentos 11 33.753 31.588 

Agios 12 6.043.396 437.838 

Intangivel 13 1.073.715 45.381 

Imobilizado 10 15.827.944 13,373.543 

26.164,666 16.512.300 

TOTAL DO ATIVO 41,477,639 31.596.256 

As notas explicativas da Administracao sao parte integrante das Demonstracoes Financeiras 

Consolidadas 

Fonte: Comissao de Valores Mobiliarios 
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Anexo 02. 

G E R D A U S .A . e e m p r e s a s controladas 

B A L A N C O S PATRIMONIAIS C O N S O L 1 D A D O S - EM I F R S 

(Valores expressos em milhares de reais) 

Nota 2007 2006 

P A S S I V O C I R C U L A N T E 

Fornecedores 2.586.634 2.413.949 

Emprestimos e financiamentos 14 2.500.985 2.274.523 

Debentures 15 38.125 2.932 

Impostos e contribuicoes sociais a recolher 17 462.311 465.724 

Salarios a pagar 518.098 379.301 

Dividendos a pagar 392 185.458 

Perdas nao realizadas com derivativos 16 1.964 2.690 

Outras contas a pagar 478-939 496,843 

6.587.148 6.191.420 

P A S S I V O N A O - C I R C U L A N T E 

Emprestimos e financiamentos 14 12.461.128 6.671.456 

Debentures 15 903.151 929.024 

Imposto de renda/contribuigio social diferidos 9 2.315.771 1.474.931 

Perdas nao realizadas com derivativos 16 16.106 22.425 

Provisio para contingencias 18 489.103 402.795 

Beneficios a empregados 20 794.125 708.316 

Opcoes por compra de acoes 16-f 889.440 547.953 

Outras contas a pagar 379-989 459.720 

18.248.413 11.216.620 

PATRIMONIO L IQUIDO 22 

Capital social 7.810.453 7.810.453 

Agoes em tesouraria (106.667) (109.609) 

Reserva legal 278.713 159.109 

Lucros acumulados 5.779.339 3.030.459 

Ajustes cumulativos de conversao para moeda estrangeira (1.049.333) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(299-130) Ajustes cumulativos de conversao para moeda estrangeira 
12.712.505 10.631.282 

P A R T I C I P A T E S D O S A C I O N I S T A S MINORITARIOS 3.929.573 3.556.934 

PATRIMONIO L IQUIDO INCLUINDO MINORITARIOS 19-642.078 14.188.216 

T O T A L D O P A S S I V O 41.477.639 31,599,259 

As notas explicativas da Administragio sao parte integrante das Demonstragoes Financeiras 

Consolidadas 

Fonte: Comissao de Valores Mobiliarios 
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Anexo 03. 

G E R D A U S .A . e e m p r e s a s controladas 

B A L A N C O S PATRIMONIAIS C O N S O L I D A D O S D E A B E R T U R A - EM I F R S 

DATA B A S E DE 1° DE JANEIRO DE 2006. 

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando espeerficado) 

Ajuste de 
BRGAAP IFRS Nota 4.2 IFRS 

ATIVO CIRCULANTE 
Caixa e equivalents de caixa 1.185.495 42.205 a,c 1.227.700 
Aplicagdes financeiras 

Titulos para negociacao 4.279.199 (115.482) a,c 4.163.717 
Contas a receber de clientes 2.059.806 (120.466) a 1.939.340 
Estoques 4.018.629 (106.623) a 3.912.006 
Creditos tributarios 199.764 (5.708) a 194.056 
Imposto de renda/contribuicao social diferidos 151.678 (151.678) a,h -
Pagamentos antecipados 92.828 (13.598) a 79.230 

Outras contas a receber 141.779 (2.176) a 139.603 
12.129.178 (473.526) 11.655.652 

ATIVO NAO CIRCULANTE 

Creditos tributarios 242.792 (1.732) a 241.060 

Imposto de renda/contribuicao social diferidos 442.679 342.679 a,h 784.755 

Ganhos n io realizados com derivativos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 5.461 c 5.461 

Pagamentos antecipados 34.051 (227) a 33.824 

Depdsitos judiciais 42.674 105.237 P 120.728 
Outras contas a receber 121.205 (477) a,c 120.728 
Gastos antecipados com piano de pensao - 242.176 e 242.176 

Investimentos avaliados por equivalencia patrimonial - 445.575 a 445.575 

Outros investimentos 38.088 (17.074) 21.014 

Agios 74.580 (43.284) f 31.296 

Imobilizado 8.693.501 (161.917) a,d 8.531.584 

Diferido 61.041 (61.041) a,g -
9.750.008 855.376 10.605.384 

TOTAL DO ATIVO 21.879.186 381850 22.261.036 

Fonte: Comissio de Valores Mobiliarios 
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A n e x o 04. 

G E R D A U S .A . e e m p r e s a s controladas 

B A L A N C O S PATRIMONIAIS C O N S O L I D A D O S D E A B E R T U R A - E M I F R S 

DATA B A S E DE 1° DE JANEIRO DE 2006. 

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando espeerficado) 

Ajuste de 
BRGAAP IFRS Nota 4.2 IFRS 

PASSIVO CIRCULANTE 

Fornecedores 1,675.464 (69.402) a 1.606.062 
Emprestimos e financiamentos 1.327.248 (33.334) a,c 1.293.914 
Debentures 2.719 - 2.719 
Impostos e contribuicdes a receber 306.067 (7.839) a 298.228 
Impostos de renda/contribuicao social diferidos 86.879 (86.879) a,h zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Salarios a pagar 268.898 (8.599) a 260.299 
Dividendos a pagar 208.774 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 208.774 
Perdas nao realizadas com derivativos - 15.884 c 15.884 
Outras contas a pagar 313.059 (11.748) a,c 301311 

4.189.108 (201.917) 3.987.191 

P A S S I V O NAO C I R C U L A N T E 

Emprestimos e financiamentos 5.352.420 (99.667) a.c 5.252.753 
Debentures 969.043 - 969.043 
Imposto de renda/contribuicio social diferidos 525.428 235.500 a,h 760.928 

Perdas n io realizadas com derivativos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2.737 c 2.737 

Provisio para contingencias 192.194 105.237 P 297.431 

Beneficios a empregados 263.778 236.423 e 500.201 

Outras contas a pagar 246,695 (78,395) a,c 168,300 
7.549.558 401.835 7.951.393 

PATRIMdNIO LiQUIDO 
Capital social 5.206.969 - 5.206.969 

Acdes em tesouraria (60.254) - (60.254) 

Reserva legal 465.063 - 465.063 

Lucros acumulados 2-430,408 193.099 k 2,623,507 
8.042.186 193.099 8.235.285 

PARTJCIPAQOES DOS ACIONISTAS MINORiTARIOS 2,099,334 (11.167) 2,087zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,167 

PATRIMONIO LIQUIDO INCLUINDO MINORITARIOS 10.140.520 181.932 10.322.452 

TOTAL DO PASSIVO 21.879.186 381.850 22,261,036 

Fonte: Comissio de Valores Mobiliarios 
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A n e x o 05. 

G E R D A U S .A . - Controladora 

B A L A N C O PATRIMONIAL - EM B R G A A P 

(Valores expressos em milhares de reais) 

ATIVO 

CODIGO DESCRICAO 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 
1. Ativo Total 14.503.659 12.380.887 10.634.287 

1.01 ATIVO CIRCULANTE 373.860 1.109.570 1.535.800 

1.01.01 Disponibilidades 409 172 243 

1.01.02 Creditos 354.067 1.083.949 1.503.204 

1.01.02.01 Clientes 0 0 0 

1.01.02.02 Creditos Diversos 354.067 1.083.949 1.503.204 

1.01.02.02.01 Dividendos a Receber 193.940 231.425 188.033 

1.01.02.02.02 Creditos Tributarios 82.586 93.375 39.449 

1.01.02.02.03 Titulos e Valores Mobiliarios 77.541 759.149 1.275.722 

1.01.02.02.04 Empregados 0 0 0 

1.01.03 Estoque 0 0 0 

1.01.04 Outros 19.384 25.449 32.353 

1.01.04.01 Outras Contas a Receber 400 249 975 

1.01.04.02 Imp. de Renda e Contr. Social Diferidos 0 0 0 

1.01.04.03 Despesas antecipadas 18.984 25.200 31.378 

1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE 14.129.799 11.271.317 9.098.487 

1.02.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo 915.640 393.831 154.757 

1.02.01.01 Creditos Diversos 0 0 0 

1.02.01.02 Creditos com pessoas ligadas 166.500 296.206 0 

1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas 0 0 0 

1.02.01.02.02 Com Controladas 166.500 296.206 0 

1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0 0 

1.02.01.03 Outros 749.140 97.625 154.757 

1.02.01.03.01 Creditos Tributarios 26.537 30.971 61.783 

1.02.01.03.02 Depdsitos Judiciais 34.965 15.070 29.151 

1.02.01.03.03 Imp. de Renda e Contr. Social Diferidos 39.020 27.980 33.878 

1.02.01.03.04 Outras Contas a Receber 11.127 23.604 9.945 

1.02.01.03.05 Dep. p/ Fut. Invest Particip. Societaria 637.491 0 0 

1.02.01.03.06 Despesas Antecipadas 0 0 0 

1.02.02 Ativo Permanente 13.214.159 10.877.486 8.943.730 

1.02.02.01 Investimentos 13.213.756 10.877.103 8.943.730 

1.02.02.01.01 Participacdes Coligadas/Equiparadas 0 0 0 

1.02.02.01.02 Participacdes Colig./Equip. - Agio 0 0 0 

1.02.02.01.03 Participacao em Controladas 12.839.799 10.918.923 8.921.841 

1.02.02.01.04 Participacao em Controladas - Agio 356.617 (46.635) 17.074 

1.02.02.01.05 Outros investimentos 17.340 4.815 4.815 

1.02.02.02 Imobilizado 403 383 0 

1.02.02.03 Intangivel 0 0 0 

1.02.02.04 Diferido 0 0 0 

Fonte: Comissao de Valores Mobiliarios 
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Anexo 06. 
G E R D A U S .A . - Controladora 

B A L A N C O PATRIMONIAL - E M B R G A A P 

(Valores expressos em milhares de reais) 

PASSIVO 

CODIGO D E S C R I C A O 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 

2. Passivo Total 14.503.659 12.380.887 10.634.287 
2.01 PASSIVO CIRCULANTE 537.215 390.194 304.376 
2.01.01 Emprestimos e Financiamentos 228.654 7.030 7.270 
2.01.02 Debentures 0 0 0 
2.01.03 Fornecedores 273 1.505 501 
2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuigdes 3.009 13.463 1.397 
2.01.05 Dividendos a Pagar 192.163 231.881 186.137 
2.01.06 Provisdes 0 0 0 
2.01.07 Dividas com Pessoas Ligadas 99.141 127.221 101.371 

2.01.08 Outros 13.975 9.094 7.700 
2.01.08.01 Outras Contas a Pagar 11.086 8.861 6.683 
2.01.08.02 Imp. de Renda ecompr. Social Diferidos 0 0 0 

2.01.08.03 Participacdes Estatutarias 0 0 0 

2.01.08.04 Salarios a Pagar 2.889 233 1.017 
2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE 2.546.436 2.026.055 2.287.725 

2.02.01 Passivo Exigivel a Longo Prazo 2.546.436 2.026.055 2.287.725 

2.02.01.01 Emprestimos e Financiamentos 1.486.474 1.282.800 1.404.420 

2.02.01.02 Debentures 959.770 660.930 786.506 

2.02.01.03 Provisoes 0 0 0 

2.02.01.04 Dividas com Pessoas Ligadas 0 0 0 

2.02.01.05 AdSantarnentDS Para Futuro Aumento Capital 0 0 0 

2.02.01.06 Outros 100.192 82.325 96.799 

2.01.02.06.01 Provisio para Contingdncias 42.766 27.027 42.130 

2.02.01.06.02 Imp. de Renda e compr. Social Diferidos 57.426 55.298 54.669 

2.02.01.06.03 Outras Contas a Pagar 0 0 0 

2.02.01.06.04 Beneficios a Empregados 0 0 0 

2.02.02 Resultados de Exercicios Futuros 0 0 0 

2.04 PATRIMONIO LiQUIDO 11.420.008 9.964.638 8.042.186 

2.04.01 Capital Social Realizado 7.810.453 7.810.453 5.206.969 

2.04.02 Reservas de Capital 377.025 376.873 376.684 

2.04.01 Corregao Monetaria do Capital 0 0 0 

2.04.02.02 Subvencao para Investimentos 342.910 342.910 342.910 

2.04.02.03 Reserva especial - Lei 8.200/91 21.487 21.487 21.487 

2.04.02.04 Outras 12.628 12.476 12.287 

2.04.02.05 Agio na Emissao de Agdes 0 0 0 

2.04.03 Reservas de Reavaliagao 0 0 0 

2.04.03.01 Ativos Prdprios 0 0 0 

2.04.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0 0 

2.04.04 Reservas de Lucro 3.232.530 1.777.312 2.458.533 

2.04.04.01 Legal 273.525 159.109 465.063 

2.04.04.02 Estatutaria 2.959.005 1.618.203 1.993.470 

2.04.04.03 Para Contingdncias 0 0 0 

2.04.04.04 De Lucros a Realizar 0 0 0 

2.04.04.05 Retengio de Lucros 0 0 0 

2.04.04.06 Especial p/ Dividendos nao Distribuidos 0 0 0 

2.04.04.07 Outras Reservas de Lucros 0 0 0 

2.04.05 Lucros/Prejuizos Acumulados 0 0 0 

2.04.06 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0 

Fonte: Comissao de Valores Mobiliarios 


