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R E S U M O 

Esta pesquisa teve seu cerne na importancia da analise do gerenciamento dos riscos de credito 
para os resultados de uma Instituigao Financeira, focando-se ainda na possibilidade de se 
identificar as principais informagoes contabeis usadas no processo de mensuracio do risco de 
credito de uma instituicao financeira brasileira. Analisou-se, tambem, o comportamento das 
Provisoes e Despesas com Devedores duvidosos do BNB, nos uitimos dez anos, verificando 
que impacto essa provisao gera na margem de lucro liquido disponivel, e o comportamento das 
variaveis contabeis nessa relagao de impacto. Adicionalmente, discutiu-se alguns aspectos 
positivos e negativos da utilizagao das mesmas informacoes contabeis nas avaliagoes de risco 
adotadas hoje pelas instituicoes financeiras, de modo geral. Para tanto, optou-se pela pesquisa 
bibliografica e documental. Os resultados encontrados, dentre outros, revelaram que as 
informacoes contabeis extraidas dos clientes de agendas bancarias viabilizam a analise da 
estrutura de seus recursos, de sua base financeira e de seus resultados, atraves do uso de 
indicadores tradicionais de analise das demonstracoes contabeis, em que variaveis contabeis 
como Passivo Circulante, Ativo Circulante, Patrimonio Liquido e Lucro Liquido, compoem os 
elementos essenciais para a mensuracao do risco. Do exposto, concluiu-se que, nao obstante 
ainda seja uma ferramenta interessante para a avaliagao do risco-cliente, o peso das 
informagoes contabeis/analise de balangos nessa mensuracao foi modernamente repensado. 
No passado, essas informagoes eram praticamente as unicas relevantes no processo, e, hoje, 
funciona como co-autora, tendo urn papel ainda importante, mas a medida que considerada 
conjuntamente com outras, visto que o universo de informagoes, contabeis e nao-contabeis 
aproveitadas enriqueceu-se bastante. Concluiu-se, ainda, que, conclui-se que a Provisao para 
Creditos de Liquidagao Duvidosa afetou fortemente a Margem Liquida das Operagoes de 
Credito do BNB, nos dez anos analisados, sendo responsavel pela explicagao de 79% das 
variagoes ocorridas na Margem Liquida das Operagoes de Credito do BNB. 

Palavras-chaves: Risco de Credito. Informagoes Contabeis. Provisao 



ABSTRACT 

This research has kernel in the analysis of the management importance of risks of the credit to 
the results of a financial institution, Analized too the behavior of the provisions and expenses 
too with doubtful debtors of BNB in the last ten years verifying what impact breed in the margin 
of liquid lucre available and the behavior of the countable variables in this relationship of impact. 
In addition, discussed some negative and positive aspects of the utilization of the same 
countable informations in the evaluations of risk of the general manner. Therefore adopted a 
documental and bibliography research. The results met, among others, showing what the 
informations countable extracted by client's bank , through of use traditional of indicators of 
analize of the countable demonstrations in that countable variables as Circulate Passive, 
Circulate Active, Liquid Patrimony and Liquid Profit, have the essential elements to the measure 
risk. According to on show, conclude that in spite of still is considered a tool extremely important 
to the evaluation of client's risk revise update. In the past, these informations were pratically the 
unique relevance in the process, and today function as co-author having still an important sheet, 
but so that considered jointly with other, in the midst of universe the informations, countable and 
non-countable make use of enriched quite. In conclusion the Provision to Doubtful Liquidation 
Credits affected strongly the Liquid Margin of the Operations BNB Credits, in the ten years 
analyzed, being responsible by explication of 79% of the variations occurred in the Liquid Margin 
of the Operations BNB Credit. 

Key-words: Risks, Credit, Countable Informations, Provision 
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1. INTRODUCAO 

1.1 T E M A E P R O B L E M A 

Na conjuntura em que trabalham as instituigoes financeiras, pressionadas por metas e 

resultados, e, ao mesmo tempo, devendo lidar com a seguranca nas suas operagoes 

financeiras, e perceptivel, na esfera global, que mecanismos de controle e supervisao vem 

sendo criados em todos os niveis operacionais, interna e externamente, para prever o risco de 

cada operacao e fornecer aos gestores responsaveis nas tomadas de decisoes a mensuracao 

do risco da operacao, atraves da utilizacao de ferramentas que viabilizem uma analise fidedigna 

de cada pleito, de modo a assegurar que os valores desembolsados retornem a Instituigao com 

a maior seguranca possivel. 

Nesse universo, o uso de ferramentas contabeis assume papel fundamental, pois os dados 

contabeis fornecidos permitem um diagnostico preciso da situacao financeira real do cliente, o 

que ser§ refletido diretamente no ativo da Unidade Operadora do credito. Assim, o presente 

trabalho aborda assunto de relevancia crescente no mercado financeiro nacional e 

internacional, ao tratar da analise de risco na concessao de credito. 

Neste contexto, esta pesquisa pretende chamar a atengao da contribuicao que as informagoes 

contabeis podem oferecer para auxiliar o processo de mensuragao do risco de credito de 

instituigoes financeiras. Neste sentido, a fim de discutir algumas implicagoes financeira-

econdmicas da analise de risco das operagoes de creditos realizadas pelas instituigoes 

financeiras brasileiras, este trabalho se propoe a observar o efeito da Provisao para Creditos de 

Liquidagao Duvidosa na Margem Liquida de uma instituigao financeira em particular, o Banco 

do Nordeste do Brasil (BNB). O Banco do Nordeste do Brasil e uma instituigao com 

caracteristicas hibridas, pois possui como missao estrategica primordial o desenvolvimento da 

Regiao Nordeste, embora sendo sua atividade preponderate o financiamento de capitals. 

Deste modo, as nuances do mercado tambem o atingem, exigindo-se que a elas se adapte. 

Como exemplo dessa adaptagao, o BNB desenvolveu metodologia propria de analise de risco, 

cuja utilizagao de ferramentas contabeis auxilia na mensuragao de risco de suas operagSes de 
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credito. Assim, os resultados da aplicagao dessa metodologia nas operacoes de credito 

repercutem na situagao financeira de curto e longo prazo do banco, bem como na sua 

rentabilidade, uma vez que a eficacia dessa metodologia pretende ser proporcional a diminuigao 

de perdas por inadimplencia nestas transacSes. Assim, a Provisao para Creditos de Liquidacao 

Duvidosa, conta que representa a possibilidade de perda nas operagoes de credito, esta 

inserida no Ativo Circulante e no Realizavel a Longo Prazo e sua contrapartida consta na 

Demonstracao do Resultado do Exercicio do banco, afetando, portanto a situagao financeira-

economica da instituigao. Do exposto, esta pesquisa procura responder ao seguinte 

questionamento: AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ProvisSo para Cr6ditos de Liquidagao Duvidosa afeta a Margem Liquida no 

BNB? 

1.2 O B J E T I V O S 

1.2.1 O B J E T I V O G E R A L 

Para responder ao questionamento feito no presente trabalho, tem-se como objetivo 

geral: 

Demonstrar o relacionamento da Provisao para Creditos de Liquidagao Duvidosa com a 

Margem Liquida do BNB. 

1.2.2 O B J E T I V O S E S P E C I F I C O S 

a) Discorrer sobre a utilizagao da Analise das Demonstracoes Contabeis no processo 

de Analise de risco na concessao de credito bancario. 

b) Discutir os aspectos positivos e negativos da utilizagao de informagoes contabeis na 

mensuragao do risco do credito em instituigoes financeiras. 
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c) Analisar o comportamento das Provisoes e Despesas com Devedores duvidosos do 

BNB, nos ultimos dez anos. 

1.3 JUSTIF ICATIVA 

A formalizagao dos Acordos de Basileia I e II trouxe uma serie de parametros a serem seguidos 

universalmente, de modo a nivelar as instituigoes financeiras em termos de qualidade dos 

servicos prestados e, para tanto, os mecanismos de controle interno tornam-se fundamentals na 

ponderaeao de todos os fatores envolvidos na contratac§o das operacoes de credito, de modo 

a fornecer subsidio teorico as decis5es tomadas em nivel gerencial. 

Dentre os ditos mecanismos de controle, as ferramentas fornecidas pela contabilidade sao 

essenciais, ja que e atraves dos numeros que se mensuram os resultados. Dai extrai-se a 

importcincia de que reflitam a verdade, de modo a nao fragilizar as operagoes de credito. Ha, 

nos dados contabeis, uma serie de informagoes a serem consideradas no tocante a medigao 

dos riscos de credito, os quais sao sistematizados atraves de urn modelo de avaliagao de risco, 

e aos quais e atribufda uma nota, sobre a qual se devera refletir para fins de desembolso do 

credito pleiteado. Este modelo de calculo de risco e uma tendencia recente de mercado em 

nivel mundial, e vem sendo adotado pelo BNB com exito. Assim, atraves da aplicagao de dados 

concretos da empresa - especialmente, para fins deste trabalho, de dados contabeis - ao 

formulario de avaliagao de risco adotado e aprovado pelo Banco Central do Brasil, o Banco vem 

administrando seus riscos e oportunidades de modo a otimizar seus lucros e resultados, o que 

de fato vem acontecendo nos ultimos anos. 

1.4 P R O C E D I M E N T O S M E T O D O L O G I C O S 

Para atingir aos objetivos propostos, optou-se por realizar urn estudo de caso, utilizando as 

informagoes contabeis anuais disponibilizadas pelo Banco do Nordeste do Brasil, no site oficial 

da Comissao de Valores Mobiliarios, referentes ao periodo de 1998 a 2007. 
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1.4.1 T IPOLOGIA DA P E S Q U I S A QUANTO A O S O B J E T I V O S 

Esta pesquisa e do tipo descritiva, tendo em vista que, por definicao, "trata da descrigao do fato 

ou fenomeno por meio de levantamentos ou observagoes". (SOUZA 2007, P. 38). Conforme Gil 

(2002, p.38), a pesquisa descritiva"descreve as caracteristicas de determinada populagao, 

fenomeno ou estabelecimento de relagoes entre variaveis. Envolve a utilizagao de tecnieas 

padronizadas de coleta de dados; questionario e observagao sistematica". Em geral, esta 

pesquisa torna-se descritiva por assumir a forma de levantamento, posto que procura conhecer 

e descrever o relacionamento de algumas variaveis contabeis, variacao esta resultante da 

aplicagao de metodologia propria de avaliac§o de risco de credito adotado pelo BNB. 

1.4.2 T IPOLOGIA DA P E S Q U I S A QUANTO A O S P R O C E D I M E N T O S 

Para a realizac3o desta pesquisa, utilizou-se a pesquisa bibliografica, mediante a utilizacao de 

construgSes de diversos autores sobre a essencia do assunto em foco, principalmente aqueles 

referentes a analise de risco de credito bancario e analise das demonstracSes contabeis. Nao 

obstante, a analise de conteudo englobara outros aspectos considerados significativos para 

este estudo, obtidos diretamente na instituigao pesquisada, como analise de informag5es 

divulgadas na home page institucional, bem como demonstragoes contabeis oficiais, portanto, 

utilizando-se tambem de pesquisa documental. 

Baseada principalmente no estudo concentrado de urn unico caso, referente ao modelo de 

avaliagao de risco de credito adotado pelo BNB e sua consequencia no comportamento da 

Provisao para Creditos de Liquidagao Duvidosa e Margem Liquida das Operagoes de Credito, 

esta pesquisa se utiliza do metodo do estudo de caso para obtengao dos dados necessarios ao 

cumprimento dos objetivos gerais e especificos descritos neste trabalho. 
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1.4.3 T IPOLOGIA DA P E S Q U I S A QUANTO A A B O R D A G E M DO P R O B L E M A 

Esta pesquisa se caracteriza como urn estudo quantitative embora o aspecto qualitativo esteja 

tambem presente. 

Segundo Souza (2007, p. 39) "urn estudo caracteriza-se como quantitativo, pelo emprego da 

quantificagao tanto no processo de coleta de dados quanto na utilizacao de tecnieas estatisticas 

para o tratamento dos mesmos". 

Pode-se assim defmir urn trabalho qualitativo quando este considera que ha "uma relacao 

dinamica entre o mundo real e o sujeito, isto e, urn vinculo indissociavel entre o mundo objetivo 

e a subjetividade do sujeito, que nao pode ser traduzido em numeros" Souza (2007, p. 40). 

A abordagem qualitativa difere-se da quantitativa por nao empregar o instrumental estatistico no 

processo de analise dos dados coletados na investigagao da pesquisa. Contudo, para o alcance 

dos objetivos estabelecidos neste trabalho, utilizou-se, tambem, da pesquisa quantitativa, 

conferindo aos metodos quantitativos o status do enfoque principal desta pesquisa, por utilizar 

duas tecnieas estatisticas para tratamento dos dados coletados, que foram: analise de series 

temporals e analise de regressao simples e multipla. Todavia, as mudangas quantitativas e 

qualitativas s3o interdependentes. 

No trato estatistico adotado pela presente pesquisa foram consideradas 8 (oito) variaveis no 

total, que sao: Operagoes de Credito a Receber (Ativo Circulante), Provisao para Credito de 

Liquidagao Duvidosa - PCLD (Ativo Circulante), Operagoes de Credito a Receber (Ativo 

Realizavel a Longo Prazo), Provisao para Credito de Liquidagao Duvidosa - PCLD (Ativo 

Realizavel a Longo Prazo), Receita de Operagoes de Credito, Despesa com Provisao para 

Liquidagao Duvidosa, Lucro Liquido do Exercicio e Margem Liquida das Receitas de Operagoes 

de Credito. 

Todas elas de periodicidade anual e compreendidas entre os anos de 1.998 a 2.007, o que 

totaliza 80 observagoes. 
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2. FUNDAMENTACAO T E O R I C A 

2.1 C O N C E I T O S D E R I S C O E A I M P O R T A N C E DO S E U G E R E N C I A M E N T O 

Risco pode ser definido como "uma expectativa de perda expressa pela probabilidade de que 

uma ameaga em particular podera comprometer o alcance desse objetivo". Santos (2006, p. ). 

Pode, ainda, ser definido como "uma medida da incerteza associada aos retornos esperados de 

investimentos" Marshall apud Pinto (2002). A ideia de risco, atualmente, associa-se a 

previsibilidade de que algo indesejado ocorra. 

O dicionario Aurelio (2006, p. 1214) assim se expressa quanto ao tema: "risco: perigo ou 

possibilidade de perigo". Segundo Bernstein, 1997zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Santos (2006), a expressao origina-se 

no italiano antigo, risicare, que significa ousar, ou seja, seria uma opgao e nao um destine O 

autor afirma que "a capacidade de administrar riscos, e, com ela, a vontade de correr riscos e 

fazer opgoes ousadas, s§o elementos essenciais da energia que impulsiona o sistema 

economico." Sendo o risco uma opgao, existe possibilidade de sua mensuragao, a avaliagao de 

suas consequencias e o seu gerenciamento. 

Aplicando-se os concertos mencionados acima a conjuntura econdmica atual, torna-se claro que 

a maioria das decisoes das pessoas envolve uma escolha, especialmente as decisoes 

financeiras, ou seja, uma opgao entre um tipo de risco e a recompensa a ele associada. Na 

contabilidade e na gestao economica nao e diferente, e o assunto vem assumindo dimensoes 

de grande relevancia, ja que implica na determinagao do custo de capital utilizado e do retorno 

esperado. O concerto de risco nao e novo e ja foi amplamente estudado na area de finangas 

como variavel nos modelos matematicos que abordam a relagao risco e retorno. Os diversos 

conceitos seguem um nucleo comum. Gitman, apud Santos (2006) conceitua o risco como "a 

possibilidade de prejuizo financeiro, ou, mais formalmente, a variabiiidade de retornos 

associada a um determinado ativo." 

Risco e entendido como uma condigao onde existe uma possibilidade de que ocorra um evento 

adverso ao esperado. Segundo Marshall apud Pinto (2002), os riscos enfrentados pela maioria 

das instituigoes financeiras podem ser decompostos em riscos de mercado, de credito, 
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operacionais e estrategicos. Este trabalho, porem, se ocupara do risco de credito, e das 

variaveis contabeis envolvidas na sua mensuragao. 

Segundo GroppelizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Santos (2006), "os riscos de mercado sao as flutuacoes no valor da 

carteira ou em seu lucro liquido devido a mudancas em fatores especificos do mercado". Os 

riscos de credito sao flutuacoes do valor do lucro liquido determinadas por um evento externo, 

como a inadimplencia de uma contraparte, de um fornecedor ou de um tomador. Os riscos 

estrategicos s§o aquelas mudancas ambientais de longo prazo que podem afetar como uma 

empresa agrega valor aos seus interessados. Os bancos, por sua vez, estao estimando seus 

riscos em tres categorias: credito, mercado e liquidez, e operacional. 

Segundo Nelson Cruz, em palestra no Banco do Nordeste do Brasil em 2003, no ambito das 

instituigoes financeiras, a teoria adotada para classificagao e aquela em que o risco pode ser 

dividido em sistemico e nao-sistemico. Riscos sistematicos, ensina o autor, sao eventos 

inesperados que afetam quase todos os ativos em certa medida, posto que se difundem por 

toda a economia. Riscos nao-sistemicos sao eventos inesperados que afetam ativos isolados 

ou um pequeno grupo de ativos. 

Na capacidade em se medir risco e retorno pode estar o diferencial dos negdcios de uma 

organizagao. Daf depreende-se o ponto de destaque entre a empresa capaz de realizar a 

mensuragao e o gerenciamento do risco, e aquela que assim nao procede, visto que o mesmo, 

enquanto variavel de retorno, esta ligado vitalmente ao resultado da empresa, e, por isso, 

sempre sera objeto de analise. A empresa que identifica e dimensiona os riscos a que esta 

sujeita caminha dentro de um posicionamento estrategico, de modo a se manter no mercado de 

forma lucrativa e competitiva, nao obstante os fatores adversos que a ela se sobreponham. A 

entidade que nao realiza essa analise, por outro lado, nao dispoe de dados estatisticos 

suficientes e relevantes para analisar sua posigao no mercado, ficando, assim, exposta as 

diversas intemperies que possam comprometer sua lucratividade ou ate mesmo seu 

funcionamento. 

As ideias do autor Marshall apud (2002) elucidam que, por nao ser passivel de exclusao a 

variavel risco, e por nao ser possivel estabelecer-se um valor ideal para as perdas, determinar 

um intervalo no qual elas possam ser aceitas ou o nivel de risco ao qual a instituigao poderia se 
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expor de forma segura, torna-se em um passo importante para a tomada de decisoes e um 

meio para a maximizacao dos resultados. 

Nesse contexto, percebe-se que administrar riscos e necessidade de qualquer empresa. Para 

as instituig5es financeiras, porem, e vital. As operacoes de credito sao, hoje, o cerne do 

funcionamento e lucro dos bancos brasileiros, e nao apenas dos bancos comerciais, segundo 

SinfroniozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Carvalho (2006). A atividade de intermediagao financeira utilizando 

fiduciariamente recursos de terceiros evidencia isso. Tal afirmacao remete ao contexto de que 

nenhuma instituicao de intermediagao financeira estara segura para o salutar desempenho de 

sua atividade se nao for capaz de realizar a analise do risco de credito, ja que, dentre os 

diversos tipos de riscos financeiros apresentados, este seria o que mais diretamente as atinge. 

Ha, pois, uma grande necessidade de que, para a seguranga do investidor e do proprio banco, 

as carteiras de credito dessas instituigoes passem por uma analise rigorosa, considerando-se 

os diversos fatores envolvidos nas tais operagSes: risco de credito, volume das operagSes, 

taxas de juros e outras variaveis. A analise do risco de credito da carteira de uma instituigao 

envolve em especial a apreciagao das despesas de provisionamento para liquidagao de creditos 

considerados de retorno duvidoso. A mencionada analise aplica-se o conceito de 

gerenciamento de risco. O gerenciamento ineficiente que conduza uma instituigao financeira ao 

colapso operacional pode causar prejuizos em cadeia e afetar boa parte da sociedade como um 

todo. 

Santos (2006, p. 6) conceitua gerenciamento de riscos como o processo que identifica 

sistematicamente recursos valiosos de um sistema e ameagas relacionadas, quantificando as 

exposigoes de perda baseadas em frequencias estimadas e custos de ocorrencias, e 

recomenda como alocar recursos em contramedidas para minimizar a exposigao total. 

O gerenciamento de riscos identifica, mensura, tenta controlar os eventos incertos e 

indesejados, eliminando ou minimizando os que podem afetar os recursos do sistema. Para a 

realizagao de tal gerenciamento, tecnieas como a gerencia de ativo/passivo para as carteiras 

de longo prazo, sensiveis a taxas de juros, e a gerencia de riscos financeiros para as carteiras 

de curto prazo, podem ser estrategias utilizaveis para medir e projetar hedging dos riscos de 

mercado. A gerencia dos riscos de credito, por sua vez, evoluiu de uma simples classificagao de 
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risco de credito de tomadores individuals para modelos agregados sofisticados das 

probabilidades de inadimplencia. 

Dos quatro tipos de riscos identificados, na literatura pertinente ao assunto, a saber, risco 

operacional, risco de credito, de mercado, e estrategico, a gestao do risco operacional e a que 

menos avancou devido, em especial, a diversidade de eventos envolvidos, tornando sua gestao 

menos precisa. Sendo que atualmente, vem ganhando muita relevancia tal questao. O risco 

operacional, dentre os que atingem as instituigoes de credito, e considerado pelos economistas 

como aquele cujos efeitos sao os mais devastadores e o mais dificil de ser antecipado. Os 

estudos nesse sentido vem crescendo bastante, todavia, os desafios na area sao tao grandes 

quanto. Conforme mencionado anteriormente, os bancos comerciais, porem, tern encontrado 

no fortalecimento dos seus mecanismos de controles intemos a melhor maneira de prevenir os 

riscos de credito. 

Conforme descreve Santos (2006, p.22) para a Bovespa, ate 1988, o mercado financeira vinha 

adotando como parametro principal, na avaliagao de risco, a solidez patrimonial da instituicao 

financeira. A analise, entSo, estava muito mais focada no controle do passivo. Essa regra ficou 

conhecida como regulacSo prudencial no mercado financeiro, todavia, essa metodologia de 

mensuragao do risco mostrou-se inapropriada, e, com base em estudos e outras analises sobre 

o assunto, estabeleceu-se um novo criterio, segundo o qual o banco deveria gerenciar, 

primariamente, tres riscos: o risco do descasamento do prazo, o risco do descasamento da taxa 

e o risco do descasamento de moeda. 

2.2 A N A L I S E D A S D E M O N S T R A C O E S C O N T A B E I S E S U A CONTRIBUIQAO NA 

A N A L I S E D E R I S C O DO C R E D I T O BANCARIO 

Quando mencionamos a analise das demonstragoes contabeis pelas instituigSes financeiras, 

logo se visualiza um fendmeno recente, mecanismos do qual constantemente os gestores de 

finangas fazem uso nas suas tomadas de decisoes. Todavia, a historia revela que nao e nova a 

utilizagao das demonstragoes contabeis pelo homem civilizado. 
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Segundo Marion (2008, p.20) aproximadamente quatro mil anos antes de Crista, vestlgios 

arqueologicos identificam que eram feitos pelos agropecuaristas inventarios de seus rebanhos. 

Relata ainda o estudioso que os casos de utilizagao desta ferramenta de forma mais concreta 

so sao identificados em meados do seculo XIX, quando banqueiros americanos passaram a 

solicitar de seus clientes que pleiteavam financiamentos os tais demonstrativos, que eram 

apresentados praticamente na forma de balango rudimentar. 

Conforme a explicagao de Marion, nos primordios da atividade bancaria, apenas o balango era 

exigido para a analise da situagao contibil da empresa. Dai se introduziu o uso popular da 

expressao analise de balango, que permanece ate hoje. Posteriormente, porem, juntamente 

com os mecanismos de controle, as exigencias tambem aumentaram, de modo que passaram a 

ser solicitadas outras demonstrag5es, como, por exemplo, a demonstragao do resultado de 

exercicio, para analise e concessao de credito. A expressao analise de balango, porem, jamais 

seria substitufda. 

A demonstragao do resultado do exercicio tornou-se popular, em certo periodo, atraves da 

denominagao de balango economico ou balango de resultado. Por outro lado, a expressao fluxo 

de caixa ja foi nomeada de balango financeira, o que reflete a realidade da epoca de que era 

muito forte a ideia de que todas essas ferramentas contabeis eram apenas subdivisoes do tao 

celebrado balango. 

A analise das demonstragoes contabeis, tambem conhecida como analise das demonstragoes 

financeiras, desenvolve-se ainda mais com o surgimento dos bancos publicos, que nutriam 

especial interesse na situagao econdmico-financeira das empresas tomadoras de 

financiamentos. Ha de se considerar, ainda, que a abertura do capital por parte das empresas 

tipo corporagoes, possibilitando a participagao de pequenos ou grandes investidores como 

acionistas, valorizaram ainda mais a questao da analise de balango, ja que tinham necessidade 

de optar pelas empresas mais bem sucedidas. Desse modo, a analise das demonstragoes 

contabeis tornou-se instrumento extremamente valorizado. 

Sob outro prisma, nas operagoes a prazo, de compra e venda de mercadorias entre empresas, 

os proprios gerentes, embora com enfoque diferente em relagao a outros interessados, fazem 

uso das referidas demonstragdes, para avaliagao da eficiencia administrativa e do desempenho 

de seus concorrentes. Assim, a expectativa de identificagao da situagao economico-financeira 
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mais proveitosa em determinada conjuntura, consolida a necessidade imperiosa da analise das 

demonstracoes contabeis. 

Diante do exposto, constata-se que as demonstragoes contabeis viabilizam a realizagao de uma 

analise financeira apurada, donde se extraia a real situagao patrimonial da empresa, donde se 

mensure a eficiencia de sua gestao economica, atraves de um comparativo entre o passado e a 

sua situagao presente, e averiguando a possibilidade do atingi mento das metas tragadas. 

De modo geral, as demonstragoes contabeis sao capazes de revelar, nas entrelinhas de sua 

analise, as nuances das tendencias de mercado, regionalizada ou nao, possibilitando a 

mensuragao de rentabilidade do ramo de atividade em que se esta inserida. Tal analise 

conjuntural e de extrema relevancia para as decisoes gerenciais, quanto a possibilidade de se 

langar mao de capital financiado de terceiros, de investir seu capital ou mesmo de avaliagao da 

necessidade de implementagao de medidas corretivas na estrutura dos negocios, com fins de 

corrigir eventuais intemperies do mercado e assegurar sua sobrevivencia. 

Assaf Neto (2006, p.19), ressalta a importancia da analise dos demonstratives contabeis 

quando reflete: 

Campo contabil financeiro como uma de suas mais importantes 
especializacoes. 0 conhecimento da materia gera atuacao profissional num 
segmento definido de mercado. Hoje, mais do que nunca, notamos crescente 
demanda por parte das empresas em geral, para profissiortais que reunam 
condicoes de interpretar e mensurar seus demonstratives contabeis e que 
possam, da mesma maneira, efetuar uma analise voltada para seus aspectos 
economicos e financeiros. 

Conforme se pode observar, o ponto de vista do autor e um reflexo da realidade da valorizagao 

da atuagao do profissional enquanto interprete dos demonstratives contabeis, ja que os 

mesmos devem apresentar, dentre seus numeros, a verdade acerca da situagao economico-

financeira de uma empresa, posto que, nos dias atuais, a palavra de ordem para o investidor 

parece ser seguranga. 

No que tange a utilizagao de demonstragoes financeiras na analise de risco, pode-se ter em 

mente o pensamento de Pinto (2002), segundo o qual a modelagem classica revela que sao 

considerados, para esse fim, cinco fatores definidos em sua proposigao original como os cinco 
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Cs do credito, ou seja: carater, capacidade, capital, garantias (colateral) e condicoes. Nesse 

ponto, observa-se que a analise dos demonstrativos financeiros entram no C do capital, ja que 

auxiliam na mensuracao da real situagao economica do cliente. 

Relacionando algumas das tecnieas de analise mais recentes, destacam-se a analise dos 

indicadores financeiros e economicos e a analise vertical e horizontal. A analise dos 

indicadores, tambem chamados de indices ou coeficientes, abrange tres etapas: a primeira, que 

consiste basicamente no calculo do indice com base em uma formula; a segunda, que se ocupa 

da interpretagao desse indice, e a terceira etapa, que e a conceituagao do indice, quando Ihe e 

atribuida uma valoragao, como bom, ruim, dtimo, etc. 

ludicibus (2007, p.83), destaca, acerca da analise horizontal que esta se ocupa basicamente da 

verificagao do crescimento dos itens do balango e das demonstragoes de resultado, bem como 

de outros demonstrativos, atraves dos periodos, a fim de caracterizar tendencias. Segundo o 

autor acima citado, essa analise assegura que se avalie a evolugao dos varios itens de cada 

demonstragao financeira em intervalos seqQenciais de tempo. 

A analise vertical, por sua vez, avalia a estrutura de composigao de itens. Constitui-se, do 

mesmo modo que a anterior, em um processo comparativo, desenvolvendo-se atraves de 

comparacSes relativas entre valores afins ou relacionaveis identificados em uma mesma 

demonstragao contabil. A analise vertical e a horizontal complementam-se mutuamente, posto 

que, enquanto a analise vertical permite que sejam conhecidas todas as alteragoes ocorridas na 

estrutura dos relatorios analisados, completando as conclusdes obtidas por meio da analise 

horizontal. 

Assim, com base no apresentado, percebe-se que as tecnieas para a analise dos 

demonstrativos sao diversas, distintas, porem complementares, moldando-se a estrutura 

analitica pretendida, ja que, conforme o procedimento adotado, grandezas diferentes serao 

medidas. Nao obstante, uma nao suplanta a outra em termos de importancia, ja que o olhar do 

investidor, credor e demais usuarios sobre a situagao financeira da empresa deve seguir um 

prisma eritieo em todos os sentidos, avaliando a situagao da forma mais panoramica possivel. 

Segundo Assaf Neto (2002, p.49), as analises de demonstragoes contabeis, comumente 

chamadas de analises de balangos, visam relatar, com base nas informagoes contabeis 

fornecidas pelas empresas, a posigao economico-financeira atual, as causas que determinam a 
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evolucao apresentada e as nuances para o future Tal assertiva remonta ao racioefnio de que 

toda a vida econdmica do empreendimento pode ser lida atraves dos olhos do analista, nas 

entrelinhas das demonstragoes contabeis, desde que as informagoes nele contidas sejam 

fidedignas a conjuntura real da empresa. 

ludfcibus (2007, p.34), considera "tal ferramenta contibil como um tipo de arte, tendo em vista 

que envolve muito do elemento subjetivo do analista e a maneira como os indicadores de 

analise sao utilizados e particular de quern faz a analise, sobressaindo-se, alem do 

conhecimento tecnico, a experiencia e a propria intuigao do analista". 

Do raciocinio acima, evidencia-se que a subjetividade predomina em detrimento a tecnica, em 

virtude da ausencia de uma unanimidade entre os analistas acerca dos criterios utilizados nas 

analises, nao obstante a exist^ncia de uma metodologia para tal analise. Ante o exposto, flea 

claro que o objetivo geral da analise de balango e o de formar uma ideia sobre o desempenho 

geral de uma empresa, durante certo periodo, e o de extrair informagoes que ajudem, 

complementando outras, a efetuar projegoes acerca do futuro da mesma. 

Conforme Assaf Neto (2002, p. 49), a analise de balango pode, ainda, possuir varios ou um so 

objetivo especifico, que pode ser, por exemplo, o de um credor de curto prazo, investidor 

minoritario especulador de agoes ou mesmo de um financiador de longo prazo. 

Conforme o autor supracitado, ainda, a preocupagao do analista, entao, esta concentrado nas 

demonstragoes contabeis da sociedade, donde extrai suas conclusoes a respeito de sua 

situagao economico- financeira, e toma ou influencia decisoes com relagao a conceder ou nao o 

credito ao cliente, investir em seu capital acionario, alterar determinada politica financeira, 

avaliar se a empresa esta sendo bem administrada, identificar sua capacidade de pagamento, 

ou avaliar se a empresa e lucrativa. 

Para essas conclusoes e decisoes, a analise de balango e fundamental, e depende da 

qualidade das informag5es e do volume das informagSes disponiveis ao analista. 
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2.3 M E T O D O S QUANTITATIVOS E S U A C O N T R I B U I C A O A O P R O C E S S O D E 

A N A L I S E DAS D E M O N S T R A C O E S C O N T A B E I S E DA A N A L I S E D E R I S C O . 

Em se tratando de analise de risco de credito, e da importancia da utilizagao das 

demonstragoes contabeis no seu processo de medigao, a antecipagao de cenarios futuros e, 

sem duvida, o objeto maior. E a razao de existir de tal procedimento contabil. Assim, ganham, 

tambem, relevancia, os modelos quantitativos, ja que essa e, basicamente, a proposta desses 

modelos. 

Segundo afirrna Libonati (2004, p. 193), os cenarios associados aos modelos qualitativos 

contam, em essencia, com o elemento experimental dos profissionais especializados na area. 

Eles podem ser indispensaveis, quando nao houver dados quantitativos adequados para a 

produglo de estimativas sobre o comportamento das variaveis desejadas. Ja o metodo 

quantitative por sua vez, trabalha com dados historicos. Conforme o mesmo autor, esses dados 

podem ser de dois tipos, a saber: englobando series causais ou temporais. 

Libonati ensina, ainda, que os modelos baseados nas series causais se ocupam dos fatores 

que influenciam de algum modo a variavel a ser estimada. Ja os modelos das series temporais 

se utilizam de projegoes formuladas exclusivamente tendo por base as observagSes do 

passado da variavel a cujo estudo pretende se dedicar. 

Diante do exposto, pode-se dizer que a analise e, sem duvida, uma ferramenta util no universo 

contabil, em virtude da credibilidade que seus resultados vem apresentando. Alem disso, a 

projegao de tais informagoes nas planilhas do Microsoft Excel permite uma visualizagao 

bastante clara da conjuntura economico financeira com a qual se ira trabalhar, o que torna 

muito mais pratica a mensuragao dos riscos. Libonati define as series temporais como "um 

conjunto de observagoes seqUenciais de determinada variavel, expressas numericamente, 

obtidas em periodos regulares de tempo". 

Nota-se que, nesse estudo, o elemento diferenciador e, exatamente, o tempo, ja que a postura 

analitica pousara sobre as variagoes ao longo de espagamentos de tempo repetidos e 

equivalentes. Os fatores que influenciaram o comportamento de dados no passado continuam 

influenciando seus movimentos futuros, n§o importando se resultarao em mudanga ou nao no 

cenario economico. O objetivo da analise atraves das series temporais, assim, e a vinculagao 
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das observagoes com o fator tempo, tornando-se, por isso, distinta de uma amostra aleatoria. 

Por isso, torna-se uma ferramenta contabil util na previsao de incertezas futuras e na redugao 

de riscos. 

Segundo Milone (2004, p.25) uma serie temporal e composta por elementos fundamentals 

como: titulo, cabegalho, coluna indicadora e corpo. Onde o titulo representa o fenomeno, epoca 

e local de ocorrencia; o cabecalho explica o conteudo das colunas; a coluna indicadora detalha 

as linhas; e o corpo mostra os dados e para complementar os dados apresentados tem-se 

ainda a fonte, as notas e as chamadas. 

Ainda segundo o autor uma serie temporal tern seus valores desmembraveis em componentes 

sistematicos onde apontam movimentos regulares, como por exemplo a tendencia, a sazao e o 

ciclo e nao sistematicas movimentos irregulares, distintos como o periodo de avaliagao curto ou 

longo; a semelhanga existente entre elas e que ambas definem oscilagoes relativamente 

regulares em torno da tendencia. 

Outro mecanismo estatistico muito usado na Contabilidade hoje, ainda com o proposito de 

previsao de cenarios futuros, e a analise de regressao. E especialmente util nas areas negocial 

e academica, posto que trabalha atraves da formulacao de uma fungao matematica apta a 

realizar o acompanhamento de uma determinada variavel (dependente), baseando-se em 

valores trazidos para o estudo por outras variaveis (independentes). Segundo Dias Filho (2007, 

132), o cerne, aqui estaria na influencia que as variaveis independentes exerceriam sobre a 

outra variavel, foco da analise. Usualmente, a variavel dependente nao pode ser controlada 

pelo estudioso, ja as outras serao passfveis de controle. 

A regressao multipla, assim, conforme o mesmo autor (2007, p. 133) "pode ser entendida como 

sendo o estabelecimento de uma relacao funcional entre duas ou mais variaveis envolvidas 

para a descricao de um fenomeno". 

Entende-se por regressao simples a extensSo do conceito de correlagSo, onde tenta explicar 

uma variavel, a qual e chamada de variavel dependente, usando a outra variavel, chamada de 

independente, em que descrevem fenomenos tipificados. (MILONE, 2006) 
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Seu objetivo, portanto, seria o de estimar valores da variavel dependente escolhida como foco 

da pesquisa, com base nos valores conhecidos ou fixados das variaveis independentes. 

Dentre os conceitos de regressoes surgem os coeficientes: R- quadrado (coeficiente de 

determinagao), " considerada uma das mais importantes medidas de precisao do ajuste.visto 

que o coeficiente de determinagio consiste na razao entre os desvios explicaveis e o desvio 

total", conforme WebsterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Carvalho (2008, p.8) e R- multiplo (coeficiente de correlacao), e a 

base para estimar todas as regressoes, em que mede o relacionamento ou grau de associagao 

de duas variaveis.de acordo com o pensamento do autor Dias Filho et al (2007). 

2.4 B A N C O DO N O R D E S T E : UM B R E V E H ISTORICO DA S U A C R I A C A O E 

A T U A C A O 

2.4.1 Surgimento e atuacao do banco do nordeste do Brasi l 

Conforme informagoes extraidas do site institucional da empresa, o Banco do Nordeste do 

Brasil S.A. (BNB) e uma instituigao financeira multipla criada pela Lei Federal n° 1649, de 

19.07.1952, e organizada sob a forma de sociedade de economia mista, de capital aberto, 

tendo mais de 90% de seu capital sob o controle do Governo Federal. Os anos 50 marcam o 

inicio da sua trajetoria. Na epoca, foi realizado amplo estudo sobre a economia, cuja apreciagao 

constituiu a base cientifica para o nascimento da instituigao. O principal objetivo era 

implementar uma nova mentalidade empresarial na Regiao Nordeste. 

Ao retornar de uma viagem ao Nordeste para ver de perto os estragos causados pela seca de 

1951zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,0 entao Ministro da Fazenda, Horacio Lafer, apresentou exposigao de motivos ao 

Presidente Getulio Vargas para a fundamentagao da lei que criaria o BNB. Com essa iniciativa, 

foi criada uma instituigao financeira com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da regiao 

Nordeste que, assolada pelas constantes secas e pela escassez de recursos estaveis, carecia 

de um organismo financeira capaz de estruturar sua economia. 

Previsto na propria Lei de criagao do Banco, o Escrit6rio Tecnico de Estudos Econdmicos do 

Nordeste (ETENE) comegou a organizar-se nos primeiros meses de 1954, e contou com a 
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cooperagao tecnica de missoes externas de alto nivel, que apoiaram o Banco em seus 

primeiros passos. O ETENE tem-se mantido, ao longo de sua historia, como diferenciador do 

Banco em relagao as demais instituigoes financeiras, pela geracao de uma das mais 

consistentes e respeitadas bases de dados sobre a economia e em outros aspectos da 

realidade nordestina. 

O aumento constante do capital social do Banco, mediante subscrigao de 112 milhoes de 

agSes, atesta a credibilidade do Banco do Nordeste no mercado. Com o advento da Magna 

Carta, em 1988, a Constituigao Federal incorpora diversos dispositivos tendentes a redugao das 

desigualdades regionais, dai resultando a criagao do Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste. Destinado ao financiamento do setor 

produtivo regional, com enfase na regiao semi-arida, o FNE apoia empreendimentos de elevado 

merito economico e social, representando novo e eficaz instrumento de desenvolvimento 

regional. 

O Banco vem adotando uma postura mais agressiva no mercado, comecando com o redesenho 

do processo de concessao de credito, que assegurou maior agilidade nas operacoes, e com a 

reorientagao da rede de agendas, que passam a ter modelos diferenciados em fungao do 

mercado. Adota-se o modelo de gestao participativa, possibilitando que os funcionarios se 

engajem na construgao das mudancas na empresa, discutindo assuntos estrategicos que 

afetam sua atuacao. Capacitagao e modemizacao tecnologica recebem atencao especial. O 

BNB vem desenvolvendo intensa articulagao com os governos estaduais e classes empresariais 

da regiao, ampliando o nivel de parceria e incorporando em suas agoes as prioridades 

economicas estaduais, atraves de convenios e protocolos firmados em todos os Estados. 

No ano de 1996, o BNB introduz na regiao Nordeste, em carater pioneiro, o Agente de 

Desenvolvimento, de modo a estender sua presenga a todos os municipios nordestinos. O 

agente atua diretamente junto as comunidades, mobilizando e orientando os agentes produtivos 

locais, contribuindo para sua organizagao em entidades associativas, de modo a viabilizar o 

aproveitamento das vocagoes e potencialidades economicas locais. 

Os recursos injetados pelo BNB na economia regional, da ordem de R$ 2,5 bilhSes, possibilitam 

a criagao de 570 mil novas oportunidades de emprego. Intensificam-se, dessa forma, as agoes 

que contribuem para a elevagao do nivel de emprego e renda na regiao. Sao langados novos 



31 

programas, como o Crediamigo - Programa de Microcredito do Banco do Nordeste, para 

atender micro empreendedores com credito rapido e facil. O Banco continua expandindo sua 

participacao no sistema bancario regional. Cada vez mais, participa de eventos de promocao de 

investimentos, no Brasil e exterior, apresentando o Nordeste como oportunidade viavel e segura 

para inversoes privadas. O planejamento empresarial contempia tambem diversas acSes que 

reforgam o carater diferenciador da atuacao do Banco, relacionadas com promocao de 

investimentos, pesquisas cientfficas e tecnoldgicas, capacitagao dos agentes produtivos em 

gestao empresarial, consolidagao dos polos agroindustriais e de irrigagao, fortalecimento das 

cadeias produtivas, intensificacao das parcerias e expansao do programa de desenvolvimento 

local. 

A area de atuacao do Banco foi expandida para 1.955 municipios, incluindo-se o Vale do 

Jequitinhonha (MG) e o Norte do Espirito Santo. Na Parafba, sao 13 agendas, localizadas nos 

municipios que polarizam a economia desde o Sertao, passando pelo Brejo e Litoral. Sao duas 

em Joao Pessoa e as demais se espalham por pelo interior do estado nas cidades de Sape, 

Solanea, Guarabira, Alagoa Grande, Patos, Itaporanga, Pombal, Sousa, Campina Grande, 

Cajazeiras e Catole do Rocha. 

A chegada do novo milenio caracterizou-se pela constatagao da importancia do conhecimento 

como fator economico essencial para o desenvolvimento e melhoria dos niveis de renda. Neste 

sentido, o BNB intensificou a capacitagao dos agentes produtivos por meio de programas que 

aliam o credito a orientagao tecnico-gerencial, e tern buscado cada vez mais disseminar a 

filosofia do empreendedorismo e parcerias, como foco de sua ag io de desenvolvimento. 

Para modernizar e facilitar o relacionamento com os clientes, foi implantado o Sistema Nordeste 

Eletronico, home-banking ampliado, com fungoes especificas de uma Banco de 

desenvolvimento. Como parte do programa de fortalecimento das instituigSes financeiras 

federais, o BNB obteve aporte de capital da ordem de R$ 2.556 milhoes, adequando-se as 

novas regras prudencias do sistema financeiro. 

Em 2003 o BNB passa por uma grande mudanga administrativa, com a reavaliagao de 

processos por meio do desenho de nova estrutura organizacional e nas suas relagoes 

institucionais. De modo especial, na valorizagao de recursos humanos, no reconhecimento de 

entidades sindicais e organizagSes representativas do corpo funcional. Com o langamento 
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nacional do programa Fome Zero, o BNB ajusta seus Programas Especiais (Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF e CrediAmigo). Defende e promove as 

aplieagoes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, inclusive para o 

segmento comercial. 

Como resultado, contratou financiamentos com recursos do FNE no valor total de R$ 1.019,1 

milhdes. E novos recursos para a Agricultura Familiar com do Piano Safra. As bases e diretrizes 

entao lancadas vem sendo seguidas ate hoje. Em 2004 e lancado o programa Cresce Nordeste 

que previa a aplicagao de R$ 3 bilhoes em apoio a empresarios e empreendedores que queiram 

investir na Regiao. Os recursos, oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste (FNE), destinam-se a implantacao, ampliagao ou modemizacao de investimentos 

produtivos, em todos os estados nordestinos, no norte de Minas Gerais e norte do Espirito 

Santo, tambem integrados a area de atuacao do BNB. 

Sao linhas de creditos distribuidas em atividades economicas, com destaque para: agricultura 

familiar, apicultura, bovinocultura, carcinicultura, comercio, cultura, floricultura, fruticultura, 

graos, industria, insumos e materia-prima, ovinocaprinocultura, piscicultura, servigos e turismo. 

O objetivo e fortalecer o mercado interno, permitindo que a Regiao Nordeste possa crescer de 

forma continua e sustentavel, gerando mais de 1 milhao de empregos. 

Com a continuidade da diretriz estrategica de contratacao integral dos recursos do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o BNB registrou o melhor desempenho 

anual, desde a criagao do Fundo em 1989, em volume de contratagao do FNE, com um total de 

R$ 4,2 bilhoes em financiamentos. 

O compromisso do Banco com a responsabilidade social por meio do desenvolvimento 

socioeconomico sustentado de sua area de atuagao, desde o inicio de suas atividades, foi 

reafirmado com a criagao de projeto especifico para gerir a responsabilidade social na 

Empresa, o Projeto de Responsabilidade Social Empresarial do Banco do Nordeste (RSE). Com 

o intuito de orientar suas operagoes de financiamento, o Banco elaborou a Politica Produtiva 

para o Nordeste (PPN) composta de um conjunto de objetivos, estrategias e diretrizes que 

visam a reduzir a disparidade regional de desenvolvimento socioecondmico do Nordeste em 

relagao ao pais. O BNB parte do pressuposto de que a redugao das desigualdades regionais 

deve resultar de um esforgo objetivo da politica econdmica envolvendo investimentos 
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estruturantes em capacidade produtiva, tecnologia, infra-estrutura e logfstica, alem de 

arcabougos normativos e institucionais. A designagao de uma diretoria especifica de Controle e 

Risco para as atividades de controle e risco com as fungoes de Controles Internos e Seguranca 

Corporativa, em 2007, trouxe grandes beneficios internamente, como a melhor supervisao das 

atividades de Controles Internos e melhor sinergia entre o Controle Interno e a Seguranca 

Corporativa. 

O ano de 2006 marcou a consolidacao da trajetoria de crescimento das operac5es de 

emprestimos e financiamentos iniciada em 2003, com a contratacao de operagoes globais que 

somaram R$ 7,3 bilhoes, sendo de R$ 4,6 bilhoes do Fundo Constitucional de Financiamento 

do Nordeste (FNE). Como conseqiiencia, o Banco inicia a estruturacao de novos programas 

com fontes alternativas para o financiamento do desenvolvimento do Nordeste, utilizando fontes 

como o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), o Fundo da Marinha Mercante (FMM) 

e o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Maior instituicao da America do Sul voltada para o 

desenvolvimento regional, o BNB opera como orgao executor de politicas publieas, cabendo-lhe 

a operacionalizacao de programas como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf) e a administragao do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 

(FNE), principal fonte de recursos operacionalizada pela Empresa. 

Alem dos recursos federals, o BNB tern acesso a outras fontes de financiamento nos mercados 

interno e externo, por meio de parcerias e aliangas com instituigSes nacionais e internacionais, 

incluindo instituigoes multilaterais, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). O BNB e responsavel pelo maior programa de microcredito da America 

do Sul e o segundo da America Latina, o CrediAmigo, por meio do qual o Banco ja emprestou 

mais de R$ 1,5 bilhao a microempreendedores. O BNB tambem opera o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur/NE), criado para estruturar o turismo da 

Regiao com recursos da ordem de US$ 800 milhoes. 

Sao clientes do Banco os agentes economicos e institucionais e as pessoas fisicas. Os agentes 

economicos compreendem as empresas (micro, pequena, media e grande empresa), as 

associagoes e cooperativas. Os agentes institucionais englobam as entidades governamentais 

(federal, estadual e municipal) e nao-governamentais. As pessoas fisicas compreendem os 

produtores rurais (agricultor familiar, mini, pequeno, medio e grande produtor) e o 

empreendedor informal. O BNB exerce trabalho de atragao de investimentos, apoia a realizagao 
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de estudos e pesquisas com recursos nao-reembolsaveis e estrutura o desenvolvimento por 

meio de projetos de grande impacto. Mais que um agente de intermediagao financeira, o BNB 

se propoe a prestar atendimento integrado a quern decide investir em sua area de atuagao, 

disponibilizando uma base de conhecimentos sobre o Nordeste e as melhores oportunidades de 

investimento na Regiao. 

O Banco mantem estreita sintonia de suas ac5es com as polfticas publieas do Governo Federal, 

no apoio a agricultura familiar e microcredito, por meio dos financiamentos do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e de seu Programa de 

Microcredito Produtivo Orientado, CrediAmigo. O Banco ampliou o apoio as pesquisas 

tecnologicas por meio de emprestimos nao-reembolsaveis de fundos mantidos com essa 

finalidade. O Fundo de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (FUNDECI) apoiou 121 

projetos de pesquisas tecnoldgicas alocando R$ 6,1 milhoes contemplando diversas areas e 

cadeias produtivas importantes para o desenvolvimento da Regiao. O Fundo de Apoio as 

Atividades Socioeconomicas do Nordeste (FASE) e o Fundo de Desenvolvimento Regional 

(FDR) tern priorizado o financiamento de projetos de pesquisa, estudos e eventos relacionados 

a tematica da economia solidaria. No ano de 2006, foram apoiados 58 projetos no total de R$ 

2,5 milhoes com recursos do FASE e 36 projetos no valor total de R$ 2,3 milhoes com recursos 

do FDR. Alguns principals projetos desenvolvidos pelo BNB, encontram-se resumidos no 

Quadro 1. 

O BNB convive diariamente com a realidade das empresas e conhece suas necessidades. E 

lema do banco: "Se voce esta precisando de capital de giro para o bom andamento dos 

negocios, procure o BNB. Nos temos o credito que voce precisa, do tamanho certo para sua 

empresa". 

Quadro 1 - Principais projetos desenvolvidos pelo BNB 
PROJETO FINALIDADE APORTE DE 

R E C U R S O S PARA 

APLICACAO 

CREDIAMIGO Atender micros empreendedores com 
credito rapido e facil. 

R$ 1,5 bilhoes 

CREDITO ESPECIALIZADO Atendimento aos produtores rurais de 
todos os portes, com vistas a 
estruturacao de cadeias produtivas nos 
municipios. 

PROGRAMAS ESPECIAIS -
LINHAS DE CREDITO DO 
PRONAF 

Destinados aos agricultores familiares, 
visando a fixacao do homem no campo, 
atraves da geracao de emprego e renda 

R$ 8,5 milh6es 
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PRODETUR Incremento da atividade turfstica no 
Nordeste 

R$ 800 milhoes 

CREDITO COMERCIAL Atendimento ao comercio como um todo 
atraves de suprimento de capital de giro e 
opcoes de investimentos de longo prazo. 

Fonte: Elaboracao propria, baseado nas informacoes do site institucional do f 3anco do Nordeste 

2.4.2 Produtos e se rv icos destinados ao publico empresarial 

Para os fins a que se destina a esta pesquisa, optou-se por estudar o processo de avaliag§o de 

risco-cliente adotado pelo BNB, restrito apenas ao publico empresarial, em virtude de acreditar 

que existe uma maior utilizagao, por parte do BNB, das informagoes contabeis exigidas para 

esse segmento, no processo de concessao de credito. Assim, como parte da estrategia para 

reativagao de negocios na area comercial, o Banco relangou a marca "Conterraneo". 

Os produtos da carteira de credito comercial representam o esforgo da empresa para um 

melhor atendimento ao cliente, gerando receitas e resultados num processo de reciclagem do 

credito dentro da Regiao. De acordo com as informagoes obtidas atraves do site institucional, 

existem hoje o cheque especial conterraneo, o cheque empresarial conterraneo, o capital de 

giro, e os demais que estao descritos no quadro 2 a seguir; 

Quadro 2 - Produtos e servicos destinados pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bh B ao publico empresarial 
PRODUTOS E 

SERVICOS 

FINALIDADE PUBLICO ALVO FONTES DE RECURSOS 

Capital de Giro 
Insumos.cheque 
empresarial.capital 
de giro simples, 
conta empresarial 
conterraneo e 
desconto de 
cheques 

Conceder emprestimo para 
cobrir eventuais deficits das 
empresas, ou a 
antecipacao para 
constituicao de deposito 
vinculado, pelas empresas 
optantes do art. 19 da Lei 
n° 8.167 de 16/01/1991 .de 
recursos 

Empresas que atuem 
nos ramos rural, agro-
industrial, industrial, 
comercial ou de 
prestacao de servigos, 
ou pessoas jurfdicas 
optantes pelos 
incentivos do art. 19 da 
Lei n° 8.167 de 
16/01/1991. 

Captagoes efetuadas no 
mercado interno pelas 
agendas e Area 
Financeira e FNE 
(Comercial, Industrial ou 
Servigos) 

Fonte: Elaboracao propria, baseada em dados extraidos do site institucional do BNB (2008) 

Ressalte-se que tais produtos e servigos destinados ao publico empresarial possuem taxas 

normalmente praticadas abaixo daquelas usadas no mercado, devido ao carater 

desenvolvimentista que assume o Banco do Nordeste no desempenho de sua fungao e missao. 
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2.5 A S P E C T O S POSIT IVOS E NEGATIVOS DA UTIL IZACAO D E I N F O R M A C O E S 

C O N T A B E I S NA M E N S U R A C A O DO R I S C O D E C R E D I T O EM INSTITUIGOES 

F INANCEIRAS 

A evolugao dos metodos empregados na analise de risco de credito nas instituigSes financeiras 

era, tradicionalmente, vinculada de forma quase exclusiva a analise dos balangos. Todavia, com 

a evolucao dos sistemas empregados nas avaliacoes de risco, houve uma sensivel diminuicao 

no papel desempenhado por tais balancos no processo em tela. Outrora, 100% das 

informagoes de peso utilizadas provinham dos balancos. 

Isso nao significa, porem, que sua importJncia tenha decrescido. Apenas o universo de fatores 

considerados modernamente se ampliou, passando a dar destaque a fatores de outra natureza. 

Os aspectos positivos envolvidos na utilizagao dos indicadores contabeis para fins de 

mensuragao de risco de credito ja foram bastante discutidos na pesquisa em tela, de modo que 

ficou evidente que a utilizagao de tais dados suaviza os riscos operacionais de retorno dos 

financiamentos, ja que permite uma reflexao acerca da situagao financeira e patrimonial da 

empresa, de modo a vincular a avaliagao de risco a informagoes consistentes e reais, 

proporcionando maior seguranga as decis5es gerenciais. 

Por outro lado, o uso de informagSes contabeis tern tambem seus aspectos negativos. Dentre 

os quais, este trabalho elenca a necessidade de utilizagao do elemento subjetivo nas analises, 

o que nao e o ideal; e a necessidade de qualificagSo tecnica e conhecimento contabil adequado 

para realizagao da analise das informagoes contabeis nos riscos, ja que, sem o conhecimento 

adequado para tanto, as informagoes poderao ser subutilizadas. Outro transtorno corriqueiro e o 

fato de que as informagoes disponibilizadas pelos contadores muitas vezes podem estar 

"maquiadas", tanto para majoragao do limite de credito definido, como para fins de sonegagao 

fiscal. Em ocorrendo isso, o Banco fica impossibilitado de conferir a esta empresa um limite 

maior. Mesmo ciente cuja capacidade de pagamento daquela empresa e bem maior do que o 

que esta descrito nos balangos contabeis, todavia, como o calculo e feito baseado neles, nao se 

podendo dele fugir, de modo que a empresa pode ficar prejudicada na concessao do seu limite. 
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Tal situagao gera uma serie de transtornos para o Banco com relagao a clientes que adotam a 

pratica de apresentar balancos subavaliados. Esses clientes, posteriormente, mesmo que 

apresentem um novo balango retificando a informagao anterior relativa ao mesmo exercicio, nao 

poderao ter o seu limite de credito acrescido, considerando-se ser este um dos objetos de 

auditagem e questionamento por orgaos internos e externos. 

Sobre o tema, comenta ludfcibus (2007, p.90); 

As limitagoes da analise de balangos prendem-se, basicamente, a diversidade 
de metodos contabeis adotados pelas empresas (...) Tambem a propria 
natureza estritamente financeira das indagagoes retrata as limitagoes implicitas 
em todo metodo contabil. Entretanto os quocientes, devidamente calculados 
sobre demonstrativos depurados dos efeitos do embonecamento (que consiste 
basicamente nas manipulagoes frequentemente utilizadas pelos autores dos 
demonstrativos no sentido de melhorar a aparencia dos resultados dos 
mesmos) auditados e analisados por analistas experimentando comparados 
com padroes pre-estabelecidos sao de grande utilidade para a gerencia 
financeira da empresa. 

Verifica-se, portanto a necessidade de, dependendo do valor proposto e das lacunas na analise 

detectadas pelo gestor dos recursos, a solicitagio de convalidagao por meio de parecer de 

auditor, das informagSes apresentadas, ja quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esta claro que sua distorgio e possivel. 

3. A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S 

3.1 Comportamento d a s Provisoes e D e s p e s a s com Devedores duvidosos do BNB 

Nesta segao, procurou-se reunir subsidios para cumprimento do terceiro objetivo especiflco 

desta pesquisa, qual seja: analisar o comportamento das Provisoes (PCLD) e Despesas com 

Credito de Liquidagao Duvidosos (DCLD) do BNB, nos ultimos dez anos. Para tanto, coletou-se 

os Relatorios Anuais divulgados pelo banco, referentes ao periodo de 1998 a 2007, disponiveis 

no site da Comissao de Valores Mobiliarios - CVM 1 , 

www.cvm.gov.br, acesso em mai/2008. 

http://www.cvm.gov.br
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Com os dados obtidos, elaborou-se os graficos de 01 a 05, comentados a seguir, os quais 

demonstram o comportamento, ao longo do tempo, de 7 variaveis, que sao: Operacoes de 

Credito a Receber (Ativo Circulante), Provisao para Credito de Liquidacao Duvidosa - PCLD 

(Ativo Circulante), Operacoes de Credito a Receber (Ativo Realizavel a Longo Prazo), Provisao 

para Credito de Liquidacao Duvidosa - PCLD (Ativo Realizavel a Longo Prazo), Receita de 

Operacoes de Credito, Despesa com Provisao para Liquidacao Duvidosa e Lucro Liquido do 

Exercicio. 

EVOLUCAO DAS OP. CREDITO A RECEBER E DA PCLD 

(Curto Prazo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 1 - Evolucao das Operacoes de Credito a Receber e da PCLD de curto prazo, entre 1998 a 2007. 

No grafico 1, observa-se que nos tres primeiros anos anal isados, a conta patrimonial de 

Operacoes de Credito a Receber, classificada no Ativo Circulante, apresentou uma tendencia 

crescente, atingindo no quarto ano (2001), o maior volume de recursos dos dez periodos 

anal isados. No quinto ano, verif ica-se uma acentuada queda de aplicacoes nessa rubrica 

contabil, mantendo-se constante nos demais anos. Tal evolucao foi acompanhada por 

movimentacao similar na Provisao para Creditos de Liquidacao Duvidosa, tambem de curto 

prazo. 

Esta similaridade do comportamento das duas contas analisadas pode ser justif icada pela 

metodologia de calculo adotada pelo BNB para dimensionar sua PCLD que, segundo suas 

Notas Explicativas as Demonstracoes Contabeis do Banco, consiste na reclassificacao do 

estoque remanescente da carteira propria, contemplando operacoes contratadas, em sua quase 
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totalidade antes de 1995, pelos criterios estabelecidos pela Resolucao N° 2.682/99, do Conselho 

Monetario Nacional. 

A adequacao do Banco aos novos parametros ocorreu exatamente no ano de 2001 , onde se 

observa o pico do grafico, e exigiu complementacao de aprovisionamento da ordem de R$ 

1.597.229 mil, correspondente aos valores apurados em setembro/2000, no montante R$ 

1.372.178 mil, atualizados com base nos encargos contratuais pactuados e ajustes requeridos. 

EVOLUCAO DAS OP. CREDITO A RECEBER E DA PCLD (Longo Prazo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 2 - Evolucao das Operacoes de Credito a Receber e da PCLD no longo prazo, entre 1998 a 2007. 

Em relacao ao longo prazo, as contas de Operacoes de Creditos a Receber e sua respectiva 

Provisao demonstram urn comportamento menos similar a que o observado no curto prazo. 

Pela analise do grafico 2, verifica-se que a evolucao da PCLD do Ativo Realizavel a Longo 

Prazo e mais linear e com menor tendencia (de crescimento ou decrescimento) do que o 

ocorrido com as Operacoes de Credito a Receber no longo prazo. 
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Receita de Op. Credito -1998 A 2007 

571.991 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grafico 3 - Evolucao da Receita de Operacoes de Credito do BNB, entre 1998 e 2007. 

No grafico 3, observa-se a existencia de ciclicidade nos seis primeiros anos analisados, 

referentes a obtencao de receitas de operagoes de creditos, com pontos de alto em torno do 2° 

e 5° anos e pontos de baixa nos anos 1,3,4 e 6. Do setimo ano em diante, verifica-se 

movimentos mais constantes neste tipo de receita do banco, indicando uma possivel fase de 

estabil idade. 

Despesa com Provisao p/Liq. Duvidosa -1998 A 2007 

/ - * x 1.740.290 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 4 - Evolucao da Despesa com Provisao para Liquidacao Duvidosa do BNB, entre 1998 a 2007. 

No tocante as despesas com provisao para credito de liquidacao duvidosa, o grafico 4 revela 

urn valor extremo (outlear) no 4° ano da serie analisada, fato que pode ser justif icado por 

fatores externos, como por exemplo, tratamento contabil diferenciado dado as operagoes do 
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Grupo Mendes Junior, medida aprovada pelo Conselho Monetario Nacional. Os demais 

periodos analisados apresentam poucas oscilagoes. 

Tratando-se essas duas ultimas variaveis (Receita e DCLD) como series temporais, procedeu-

se ao Teste do Coeficiente de Correlagao de Spearman, para verificagao da estacionariedade 

de cada uma delas. Os resultados obtidos, -0,7333 para as receitas de operagoes de credito e -

0,6969 para a DCLD, revelaram que ambas as series sao estacionarias, permitindo concluir que 

o movimento de tendencia do comportamento da receita e da DCLD nao sao significativos ao 

longo do tempo. 

COMPOSICAO % DA DPLD E LUCRO LIQUIDO SOBRE RECEITA D E OP. CREDITO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

350% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
| • % Despesa PLD • % Lucro LIquido/ 

Grafico 5 - Composigao percentual da DPCLD e Lucro LIquido sobre Receita de Operagao de Credito do 

BNB, entre 1998 a 2007. 

Tomando-se como base o valor obtido de receita de operagoes de credito, calculou-se o 

percentual da DPLD e do Lucro LIquido sobre a mesma, cujos resultados podem ser 

observados no grafico 5. Nele, verifica-se a existencia de urn ano atipico (4° ano - 2001) em 

que o BNB obteve a maior DPLD dos dez anos analisados, chegando a representar 240% da 

sua receita de operagoes de credito. Entretanto, este res'ultado nao foi suficiente para deteriorar 

o lucro do periodo, pois, contraditoriamente, este tambem foi o ano da maior margem de lucro, 
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350% da sua receita. Tal fato pode ser justif icado em virtude do Programa de Fortalecimento 

das Instituigoes Financeiras Federais. Anunciado em Junho de 2001 , abriu, em favor do Banco do 

Nordeste, credito suplementar para a viabilizagao do aumento de capital, e autorizou o Banco do 

Nordeste a promover o aumento de seu Capital Social, mediante subscricao de novas agoes no 

valor de ate R$ 2.660.000 mil. 

Por f im, a ultima analise quantitativa realizada, valeu-se da tecnica estatistica denominada de 

analise de regressao simples e multipla, atraves da qual buscou-se identificar quais das seis 

variaveis estudadas, consideradas como variaveis independentes, influenciou mais fortemente o 

comportamento das DPLD, tido como variavel dependente. Os resultados obtidos foram 

apurados com a util izagao do software Microsoft Excel, versao 2003, e sumarizados nas tabelas 

1,2 e 3. Os dados da tabela 1, resultantes da analise de regressao multipla por considerar 3 

variaveis independentes, permitem concluir que as variagSes ocorridas na Receita de 

Operagoes de Credito e nas Operagoes de Credito a Receber de curto e longo prazo explicam 

70% das variagoes ocorridas na DPLD, indicando uma forte correlagao de 84% entre estas 4 

variaveis. 

Destaca-se, ainda, que analisadas individualmente cada variavel independente, atraves da 

regressao simples, a que demonstrou maior poder explicativo foi as Operagoes de Credito a 

Receber, classif icadas no Ativo Circulante, que consegue explicar 6 4 % das variagoes ocorridas 

na DPLD, conforme tabela 3. 



Tabela 1 - Resumo dos Resultados da Analise de Regressao Multipla- DPLD X REC. OP, OP. CREDITO (AC), OP CREDITO 

(ARLP) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estatistica de regressao 

R multiplo 0,838434 

R-Quadrado 0,702972 

R-quadrado ajustado 0,554458 

Erro padrao 321279,8 

Observacoes 10 

ANOVA 

F de 

gi SQ MQ F significagao 

Regressao 3 1.47E+12 4.89E+11 4,73337 0,050503984 

Reslduo 6 6.19E+11 1.03E+11 

Total 9 2.09E+12 

Erro 

Coeficientes padrao 

95% Inferior 

Statt valor-P 95% inferiores superiores 95,0% 

Superior 

95,0% 

Intersecao -712864 

RECEITA 0,358105 

OP. CREDITO (AC) 0,855611 

OP. CREDITO 

(ARLP) -0,0588 

406088,4 -1,75544 0,129711 -1706526,437 280798,5 

0,355418 1,00756 0,352557 -0,511571974 1,227782 

0,296768 2,883092 0,027945 0,129444523 1,581777 

0,217721 -0,27009 0,796139 -0,591548222 0,473939 

-1706526,4 280798,5171 

-0,511572 1,227782323 

0,12944452 1,581776965 

-0,5915482 0,473939123 



Tabela 2 - Resumo dos Resultados da Analise de Regressao Simples - DPLD X OP. CREDITO (AC) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estatistica de regressao 

R multiplo 0,801755 

R-Quadrado 0,642811 

R-quadrado 

ajustado 0,598162 

Erro padrao 305115,6 

Observagoes 10 

ANOVA 

gi SQ MQ F 

F de 

significagao 

Regressao 1 1.34E+12 1.34E+12 14,3971 0,005278983 

Residuo 8 7.45E+11 9.31E+10 

Total 9 2.09E+12 

Erro 95% Inferior 

Coeficientes padrao Statt valor-P 95% inferiores superiores 95,0% Superior 95,0% 

Intersecao -401313 244811,6 -1,63927 0,139788 -965849,3961 163223,5305 965849,3961 163223,5305 

OP. CREDITO (AC) 0,751783 0,198132 3,794351 0,005279 0,294889387 1,208676587 0,294889387 1,208676587 
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3.2 Relac ionamento da provisao para creditos de liquidacao 

duvidosa c o m a margem liquida do B N B , nos ultimos dez a n o s 

Nesta segao, procurou-se reunir subsidios para cumpr imento do objet ivo geral desta 

pesquisa, qual seja: demonst rar o re lacionamento da Prov isao para Creditos de 

Liquidacao Duvidosa com a Margem Liquida do BNB. 

Ressal ta-se que, nesta pesquisa, adotou-se como urn dos principals pressupostos o 

entendimento de que a metodologia de analise de r isco nas operacoes de credito 

adotada por uma instituigao f inanceira repercute na sua si tuacao f inanceira e 

economica, uma vez que a ef icacia dessa metodologia pretende ser proporcional a 

diminuicao de perdas por inadimplencia nestas t ransacoes. 

Sob esta premissa, just i f ica-se investigar o provavel re lac ionamento da Provisao para 

Creditos de Liquidacao Duvidosa, conta que representa a possib i l idade de perda nas 

operagoes de credito, inserida no At ivo Circulante e no Real izavel a Longo Prazo com 

urn dos indicadores da si tuacao economica, a Margem Liquida das Receitas de 

Operagoes de Credi to, obt ida atraves do seguinte quociente: Lucro Liquido dividido 

pela Receita de Operagoes de Credito. 

A partir dos dados obt idos no conjunto das Demonst ragoes Contabeis , coletados 

conforme descri to na metodologia, real izou-se a anal ise de regressao s imples das 

duas variaveis: Provisao para Credi tos de Liquidagao Duvidosa e Margem Liquida das 

Operagoes de Credi to. Os resul tados obt idos estao descr i tos na tabela 4 . 

Para o uso desta tecnica estat ist ica, optou-se por considerar a Prov isao para Creditos 

de Liquidagao Duvidosa como variavel independente e a Margem Liquida das 

Operagoes de Credi to como variavel dependente ou expl icada. 

Ass im, os pr incipals resul tados obt idos demonst ram urn forte re lac ionamento entre as 

duas var iaveis estudadas, uma vez que o coef ic iente de correlagao, R- mult iplo, 

apurado foi da ordem de 89%, indicando que a Provisao para Credi tos de Liquidagao 

Duvidosa esta relacionada em 8 9 % com a Margem Liquida das Operagoes de Credito. 



Tabela 3 - Resumo dos Resultados da Analise de Regressao Simples da PCLD X ML zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estatistica de regressSo 

R multiple- 0,890863 

R-Quadrado 0,793636 

R2-ajustado 0,764156 

Erro padrao 0,055779 

Observacoes 9 

ANOVA 

gi SQ MQ F 

Fde 

significacao 

Regressao 1 0,083757 0,083757 26,920702 0,001268934 

Residuo 7 0,021779 0,003111 

Total 8 0,105536 

95% Inferior Superior 

Coeficientes Erro padrao Statt valor-P 95% inferiores superiores 95,0% 95,0% 

Intersecao 0,371393 0,04318 8,601011 5.723E-05 0,26928783 0,473497288 0,2692878 0,473497 

PCLD -3.4E-07 6.48E-08 -5,18852 0,0012689 -4,89391E-07 -1.82969E-07 -4.89E-07 -1.8E-07 

RESULTADOS DE RESlDUOS 

ObservacSo Y previsto Resfduos 

1 0,131653 -0,04139 

2 0,018092 0,025624 

3 0,037955 0,025857 

4 0,1006 0,003203 

5 0,172024 -0,05346 

6 0,251737 -0,04802 

7 0,260653 -0,05517 

8 0,271682 0,082754 

9 0,278269 0,06061 
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Esta relacao e explicada pelo coeficiente de determinagao, R-Quadrado, cujo 

resultado foi de 79%, possibilitando a seguinte interpretagao: A provisao para credito 

de liquidacao duvidosa explica 79% da variagao na margem liquida das operagoes de 

credito. Os 2 1 % restantes da variagao na margem Ifquida das operagoes de credito 

sao explicados por outros fatores que nao sejam as questoes ligadas ao 

dimensionamento da inadimplencia ou provisao para credito de liquidagao duvidosa. 

Do exposto, observa-se que a Provisao para Creditos de Liquidagao Duvidosa afetou 

fortemente a Margem Liquida das Operagoes de Credito do BNB, nos dez anos 

analisados. 

4. CONSIDERAQOES FINAIS 

O risco e urn problema antigo, tematica ha muito discutida, elemento presente de 

forma marcante na sociedade humana, qualquer que seja o seu contexto. Embora 

possa adquirir inumeras facetas, o risco da industria bancaria e, hoje, o elemento 

angustiante das decisoes gerenciais e mercadologicas, isso em nivel mundial. A 

globalizagao dos mercados, a desregulamentagao, o desenvolvimento tecnologico e a 

ocorrencia de escandalos financeiros que vem afetando os mercados nos ultimos anos 

aumentaram sobremaneira a complexidade do sistema financeiro e a exposigao dos 

bancos a situagoes de risco em niveis mais acentuados. 

Eis, entao, que surge a relevancia das questoes levantadas atraves desta pesquisa. A 

capacidade de mensuragao do risco de credito e urn elemento que destaca, no cenario 

moderno, as grandes instituigoes financeiras. Diante, porem, da necessidade de 

desenvolvimento deste processo de avaliagao de risco, de modo a subsidiar 

investimentos seguros. O presente trabalho procurou identificar quais sao as variaveis 

contabeis utilizadas no processo de concessao de credito bancario, de modo geral. 

Neste processo, destaca-se o uso de indicadores tradicionais de analise das 

demonstragoes contabeis, em que variaveis contabeis como Passivo Circulante, Ativo 

Circulante, Patrimonio LIquido e Lucro Liquido, compoem o modelo de avaliagao de 

risco adotado pelas instituigoes financeiras. 

Tais variaveis sao uteis para criticar a estrutura de recursos da empresa solicitando do 

credito, atraves da medigao do seu passivo exigivel, patrimonio liquido e passivo 
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circulante, dimensionando-os como elementos componentes do nivel de 

endividamento e do grau de imobilizacao. 

No que concerne a verificagao da base financeira da empresa solicitante do credito, e 

considerada principalmente a sua liquidez corrente, mediante a relacao comparativa 

entre o seu passivo circulante e o seu ativo circulante. 

Ja a apreciacao dos resultados e realizada medindo-se a rentabilidade do patrimonio 

liquido e do lucro liquido obtido no periodo considerado. 

No ambito da reflexao a que este estudo se propoe, identificou-se aspectos positivos e 

negativos no uso da analise das demonstracoes contabeis na avaliagao de risco de 

credito. Em sintese, observou-se como aspecto positivo da utilizagao das informagoes 

contabeis nos metodos de avaliagao de risco, a sua capacidade de auxiliar a minimizar 

os riscos operacionais de retorno dos financiamentos concedidos, ja que permite uma 

analise quantitativa acerca da situagao financeira e patrimonial da empresa solicitante 

do credito. 

Por outro lado, o uso de tais ferramentas nao elimina a necessidade de aplicagao do 

elemento subjetividade, na analise desses dados, uma vez que a analise de risco nao 

se resume a apenas a analise das demonstragoes contabeis. Alem disso, a reflexao 

sobre os dados contabeis exige apurado conhecimento tecnico, principalmente para 

detectar quando os balangos apresentam informagoes inveridicas. 

Apesar da utilizagao pelo Banco do Nordeste de metodologia propria de analise de 

risco na concessao de credito, observou-se que, como todas as demais Instituigoes 

Financeiras, sujeita-se a ocorrencia de fatores adversos externos, sobre os quais nao 

tern controle, e que afetam de forma direta a sua despesa com provisao para 

devedores duvidosos, ja que tais eventos mudam a classificagao de risco de suas 

operagoes, e esse processo gera impacto no lucro obtido. 

Considerando que o comportamento da provisao para devedores duvidosos pode 

sofre interferencia, dentre outros, metodologia de risco de credito utilizado por 

instituigoes financeiras no geral, e no BNB em particular, conclui-se que a Provisao 

para Creditos de Liquidagao Duvidosa afetou fortemente a Margem Liquida das 

Operagoes de Credito do BNB, nos dez anos analisados, sendo responsavel pela 

explicagao de 79% das variagoes ocorridas na Margem Liquida das Operagoes de 

Credito do BNB. Retorna-se, pois, a reflexao inicial: no mundo empresarial, uma das 
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ferramentas mais poderosas no gerenciamento de r iscos cont inua sendo o 

conhecimento. 

Diante disso notou-se que aqueles que fazem negocios, na Era da Informacao, 

conhegam seus processos, e, pr incipalmente, os riscos a eles atrelados. Nessa 

conjuntura, o gerenc iamento de risco e uma das at iv idades mais importantes em todas 

das organizacoes, espec ia lmente nas instituigoes f inanceiras. 
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