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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O objetivo deste trabalho foi identificar quais os passos a serem percorridos para se criar 

uma Norma Contabil pelo Conselho Federal de Contabilidade. A discussao brasileira entre a 

essencia e a forma traz a tona a discussao sobre a atuacao dos contadores diante das 

diferentes transacoes contabeis, com isso o questionamento sobre a melhor aplicacao passa 

a ser uma constante no dia a dia dos contadores. Diante do amplo campo de normatizacao 

que tern a contabilidade brasileira se discute o passe real do que seria um principio, uma 

norma, um padrao, so se tern a emissao dos mesmos e consequentemente a certeza de que 

devem ser cumpridos a risca pelos profissionais e demais orgaos. Diante disso, se buscou 

aplicar um estudo de caso, no orgao de atuacao profissional da contabilidade no Brasil, onde 

em contato com o mesmo se levantou dados sobre os procedimentos percorridos para se 

chegar a emissao de uma norma contabil. De maneira geral, percebe-se que o sistema 

adotado pelo Brasil emana do Poder Legislative exercendo forte influencia sobre as normas 

e suas alteracoes. Entretanto, cada vez mais os profissionais estao tomando a iniciativa de 

tentar promulgar sempre as possiveis alteracoes, mesmo tendo um gargalo do setor 

legislativo que tece, muitas vezes, agoes sem maior apreciacao do caso ou ligado aos 

interesses unilaterais de certas atividades financeiras. 

Palavras-chave: Normatizacao; CFC; Brasil; Essencia; Forma. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The research was to identify the steps to be followed to create an Accounting Standard by 

the Federal Accounting. The discussion between the Brazilian essence and form makes 

surfacing discussion about performance counters on the various accounting transactions, 

thus questioning on improving the application becomes a constant in the daily lives of 

accountants. Given the wide scope of regulations that have the Brazilian accounting deals 

with the actual move would be a beginning, a standard one has only to issue the same and 

therefore sure to be fulfilled to the letter by professionals and others organs. Therefore, it 

sought to apply a case study in organ performance from the accounting professional in Brazil, 

where in contact with the same collected data on the procedures traveled to reach the issue 

of an accounting standard. In general, one sees that the system adopted in Brazil comes 

from the legislative branch exercising strong influence on standards and their amendments. 

However, more and more professionals are taking the initiative to try to enact changes where 

possible, even having a neck of the legislative branch that weaves often shares without 

further examination of the case or attached to the unilateral interests of certain financial 

activities. 

Key-words: Standardization; CFC; Brazil; Essence; Shape. 
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1 INTRODUCAO 

11 Justificativa e Problematica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A contabilidade surge para o controle patrimonial e desde que se necessitou de tal controle, 

pode-se dizer que ja existem sistemas contabeis, assim, mesmo sem criterios avancados ou 

sem nenhum tipo de normatizacao, qualquer pratica que necessitava de controle patrimonial, 

era uma pratica de contabilidade. Com a evolucao em termos de estudo e aplicacao, 

partindo pelo principio mais aceito pela maioria dos pensadores, optou-se pela elassificacao 

de cunho cientifico definindo-a como uma ciencia social. No entanto, independente de sua 

elassificacao, ela adquire cada vez mais importancia, dado o crescimento das corporacoes, 

entidades e empresas o que exigem grande eficacia dos profissionais da contabilidade para 

que sejam capazes de trabalhar a infinita gama de informacoes uteis e necessartas, nao 

apenas ao estudo e ao controle do patrimonio, mas tambem ao fundamental processo de 

tomada de decisSes por parte dos gestores das entidades. 

Contudo, diante da evolucao das entidades ocasionada pelas constantes transformacoes do 

sistema capitalista, surge um foco maior na seguranca e na garantia relativas aos seus 

respectivos patrimonios, interferindo tambem em outros fatores, como a necessidade de 

levantar capital. Assim, ocorre um aumento no numero de usuarios interessados em 

informacoes sobre o patrimonio, ampliando por sua vez o leque de contribuicoes a serem 

dadas pela contabilidade, que tern como foco o patrimonio. 

Sabe-se, porem, que para tais informacoes chegarem ao usuario, de modo a atender suas 

necessidades, deve haver uma maior interacao entre teoria e pratica, e para que isso possa 

ocorrer, a evolucao da contabilidade deve ser incorporada a normatizacao contabil. 

No mundo de hoje informacao e algo necessario, haja vista que, a sociedade esta cada vez 

mais exigente, que luta peios seus direitos, que se atualiza diariamente. Assim, a 

contabilidade enquanto responsavel pelo fornecimento de informacoes precisa acompanhar 

a evolucao dos seus usuarios e procurar atender, as suas necessidades. 

Antunes (2002, p. 18) argumenta que: 

Esse periodo de gradativas mudancas [...], vivenciado mais intensamente 
nessas ultimas decadas, vem sendo apontado por varios estudiosos como 
um periodo de transicao de uma sociedade industrial para a sociedade do 
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conhecimento. 

A competitividade e impulsionada atraves do conhecimento, que, por sua vez, atribui 

seguranca e firmeza as atitudes dos profissionais da Contabilidade, sendo ele o maior ativo 

de uma entidade, constituindo-se numa prova de consonancia com o atual cenario mundial. 

A evolucao da contabilidade, em uma questao logica, foi acompanhada pela necessidade de 

se normatizar a sua pratica. Com isso, em alguns momentos se destacou o governo na 

busca pela responsabilidade na normatizacao contabil e em outros momentos a classe de 

profissionais contabeis tomava a frente na necessidade de tal busca. 

Sempre se discutiu sobre de quern era responsabilidade de normatizar e no decorrer do 

tempo se vivenciou a ideia de que oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA experts no assunto e quern tinha autoridade para 

determinar a aplicabilidade das normas. Em alguns pontos se vivenciou discussoes entre a 

classe e o governo quanto a vontade e a capacidade de normatizar a contabilidade. 

A discussao da classe sempre reinou em termos de alcancar a essencia contabil, ou seja, 

praticar contabilidade segundo os preceitos da boa teoria contabil, nao havendo distincoes 

entre elas, principalmente, ao se pensar que a contabilidade e uma ciencia social e nao se 

pode haver ciencia sem que haja um referencial teorico que a sustente. O governo tern um 

papel mais secundario dentro da sua busca, pois, seu objetivo e claro, definindo-se 

detalhadamente, que sua prioridade e a arrecadacao, onde em torno disso, se tern 

historicamente que, nas interferencias do governo, a forma sempre prevaleceu sobre a 

essencia. 

Os pontos em questao trazem dificuldade de aplicacao e ate mesmo de alcance as normas, 

em alguns casos nao se tern como identificar em detalhe, quando se fala de norma, de 

principio, de padrao, enfim, a pratica contabil em alguns pontos nao flea explicita para a 

sociedade como um todo, se e fruto de um simples ato obrigatorio ou se e determinada pela 

teoria contabil. 

Focando o orgao de classe brasileira, por exemplo, o Conselho Federal de Contabilidade, 

tem-se uma questao cultural que prevalece, onde se vivencia um pais extremamente 

legalista e que o governo e referenda em termos da emissao de normas contabeis, desta 

forma, tal orgao nao tern autoridade em exigir o cumprimento de suas normas tecnicas, 

portanto, somente pelos profissionais contabeis. A elassificacao de ordem tecnica estabelece 

doutrinas, regras e criterios a serem obedecidos; ja a elassificacao de ordem profissional, 

fixa procedimentos de ordem profissional. 
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O impacto dessa falta de autoridade substantiva quanto a atuacao do orgao de classe, 

preocupa em termos da real atuacao da contabilidade como ciencia, sabendo que a 

participa?ao da classe contabil e essencial para se determinar que a teoria contabil esta 

sendo buscada, considerando que o profissional contabil tern a obrigagao de conhecer a 

contabilidade em sua essencia e se colocar como participante ativo do processo de 

normatizacao. 

Diante dos pontos destacados, surge o seguinte questionamento: Quais os passos a serem 

percorridos para se criar uma norma contabil pelo Conselho Federal de Contabilidade? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar quais os passos a serem percorridos para se criar uma Norma Contabil no 

Conselho Federal de Contabilidade. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

Na busca pelo alcance do objetivo geral, ter-se-a alcancado os seguintes objetivos 

especificos: 

- Demonstrar a participacao da classe contabil na normatizacao da contabilidade brasileira; 

- Identificar como a teoria contabil influi na normatizacao; 

- Determinar a influencia do orgao de classe sobre a pratica contabil brasileira. 
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1.3 Metodologia da Pesquisa 

Geralmente, os trabalhos cientificos surgem mediante a existencia de uma questao-

problema que vislumbrara o norteamento da pesquisa. 

Como objetivo principal dessa pesquisa, tem-se a busca de solucoes para o problema 

ievantado, o que e feito atraves da execucao de procedimentos cientificos (GIL, 2002; 

GONZALEZ RfO, 1997; VERGARA, 2000). 

Os procedimentos cientificos realizados ou a metodologia adotada sao metodos ou tecnicas 

adequados a resolucao da questao-problema, os quais podem se dar atraves de 

observacao, descricao, demonstragao, analise e interpretacao de fenomenos (GIL, 2002; 

GONZALEZ RlO, 1997). 

Na presente pesquisa foram utilizados materials publicados como livros, artigos, revistas e 

informagoes em meio eletronico, caracterizando-a como bibliografica, descritiva, qualitativa, 

exploratoria e estudo de caso. 

1.4 Quanto aos Meios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Pesquisa Bibliografica 

A priori, o estudo se fundamentou na pesquisa bibliografica, realizando-se uma releitura mais 

aprofundada da literatura contabil como livros, leis e artigos cientificos, em seguida 

procedeu-se a coleta de informagoes a respeito dos dados tematicos referenciados nesta 

pesquisa. 

• Pesquisa Descritiva 
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Segundo Beuren (2002, p. 81) a pesquisa descritiva "preocupa-se em observar os fatos, 

registra-los, analisa-los, nao havendo a interferencia do pesquisador na manipulagao dos 

fenomenos estudados". 

No presente trabaiho, oportunizou-se a evidenciacao do necessario registro do material 

pesquisado, descrevendo-se a evolucao contabil ao longo de varios anos, alem de enfatizar, 

tambem, os passos percorridos pelo CFC na edigao de normas contabeis brasileiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 Quanto aos Fins zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Pesquisa Qualitativa 

De acordo com Richardson (1999), os estudos que empregam uma metodologia qualitativa 

podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interacao de certas 

variaveis, compreender e classificar processos dinamicos vividos por grupos sociais. 

Tendo em vista a necessidade de compreender o problema apresentado, este trabaiho 

tambem se classifica como qualitativo, uma vez que visa descrever quais os passos 

percorridos na criagao das normas contabeis brasileiras utilizadas pelo CFC. 

• Pesquisa Exploratoria 

Dentro desse contexto e com a finalidade de descobrir quais os passos percorridos na 

criagao das normas contabeis brasileiras utilizadas pelo CFC realizou-se uma pesquisa 

exploratoria, Gil (1999) diz que a mesma visa proporcionar maior familiaridade com o 

problema com o intuito de torna-lo explicito ou de construir hipotese. 
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1.6 Estudo de C a s o 

De acordo com Yin (2005, p. 20), fica enfatizado que, como estrategia de pesquisa, pode-se 

utiiizar o estudo de caso em muitas situacoes visando contribuir para o conhecimento que se 

tern dos fenomenos individuais, organizacionais, sociais, politicos e de grupo, alem de outras 

fenomenos relacionados. 

Em conformidade com o tema proposto por essa pesquisa, o que se buscou foi a aplicacao 

de um estudo de caso, dentro do orgao de atuacao profissional da contabilidade no Brasil, 

onde, mediante contato mantido com o mesmo, se pode levantar dados sobre os 

procedimentos percorridos para se chegar a emissao de uma norma contabil. 

Foi enviado e-mail para o Conselho Federal de Contabilidade, que, como resposta, enviou a 

Portaria CFC N° 20/08 (CFC, 2008), onde descrimina o passo a passo para se criar uma 

norma contabil. 

Na resposta do CFC ao e-mail enviado, tambem foi sugerida a realizacao de uma consulta a 

Resolugao CFC N° 1.156/09 (CFC, 2009), vez que esta serve de fundamental embasamento 

para todo o processo de normatizacao. 

Mediante estas informagoes, foi possivel a realizagio do trabaiho na forma de estudo de 

caso. 
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2 R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

2.1 Origem e Evolucao da Contabilidade 

Desde o inicio das sociedades, faz-se necessario controlar e designar as posses e os 

poderes exercidos pelos cidadaos sobre seus pertences. A medida que a sociedade evolui, 

tambem com ela surgem novas formas de negociacoes e, consequentemente, a 

necessidade de um controle mais apurado sobre o patrimonio. 

De acordo com ludicibus e Marion (2006, p. 277), pode-se afirmar, com certa seguranca, 

que a origem do campo do conhecimento que mais tarde se consubstanciaria como 

Contabilidade, situa-se em torno de 4000 a.C. Alguns historiadores fazem remontar a bem 

antes, por volta do sexto milenio a.C. No entanto, determinar uma data para se falar de inicio 

de contabilidade pode ser, no minimo, se jogar com hipoteses, pois, a partir do momento que 

o homem passa sentir necessidade de controlar seu patrimonio, tem-se concomitantemente 

a necessidade da contabilidade, assim, podemos inferir que nao se tern tal data certa e 

determinada. 

Desde os primordios se tern vestigios de praticas relacionadas a contabilidade, sendo a 

informacao contabil utilizada a fim de medir o patrimonio individual e familiar. Mesmo 

rudimentar, essa fase foi de suma importancia, pois, segundo ludicibus e Marion (2002, p. 

32), "ela pode ser chamada de fase empirica da Contabilidade, em que se utilizava de 

desenhos figures e imagens, para identificar o patrimonio existente". 

Mesmo contando ainda com uma forma muito arcaica de registro do patrimonio, o ser 

humano procurava registrar de alguma forma a sua riqueza para, a partir dai, desenvolver 

novas tecnicas de manejo, a fim de conseguir um crescimento gradativo de suas posses. 

Segundo ludicibus e Marion (2006, p. 277): 

Outro fator que impulsionou enormemente o progresso das formas 
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rudimentares de Contabilidade (que, ate o aparecimento da pallida dobrada, 
nada mais era do que uma especie de inventario de bens, de direitos e 
obrigacoes) e o aparecimento da moeda (em forma de moeda mesmo), 
como base de troca, por voita, aproximadamente, do ano 2000 a.C. (embora 
certos metais preciosos fossem utilizados, como moeda, desde bem antes). 

Na verdade, conforme ludicibus e Marion (2006, p. 277), nao se pode falar em 

Contabilidade, mesmo que rudimentar, sem a invencao da escrita pois, juntamente com ela 

tem-se a habilidade de contar, ou seja, a contabilidade remonta antes mesmo que as 

primeiras manifestacoes da capacidade matematica do ser humano. Hendriksen e Van 

Breda (1999) destacam pontos como desenvolvimento do comercio, invencao da escrita, 

invencao dos numeros e da moeda, como antecedentes da contabilidade, destacando que 

estes sao os principals responsaveis pela divulgacao da contabilidade para o resto do 

mundo. 

Com o desenvolvimento cientifico sob todas as suas formas, o periodo medieval tambem 

marca um grande avanco na historia da contabilidade. Para Beuren (2006) esse perfodo teve 

dois momentos importantes: o primeiro esta relacionado a publicacao da obra "Liber Abacci" 

escrita por Leonardo Fibonacci de Pisa, que desempenhou importante papel na 

popularizacao do sistema numerico arabico na Europa. E o segundo pode ser constatado na 

Italia no ano de 1494 com o surgimento do metodo das partidas dobradas. 

Assim, a fase da Contabilidade no mundo medieval pode representar a 
passagem de uma forma de registros contabeis rudimentar, ate entao 
praticadas, para um novo processo, apoiado fundamentalmente pelo 
sistema numerico arabico e, posteriormente, pelo metodo das partidas 
dobradas (BEUREN, 2006, p. 24). 

Mas, muito antes do metodo das partidas dobradas, que somente apareceria bem mais 

tarde, provavelmente na Italia, a Contabilidade, em sua forma rudimentar, era capaz de 

avaliar bens, direitos e obrigacoes, periodicamente, derivar, portanto, o Patrimonio Liquido 

das entidades, conforme ludicibus e Marion (2006, p. 277). Desta forma, se reforca a ideia 

de que a contabilidade nao tern data certa para nascimento e de que ela se desenvolveu a 

partir de muitas maos e de muitos povos (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999). 

Ainda segundo ludicibus e Marion (2006, p. 278), o resultado dos periodos, possivelmente, 

era computado pela diferenca entre os patrimonios liquidos em datas distintas, sem grande 

preocupacao em identificar as causas das variacoes do mesmo. Assim, uma forma 

rudimentar de Balanco Geral foi a primeira exteriorizacao do trabaiho contabil. 
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O sistema de partidas dobradas foi "oficiaiizado" (considerando que existiam indicios sobre 

tal pratica ha alguns anos, mas, so com a publicacao do livro de Paccioli que houve 

reconhecimento e divulgacao) para atender o desenvolvimento do comercio que se dava nas 

cidades italianas, de modo que ele atendia a um tipo de usuario que necessitava de uma 

informacao restrita, que se interessava apenas pela evolucao de patrimonios individuals. 

Naquele momento, a divulgacao do sistema atraves de livro foi de extrema importancia para 

o desenvolvimento da contabilidade, inclusive na sua proliferacao para os demais paises. 

Inclusive Hendriksen e Van Breda (1999) comentam que pouca evolucao se deu do metodo 

de partidas dobradas para os dias atuais, e interessante a afirmagao ja que os preceitos 

tecnicos da contabilidade serao sempre os mesmos, e as mudancas de ciencia social, as 

quais os contadores se deparam diariamente, se devem a mudancas de essencia 

(discussoes a respeito da aplicacao de teorias), buscando sempre acompanhar a evolucao 

da sociedade. 

Baseado em Hendriksen e Van Breda (1999) esse contexto da contabilidade representa a 

causa logica do fenomeno patrimonial, todo debito tern seu credito correspondente, 

visualizando-se "uma igualdade de valor de causa e efeito de um fenomeno ou 

acontecimento havido com a riqueza patrimonial". Assim, sendo o patrimonio objeto da 

contabilidade, tem-se o que se chama de magica contabil, onde se estuda as transacoes de 

origem e aplicacao de recursos. 

Em detrimento de todo o controle e influencia que a contabilidade exerce sobre o patrimonio, 

Franco (1999, p. 18) diz: 

E a ciencia que estuda os fenomenos ocorridos no patrimonio das 
entidades, mediante o registro, a elassificacao, a demonstracio expositiva, a 
analise e a interpretacao desses fatos, com o fim de oferecer informacSes e 
orientacao - necessarias a tomada de decisoes - sobre a composic§o do 
patrimonio, suas variacoes e o resultado econdmico decorrente da gestao 
da riqueza patrimonial. 

Sob qualquer otica que se analise, a contabilidade caracteriza-se como uma identidade 

patrimonial, seja pessoa fisica ou juridica, uma vez que, a partir de seus registros, a mesma 

passa a oferecer oportunidade de tomada de decisao a qualquer interessado, 

oportunizando-lhe o acesso as informacoes, para Ihe proporcionar decisoes acertadas 

acerca do futuro do seu patrimonio. 

De acordo com Franco (1996), a Contabilidade desempenha, em qualquer organismo 
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economico, o mesmo papel que a Historia na vida da humanidade. Sem ela, nao seria 

possivel conhecer o passado nem o presente da vida economica de determinada entidade, 

nao sendo possivel, inclusive, realizar previsoes para o futuro, nem muito menos elaborar 

pianos para sua orientacao administrativa. 

Dentro desta ideia, surge a base solida para o surgimento da Escola de Pensamento 

Contabil Italiana. Esta escola tern uma caracteristica bem peculiar, uma vez que, sua 

utiiidade era adaptada a realidade do contexto historico em que surgiu. Desta forma, sua 

enfase era a escrituracao, foco no debito e credito, nao se preocupando com o porque do 

registro dos fatos contabeis. Os usuarios da contabilidade na epoca eram em numero 

reduzido, assim como seus interesses tambem, buscando somente o controle patrimonial, 

nao se preocupando com as decisoes futuras que pudessem fazer diferenca na vida de sua 

entidade (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999; IUD1CIBUS, 2007). 

Assim, de certa forma, pode-se dizer que as demonstracoes contabeis finais nasceram antes 

dos processos de registro sistematico que hoje Ihes tern precedencia no tempo. Por esse 

motivo, alguns livros, dedicados a apresentar ao iniciante as primeiras nocoes de 

contabilidade, preferem faze-lo demonstrando de forma simples primeiramente os balancos 

levantados apos cada operacao (estatica patrimonial) em lugar de apresentar os registros 

analiticos nos livros contabeis (Diario e Razao, principalmente), conforme ludicibus e Marion 

(2006, p. 278) destacam. 

Ssto e um vestigio deixado pela Escola de Pensamento Italiana sobre a contabilidade, uma 

vez que seu foco na escrituracao levou para o ensino da contabilidade um pensamento 

tecnico, pouco preocupado com a essencia e consequents satisfacao do usuario da 

contabilidade. 

Obviamente, a escola Italiana foi uma precursora, mas, juntamente com ela, muitos 

pensadores se reuniram e teorizaram sobre outras formas de se pensar contabilidade, e com 

isso, ela foi sendo tratada com diversas facetas no decorrer da historia, sendo vinculada 

estritamente as contas, a matematica, ao direito e a administracao. 

Schmidt e Santos (2008) destacam escolas que foram extremamente influentes para o 

desenvolvimento da contabilidade, para entao, alcancar a situacao em que ela se encontra 

hoje. Escolas como a Administrativa, Personalista, Veneziana, Matematica, Neocontista, 

Alema, Aziendalista e Patrimonialista, foram de importancia fundamental para que a 

contabilidade pudesse ser compreendida como uma Ciencia Social, com objeto proprio e 

objetivo bem definido. 
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Desta forma, hoje pode se compreender Contabilidade como uma Ciencia Social que tern o 

objetivo de fornecer informagoes siteis sobre o seu objeto, o patrimonio, aos mais diversos 

usuarios (lUDfCIBUS, 2007). 

Representando como que um segundo polo para a contabilidade, surgiu com uma nova 

enfase e trazendo os sinais que a contabilidade apresenta hoje, a Escola de Pensamento 

Contabil Norte-Americana, mostrando-se inovadora e mais uma vez, adequada ao novo 

contexto economico que a sociedade estava imersa. A contabilidade, mais uma vez, se 

destaca como ciencia social e se adequa a uma nova realidade social (HENDRIKSEN; VAN 

BREDA, 1999; IUDICIBUS, 2007). 

No intuito de organizar essa divisao patrimonial e a fim de comprovar sob todos os ambitos 

legais o poder sobre os mesmos, surge a ciencia contabil. 

Sua funcao e registrar, classificar, demonstrar, auditar e analisar todos os 
fendmenos que ocorrem no patrimdnio das entidades, objetivando fornecer 
informagoes, interpretacoes e orientacao sobre a composicao e as variacoes 
desse patrimonio, para a tomada de decisoes de seus administradores. 
(FRANCO, 1996, p. 18). 

Na realidade, a mudanca pela qual passou a contabilidade se deu em termos de alcance ao 

seu usuario, de forma que, a contabilidade deixa de ser restrita a um pequeno numero de 

interessados, o que limitava, e ainda limita em algumas culturas, o alcance a informacao e 

passa a ser uma ciencia de todos, buscando atender todos aqueles que porventura venham 

necessitar de informagoes sobre o patrimonio. 

E importante destacar que esse novo foco contabil possibilita aos usuarios o uso de dados 

concretos em seus planejamentos e agoes, alem de Ihes proporcionar conhecimento sobre o 

resultado das atividades ali desenvolvidas para atingir suas metas. 

Assim, no ambito da revolugao industrial, onde comegou a surgir a produgao em massa, 

constituigao de grandes conglomerados e sua consequents necessidade de capital e de 

sistemas de controles gerenciais, a contabilidade emite sua resposta, passando a fornecer 

informagoes de custos, buscando participar ativamente do processo decisorio e atender os 

novos usuarios contabeis que surgiam com intensidade (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999; 

IUDICIBUS, 2007). 

O numero de usuarios contabeis passava a ser entao bem maior e, alem disso, aumentava 

sua exigencia. Tais usuarios surgiam da nova realidade, onde em ansia por novas fontes de 
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recursos fazia surgir a proliferaeao de bancos e a bolsa de valores (HENDRIKSEN; VAN 

BREDA, 1999; lUDfCIBUS, 2007). 

Era, portanto, uma "nova" contabilidade, destacando seus aspectos de custos e gerencial, 

separando definitivamente a pessoa do proprietario da figura do administrador e trazendo 

conceitos ainda nao discutidos, dado serem inapropriados a outras epocas, como foi o caso 

da depreciacao (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999; IUDICIBUS, 2007). 

Desse modo, a contabilidade vai se desenvolvendo e tomando moldes mais gerenciais, 

preocupando nao somente em criar teorias ou pensamentos contabeis, mas sim, em 

construir pensamentos capazes de se tornar palpaveis, praticos. Com isso, enfatizou-se 

bastante a criacao de principios contabeis, com destaque aos principios, hoje considerados 

verdades fundamentals, que e o da entidade e o da continuidade. E se visualiza que esta 

preocupacao so se tomou real devido o trabaiho com novas estruturas empresariais, 

mostrando que nao e o caso de uma contabilidade "ser ruim" e "outra boa", mas, o caso de 

que cada uma atende a uma necessidade especifica de determinada epoca (HENDRIKSEN; 

VAN BREDA, 1999; IUDICIBUS, 2007). 

Conforme ludicibus e Marion (2006, p. 35): 

O desenvolvimento contabil, como ja dissemos, acompanha de perto o 
desenvolvimento economico. Com a ascensao economica do colosso norte-
americano, o mundo contabil volta sua atencao para os Estados Unidos, 
principalmente a partir de 1920, dando origem ao que alguns chamam de 
Escola Contabil Node-Americana. 

E e interessante notar que os Estados Unidos se destacam nesta visualizacao e avanco 

contabil, facilmente justificavel pelo seu papel de potencia mundial, podendo se perceber 

que neste pais houve proliferaeao do surgimento das gigantescaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Corporations, 

principalmente no infcio do seculo atual, e isto, aliado ao formidavel desenvolvimento do 

mercado de capitals e ao extraordinario ritmo de desenvolvimento experimentado e que 

ainda se experimenta, constituindo um campo fertil para o avanco das teorias e praticas 

contabeis norte-americanas conforme (IUDICIBUS; MARION, 2006, p. 35). 

Desta forma, ludicibus e Marion (2006, p. 36) dizem que o inicio do seculo XX presenciou a 

queda da chamada Escola Europeia (mais especificamente a Italiana) e a ascensao da 

Escola Norte-Americana no mundo contabil. 
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QUADRO 01 

Comparativo entre duas Esco las 

Algumas razdes da Queda da Escola 

Europeia (especificamente a Italiana) 

Algumas razdes da Ascensao da Escola 

Norte-Americana 

1. Excessivo culto a Personalidade: 

grandes mestres e pensadores da 

Contabilidade ganharam tanta notoriedade 

que passaram a ser vistos como 

"oraculos" da verdade contabil. 

1. Enfase ao usuario da informacao 

Contabil: a Contabilidade e apresentada 

como algo util para a tomada de decisoes, 

evitando-se endeusar demasiadamente a 

contabilidade; atender os usuarios e o 

grande objetivo. 

2. Enfase a Contabilidade Teorica: as 

mentes privilegiadas produziam trabalhos 

excessivamente teoricos, apenas pelo 

gosto de serem teoricos, difundindo-se 

ideias com pouca aplicacao pratica. 

2. Enfase a Contabilidade Aplicada: 

principalmente a Contabilidade Geral. Ao 

contrario dos europeus, nao havia uma 

preocupacao com a teoria das contas, ou 

querer provar que a Contabilidade e uma 

ciencia. 

3. Pouca importancia a Auditoria: 

principalmente na legislacao italiana, o 

grau de confiabilidade e a importancia da 

auditagem nao eram enfatizados. 

3. Bastante importancia a Auditoria: como 

heranca dos ingleses e transparencia para 

os investidores das sociedades Anonimas (e 

outros usuarios) nos relatorios contabeis, a 

auditoria e meio enfatizada. 

4. Queda do nivel das principals 

faculdades: principalmente as faculdades 

italianas, superpovoadas de alunos. 

4. Universidades em busca de qualidade: 

grandes quantias para as pesquisas no 

campo contabil, o professor em dedicacao 

exclusiva, o aluno em periodo integral 

valorizaram o ensino nos Estados Unidos. 

Fonte: ludicibus e Marion (2006, p. 36) 

2.2 Harmonizagao Internacional de Normas Contabeis 

Atualmente a tendencia e a harmonizacao internacional das normas contabeis, adotando-se 

o modelo do IASC, hoje IASB, de inspiracao Anglo-Saxonica. 

Obviamente, a discussao de harmonizacao so surgiu devido a existencia das diferencas 

entre os diversos paises. E considerando que no atual ambiente economico se verifica uma 

forte interacao entre os negocios de diferentes paises, ja nao se encontrando grandes 

barreiras para a instalagao de multinacionais ou para outros tipos de investimentos, comeca 

a se discutir as dificuldades do sistema, trabalhando-se com praticas contabeis divergentes, 

chegando-se a visualizar lucro e prejuizo com os mesmos dados contabeis da mesma 
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empresa, mas, submetidos a praticas contabeis de diferentes paises (NIYAMA, 2005). 

A discussao de harmonizagao das normas contabeis, entao tomou forga, uma vez que, nos 

diferentes paises se adotara uma linguagem contabil similar, sem que haja prejuizo das 

peculiaridades atreladas a cada pais. 

Sao varios os pontos positivos provenientes da harmonizagao, dentre eles para paises sem 

padrao proprio, nem uma estrutura legal ou profissao contabil forte terao a vantagem de se 

igualar em termos contabeis a todos os paises que se enquadrarem no mesmo processo de 

harmonizagao. Os paises emergentes tambem terao maior oportunidade de negocios, 

principalmente com a captagao de recursos de investidores estrangeiros, ja que as 

demonstragoes contabeis estarao dentro de uma linguagem unica. Multinationals terao 

redugao de custos, pois a complexidade da elaboragao das demonstragoes contabeis 

seguindo as praticas de cada pais nao serao mais necessarias, uma vez que se fala uma 

linguagem unica. Da mesma forma, facilitar-se-ao os trabalhos de auditores que atuam em 

empresas multinacionais (NIYAMA, 2005). 

Ha diferengas entre ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA financial reporting dos diversos paises porque cada pais avanga 

dentro de um contexto diferente, seja em termos econdmicos, legais ou mesmo culturais. 

Paises com mercado de capital desenvolvido, por exemplo, tern como caracteristica a 

necessidade de divulgar o maior numero de informagoes possiveis para atender o usuario 

principal que e o investidor, o qual e um usuario exigente e atento a credibilidade da 

informagao fornecida. Isto ja e consequencia cultural de paises que a sociedade e habituada 

a investir no mercado de capitais, assim como as empresas ja tern este mercado como fonte 

de recursos, o que influencia a sua estrutura, que priorizam por serem de capital aberto 

(NIYAMA, 2005). 

A existencia de um arcabougo teorico tambem influencia as diferengas internacionais, pois e 

um fator determinante para se estabelecer postulados e principios contabeis e 

consequentemente praticas contabeis coerentes com as reais necessidades dos usuarios e 

assim se alcangar o objetivo da contabilidade de fornecer informagoes uteis a tomada de 

decisao. O nivel de desenvolvimento da teoria contabil reflete no fato de que a essencia 

sempre prevalece sobre a forma, devendo haver flexibilidade ja que o intuito e priorizar a real 

necessidade do usuario (NIYAMA, 2005). 

Da mesma forma, o nivel de amadurecimento da profissao contabil influi consideravelmente 

no financial reporting, uma vez que, uma profissao contabil amadurecida e aquela que tern 

participagao na normatizagao das praticas contabeis de mensuragao, reconhecimento e 

evidenciacao, e assim tais normas sao mais coesas a teoria contabil, ja que sao elaboradas 
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porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA experts no assunto, priorizando exclusivamente o usuario da informagao (NIYAMA, 

2005). 

Os orgaos contabeis tern grande dificuldade na normatizagao, principalmente na hora de 

respeitar os preceitos da essencia sobre a forma, pois todos estes fatores que aqui estao 

sendo discutidos prejudicam a pratica de uma "boa" norma contabil. 

Isto e facilmente visualizado pela propria estrutura legal do pais, onde, a literatura faz uso de 

dois modelos: common law e code law. Naquele se tern uma estrutura voltada a flexibilidade, 

buscando se orientar pelas necessidades advindas com as evolugoes sociais, procurando 

nao se prender integralmente ao que se emana da legislacao; ja este e essencialmente 

legalista, buscando nao permitir que algo seja posto em pratica sem que esteja 

integralmente descrito na legislacao (NIYAMA, 2005). 

Claro que, em termos de normatizacao, nao tern como se apegar apenas a um ou outro 

aspecto, valendo-se destacar que ambos tern suas vantagens e desvantagens, de modo 

que, o common law tern o ponto positivo de ser mais flexivel na normatizagao do sistema 

contabil, priorizando a essencia ao inves da forma. No entanto, tern aumentada a 

possibilidade do creative accounting (realizagao de praticas contabeis a criterio do 

profissional contabil), podendo enviesar a informagao fornecida. Ja o code law dificulta o 

vieis da informagao, mas tern grande interferencia legal, prejudicando o conceito de essencia 

sobra a forma (NIYAMA, 2005). 

Realmente a vinculagao da legislagao tributaria com a escrituragao mercantil interfere 

consideravelmente nas praticas contabeis de escrituragao, isto porque o interesse fiscal e 

eminentemente arrecadagao, de modo que, as praticas de escrituragao contabeis sao 

orientadas a ocorrer de uma forma que nao diminua a receita a ser arrecadada, pouco se 

preocupando em demonstrar as caracteristicas da essencia da atividade em questao. No 

entanto, paises que sao bastante legalisticas e tern grande influencia fiscal, acabam 

priorizando a forma sobre a essencia. 

A satisfagao das necessidades de informagoes dos usuarios condiz com a verdadeira 

essencia da contabilidade, se utilizando, para isso, de teorias pre-estabelecidas; ja a forma 

(aspecto legal), representada na pessoa do governo, e so mais um usuario da contabilidade 

e regras fiscais nao sao regras contabeis (NIYAMA, 2005). 

Esta discussao toma corpo entao, com a existencia dos dois pensamentos contabeis aqui ja 

discutidos, o da Escola Norte-Americana, encorpado no Modelo Anglo-Saxao, onde se tern 

uma profissao contabil forte e atuante, um solido mercado de capitals, diversificagao de 
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usuarios e pouca interferencia do governo. E o da escola Italiana ou Modelo da Europa 

Continental, onde a vertente e uma profissao contabil fraca e pouco atuante, importancia de 

bancos e outras instituigoes financeiras como fonte de recursos e uma forte interferencia 

governamental (NIYAMA, 2005). 

Desta forma, embora a evolucao economiea e social tenha feito surgir uma contabilidade 

voltada para tomada de decisao, nem todos os paises alcancaram o mesmo ritmo de 

desenvolvimento e isto impactou na contabilidade, onde se tern nitidamente a difusao dos 

dois modelos ate os dias de hoje. 

Assim, a contabilidade, enquanto ciencia social, precisa se adequar a esta nova realidade, 

fazendo-se necessario, entao, falar uma lingua comum em termos de contabilidade, de 

modo a facilitar e a aumentar os negocios entre os paises, visando conhecer a atuacao de 

suas entidades, tendo-se, tambem, que conhecer a contabilidade do pais em que elas 

atuam, caso todos os paises adotem procedimentos similares objetivando menores 

dificuldades para transacionar. 

Segundo Lunelli (2009): 

A harmonizagao das normas contibeis e um processo de extrema 
relevancia e altamente necessario para as companhias que operam em 
diversos paises e que precisam apresentar informagoes as suas 
controladoras sediadas no exterior ou aos seus usuarios internacionais 
(clientes, fornecedores, bancos, etc.). 

Ao longo dos anos, grandes transformagoes no cenario economico mundial, decorrentes do 

poder de investimento de empresas multinacionais, aconteceram e passaram a exigir uma 

padronizacao de normas e procedimentos contabeis a nivel mundial. 

Necessario se faz que sejam divulgadas informacoes sobre as situagoes patrimoniais e 

financeiras das empresas, sempre embasadas em normas contabeis altamente qualificadas 

e confiaveis, permitindo uma analise comparavel com outras empresas e um facii 

entendimento por parte dos seus usuarios. 

Conforme Niyama e Silva (2008, p. 31): 

Varios sao os fatores que afetam o desenvolvimento dos sistemas 
contabeis. A lista destes fatores pode incluir as influencias externas, como 
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comercio e investimentos; as influencias domesticas e ecologicas, como 
fatores geograficos e demograficos; a cultura; as instituigoes politicas, 
legais, tributarias, financeiras, profissao contabil, entre outras. Existem 
diferengas entre os paises que afetam diretamente a geracao de infor 
macao para o usuario: diferengas culturais, sistemas legais; forma de 
captagao de recursos, taxacao ou tributaeao; profissao contabil; nivel de 
inflacao; tipo de companhia, devido as suas diferengas internas; e a teoria 
da Contabilidade. 

Ainda segundo Niyama e Silva (2008, p. 31), o processo de globalizagao da economia 

mundial tern sido um dos fatores para a evolucao da abordagem do tema Contabilidade 

Internacional. A comparacao das diversas praticas levou a constatacio de que 

procedimentos distintos conduzem a resultados distintos. Dessa forma, podem ocorrer 

situagoes em que uma empresa sediada em um pais, ao levantar suas demonstragoes 

contabeis com base nas normas de outro pais (onde se encontra instalada sua subsidiaria), 

apura resultados contraditorios aos que obteria se as demonstragoes contabeis tivessem 

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. 

De acordo com a evolugao dos tempos, o surgimento de grandes e poderosos blocos 

economicos e financeiras mundiais torna-se inevitavel. Um destes exemplos visiveis trata-se 

da existencia da Uniao Europeia, que fortemente tern contribufdo para a harmonizagao das 

normas contabeis de diversos paises. 

Ocorre que no Brasil, por razoes aparentemente culturais, em termos de importancia, as 

normas acabaram sobrepujando os principios quebrando a hierarquia e, em varias 

situagoes, acabaram conflitando com os principios. E os pontos aqui destacados refletem 

uma busca por mudangas em termos de posicionamento, embora, ainda se verifique certa 

diversidade de tentativas, que ainda nao estao seguindo a mesma orientagao, continuando a 

cultura de orientagoes proprias. 

Dois fatores contribuiram para que as normas contabeis tivessem prevalencia sobre os 

principios contabeis no Brasil, o que aparentemente e contraditorio: em primeiro lugar, a 

ausencia no pais de uma cultura e pesquisas contabeis que fortalecessem as instituigoes de 

ensino e produzissem profissionais intelectualmente solidos em materia de principios 

contabeis. Somente na decada de 1990 e que a disciplina de teoria contabil passou a ser 

obrigatoria nas instituigoes de ensino superior. Em segundo lugar a participagao ativa de 

orgaos governamentais na elaboragao de normas contabeis, muitas vezes com objetivos 

diferenciados da Contabilidade propriamente dita e, estabelecendo criterios contabeis 

conflitantes com Principios Contabeis. 
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O que falta nas normas contabeis brasileiras e uma maior vinculacao a teoria contabil, 

permitindo que a contabilidade possa existir para atender seu real objetivo de ciencia. Para 

isso, a classe precisaria ser mais atuante, trabalhando para reverter nao so as praticas 

contabeis que agridem a teoria contabil, como promovendo uma transformagao do 

estereotipo criado sobre o profissional contabil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Contabilidade: fornecendo informagoes para o processo decisorio 

O nivel de participacao da informacao contabil no processo decisorio esta atrelado a sua 

utilidade. Desta forma, uma informacao so podera ser tida como relevante a tomada de 

decisao quando ela detiver determinadas caracteristicas qualitativas. Estas, segundo 

Hendriksen e Van Breda (1999), sao: beneficio superior ao custo, compreensibilidade, 

relevancia, valor preditivo, valor de feedback, oportunidade, confiabilidade, verificabilidade, 

fidelidade de representacao, neutralidade, comparabilidade e materialidade. 

Desta forma, se o orgao normatizador nao consegue determinar a pratica contabil segundo 

os preceitos de cada uma destas caracteristicas, nao se tern possibilidade de que o usuario 

da informagao contabil receba uma informagao adequada ao processo decisorio. 

A informagao contabil, como todo bem economico, segundo ludicibus e Marion (2006, p. 63), 

tern um custo que deve ser sempre comparado com os beneficios esperados da informagao. 

Em ultima analise, o beneficio esperado de um sistema de informagao e o valor presente dos 

lucros adicionais (ou dos fluxos de caixa) que nao seriam obtidos caso aquele particular 

sistema de informagao nao tivesse sido adotado ou nao estivesse disponivel. 

Mesmo que as aplicagSes contabeis de tais conceitos nao tenham sido bastante abundantes 

e as existentes serem elaboradas nas situagoes que eontemplam as empresas mais simples, 

a consciente comparagao entre o custo e o beneficio de uma informagao, ou ate mesmo de 

um sistema, ou ainda, de uma informacao adicional, sempre deve estar presente na mente 

do gestor, mesmo que mensurar tais variaveis seja dificil. 

O meihor que se pode fazer em muitas situagoes praticas e confiar na experiencia, no bom 

senso, nos exemplos de outras empresas e, acima de tudo, tentar estabelecer 

relacionamentos entre casos de empresas muito bem sucedidas (no longo prazo) e o grau 

de complexidade e originalidade de seu sistema de informagao (IUDICIBUS; MARION, 2006, 
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P- 63). 

Para ludicibus e Marion (2006, p. 64), uma das formas de avaliar a qualidade da informagao 

contabil e, portanto, sua utilidade (beneficio), quando comparada ao custo, analisando 

algumas qualidades ou caracteristicas que deve possuir, tais como: compreensibilidade, 

relevancia, confiabilidade e comparabilidade. 

Alem de completa, a informagao contabil precisa ser compreensiva, ou seja, buscar retratar 

todos os aspectos contabeis de determinada operagao ou conjunto de eventos ou operagoes 

acontecidos em determinada empresa. 

Outra caracteristica da informagao contabil e a confiabilidade, uma vez que ela precisa estar 

iivre de erros materials e vieses, podendo ser aceita pelos usuarios como representagao fiel 

do que esta destinada a representar ou que poderia razoavelmente se esperar que 

representasse. 

Os usuarios precisam ter condigoes de comparar as demonstragoes contabeis de uma 

entidade atraves dos anos a fim de identificar tendencias em sua situagao patrimonial e 

financeira e em seu desempenho, assim como diferentes entidades a fim de avaliar sua 

situagao patrimonial e financeira em termos comparativos, de seu desempenho e as 

mudangas na situagao financeira (IUDICIBUS; MARION, 2006, p. 66). 

Para a utilidade da informagao, ha que se referir a sua relevancia, considerando-a como 

sendo a capacidade que a informagao teria de fazer diferenga em uma decisao. Este 

conceito de relevancia, portanto, e vital para o proprio conceito de informagao, pois, em nao 

havendo a figura da relevancia, a informagao nao pode ser caracterizada completamente. 

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 97): 

A informagao pode ser relevante de tres maneiras: "afetando metas, 
afetando a compreensao e afetando decisoes", conceituando-as da seguinte 
forma: 
• Relevancia para metas: "alcangada quando a informagao permite que as 
metas dos usuarios sejam atingidas. Determinagao diffcil quando as metas 
sao subjetivas". 
• Relevancia semantica: "alcangada quando o destinatario da informagio 
compreende o significado pretendido da informagao divulgada. Um pre-
requisite essencial, mas nao um objetivo primordial". 
• Relevancia para tomada de decisoes: "alcangada quando a informagao 
facilita a tomada de decisoes pelos usuarios". 
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Ha que se falar, ainda no valor preditivo, no valor de feedback e na oportunidade da 

utilizacao da informacao contabil. 

Sendo assim, para que os dados contabeis tenham valor preditivo, eles devem servir de 

subsidio aos modelos de tomada de decisao por parte dos usuarios. E, como somente as 

expectativas futuras sao relevantes para esses modelos de decisoes, os dados contabeis 

tern que proporcionar ou permitir predigoes de eventos futuros. 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 98) referem-se ao valor preditivo em quatro modalidades. 

A Predigao Direta, conceituando-a como a oferta das provisoes a administragao, tendo sua 

ocorrencia limitada por questoes potenciais de utilizagao incorreta e de responsabilidade em 

casos de erradas provisoes. A Predicao Indireta, tida como o fornecimento de dados 

passados, pressupoe uma correlacao elevada entre os eventos passados e os futuros, o que 

pode nao ocorrer justificadamente. Os Indicadores Adiantados, definindo-se como o 

fornecimento de dados, cujos movimentos antecedem os movimentos dos objetos ou dos 

eventos, sugerindo que os indicadores anteriores aos pontos de mudanca de diregao no 

passado poderao continuar a faze-lo futuramente. E, por fim, a Informacao Comprobatoria, 

sendo esta concebida atraves do fornecimento dos dados contabeis, possivelmente 

utilizados para predizerem outras variaveis, pressupondo que a relagao entre os dados 

contabeis e outros dados ja e conhecida. 

O valor como feedback, tambem caracteristico da informacao contabil, exerce importante 

papel em se tratando de confirmar ou corrigir expectativas anteriores. Segundo Hendriksen e 

Van Breda (1999, p.98), a contabilidade permite aos investidores um ajuste em suas 

estrategias de investimento por intermedio de certo lapso temporal, possibilitando a 

utilizacao dos dados contabeis na comprovaeao ou nao de expectativas anteriormente 

vislumbradas. 

A fidelidade de representacao e uma das caracteristicas da informacao contabil definida 

como sendo uma concordancia entre uma medida ou uma deserigao e o fenomeno que ela 

visa representar. 

A verificabilidade exerce uma relacao com a possibilidade da verificagao da mensuracao 

feita pela contabilidade. Portanto, define-se como a capacidade que a informacao contabil 

tern em assegurar que a informagao representa realmente o que se destina a representar. 

Necessario e, tambem, que se fale em neutralidade da informagao contabil, uma vez que ela 

define-se como sendo a tendencia de uma medida a nao direcionar-se mais para um lado do 

que para outro, sendo de suma importancia para que a contabilidade nao seja utilizada no 
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alcance de padroes especificos de desempenhos individuais. 

A materialidade, por sua vez, segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 96), define-se 

como uma caracteristica subjetiva, isto porque sua mensuracao e algo subjetivo e que 

depende do julgamento e do bom senso dos contadores, permitindo-lhes a avaliagao da 

influencia e da materialidade da informagao contabil evidenciada ou negada ao usuario. 

Por fim, outra caracteristica fundamental da informagao contabil e a oportunidade de sua 

utilizagao, vez que esta oportunidade devera estar disponivel aos investidores antes mesmo 

que a informagao perca a capacidade de influenciar suas decisoes. Embora a oportunidade 

nao esteja necessariamente atrelada a relevancia, somente ocorrera a relevancia se ocorrer 

a oportunidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 A Contabilidade no Brasil 

Schmidt e Santos (2005) defendem que uma das primeiras manifestagoes contabeis 

brasileiras ocorreu no ano de 1808, junto ao reinado de D. Joao VI, quando o mesmo 

publicou um alvara obrigando os contadores da Real Fazenda a executarem o metodo das 

partidas dobradas na escrituragao mercantil. 

Tal fato trouxe para a contabilidade brasileira as mesmas caracteristicas do pensamento da 

escola italiana, ou seja, enfase na escrituragao e forte influencia governamental, nao 

havendo intensa participagao da classe quando da normatizagao. 

Schmidt e Santos (2008, p. 148) enfocam que "a participagao historica da legislagao sempre 

acompanhou a Contabilidade nacional em seus meandros". ludicibus (1997) reforga dizendo 

que "devido a inoperancia, ate um passado recente, de nossas associagoes de contadores, 

o Governo teve de tomar a iniciativa". 

Foi desta forma que o Codigo Comercial de 1850 impulsionou o desenvolvimento contabil no 

Brasil e instituiu a obrigatoriedade da escrituragao contabil e a elaboragao anual do balango 

geral composto por bens, direitos e obrigagoes das empresas comerciais. 

Visualiza-se entao, que a contabilidade brasileira vai seguindo os preceitos de um pais que 

se enquadra no modelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA code law, onde a legislagao esta sempre em primeiro piano, mesmo 
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que a expectativa do usuario da informagao contabil precisasse ganhar outro 

direcionamento. 

Assim, o Brasil e um pais que pode ser considerado bastante legalistica, tendo forte 

influencia governamental nas praticas contabeis, tanto que muito se fala sobre o fisco como 

usuario principal da contabilidade. No decorrer da historia da contabilidade brasileira se 

visuaiiza diversos casos em que o fisco influencia a contabilidade de tal forma que normas 

fiscais sao aqui consideradas normas contabeis, mesmo que as mesmas contrariem os 

pressupostos da teoria contabil. 

Lembrando que a teoria contabil sempre visuaiiza a essencia dos fatos patrimoniais, 

determinando que ocorrido o fato gerador a despesa seja considerada incorrida, de modo 

que, deve ser lancada no resultado do exercicio daquele periodo, a nao ser que tenha a 

capacidade de gerar beneficios durante varios exercicios futuros, de modo que, pode ser 

ativada e baixada segundo os beneficios gerados. 

Segundo Schmidt e Santos (2008): "O Codigo Comercial nao normatizou os procedimentos 

contabeis, mas determinou que as empresas tivessem que seguir uma ordem unifomne de 

Contabilidade e escrituragao e possuir os livros necessarios para esse fim". Na realidade, o 

Brasil ate hoje tern o codigo comercial como base de legislagao para alguns tipos de 

empresas, isso por que a pouca participagao da classe contabil na normatizagao fez com 

que nao houvesse um orgao unico que tivesse tal poder e assim, existem diversos orgaos, 

cada um responsavel por um tipo especifico de empresa. 

A contabilidade brasileira possui diversos orgaos responsaveis pela normatizagao contabil, 

cada um responsavel pelo atendimento de uma parcela de usuarios, como e o caso da CVM 

que fiscaliza e regulamenta as entidades que atual no mercado mobiliario, o BACEN que se 

responsabiliza pelas instituigoes financeiras, CFC e 1BRACON que sao orgaos que 

fiscalizam e regulamentam exclusivamente os atos dos profissionais da classe, com 

tentativas de ampliagao para normatizagao das praticas contabeis, mas sem autoridade 

substantiva. 

Vale destacar, que mesmo existindo, desde o inicio ate os dias atuais, uma influencia 

legalista que identifica o seu estagio de desenvolvimento das praticas contabeis, a 

Contabilidade brasileira pode ser dividida em dois periodos: o primeiro anterior ao ano de 

1964 e, o segundo, posterior a esse mesmo ano. 

Na primeira fase da contabilidade brasileira o pensamento da escola italiana era o unico 

vislumbrado, com isso destacaram-se os seguintes pontos: foco na escrituragao; forte 
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influencia do governo; contador visualizado como um mero calculador de impostos; formagao 

de tecnicos em contabilidade (mesmo quando se comecou a falar de nivel superior, o ensino 

era tecnico); grande apego a legislagao; desapego a principios contabeis, entre outros. 

Ja na segunda fase da contabilidade brasileira, foi introduzido, primeiramente no ensino, o 

estudo do pensamento contabil norte-americano; em seguida, a legislagao passou a 

incorporar aspectos deste pensamento; o governo continuou com influencia, mas, principios 

comegaram a fazer parte do dia a dia do contador; a disciplina teoria da contabilidade 

comegou a ser estudada; o contador passou a ser mais reconhecido quanto a sua 

capacidade de participagao no processo decisorio, entre outros. 

A Contabilidade, em sua primeira fase, mesmo que modestamente, teve contribuigoes de 

alguns tratadistas contabeis nacionais, que colaboraram para o desenvolvimento e a 

consolidagao da Contabilidade como ramo autonomo. 

E importante destacar que a segunda fase do desenvolvimento da Contabilidade brasileira, 

conforme Schmidt e Santos (2008), se caracterizou pelo momento em que o Prof. Jose da 

Costa Boucinhas introduzia um novo metodo, respaldado no metodo didatico norte-

americano e baseado no livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Introductory Accounting de Finney & Miller. 

E, portanto, notavel, que a contabilidade Brasileira tern entre suas caracteristicas a forte 

presenga do pensamento da escola italiana, de modo que, o governo atraves da sua 

legislagao tern bastante influencia quanto as praticas contabeis realizadas no pais. Desta 

forma, a contabilidade brasileira funciona a partir de determinagoes legais. Assim, embora o 

pensamento da escola norte-americana ja tivesse sendo estudado no pais desde a decada 

de 60, somente com a Lei N° 6.404/76 que ele passou a ser visualizado pelos contadores, 

sendo esta lei a primeira a abordar aspectos priorizados pelo pensamento norte-americano. 

Segundo ludicibus e Marion (2006, p. 116): 

E evidente que a Contabilidade possui um grande relacionamento com os 
aspectos juridicos que cercam o patrimdnio, mas, nao raro, a forma juridica 
pode deixar de retratar a essencia economica. Nessas situacoes, deve a 
Contabilidade guiar-se pelos seus objetivos de bem informar, seguindo, se 
for necessario para tanto, a essencia economica em vez da forma legal. 

Objetivando representar fielmente a transagao e outros eventos necessarios a 

representagao, a informagao contabil oportuniza a contabilizagao dos eventos e a 

apresentagao das informagoes baseadas na substantia e na realidade economica, alem de 
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nao raramente utilizar-se tambem de sua forma legal. 

Conforme o entendimento de ludicibus e Marion (2006, p. 116), o Principio da Prevalencia 

da Essencia sobre a Forma pode assim ser enunciado: 

"Sempre que possivel, a contabilidade, ao contemplar o registro de uma 
transacao, devera observar sua forma legal e essencia economica. 
Entretanto, se a forma, de alguma maneira dissimular ou nao representar 
claramente a essencia economica da transacao, essa ultima devera ser a 
base de registro para a Contabilidade." 

Infelizmente, devido a falta de um orgao unico na elaboraeao de praticas contabeis no Brasil, 

se visuaiiza ainda certa falta de afinidade entre normas de empresas que atuam em areas 

diferentes. Um exemplo disso e a falta de principios contabeis especificos nas decadas de 

70 e 80, o que se agravou com a obrigatoriedade da realizagao de auditoria, de modo que os 

auditores precisavam atestar a veracidade das informagoes em analise, e isto a partir de 

principios, mas nao se tinha definido quais principios (NIYAMA, 2005). 

Uma saida encontrada pelos auditores, que naquela epoca eram, em sua maioria, oriundos 

de outros paises, foi de se utilizar dos principios ja trabalhados nos Paises dos quais 

vinham. A elaboraeao de principios contabeis e base de sustentacao para uma pratica 

contabil coerente com seu real objetivo da contabilidade. Assim qualquer area da 

contabilidade so pode ser bem aplicada, se for bem orientada. A falta de definieao dos 

orgaos normatizadores da Contabilidade no Brasil, trouxe consigo uma serie de 

consequencias, como carencia de uma estrutura conceitual bem trabalhada, descredito a 

informacao contabil e desvirtuagao do conceito de essencia sobre a forma (NIYAMA, 2005). 

No entanto, tambem se tern presenciado avancos: o Livro de Apuracao do Lucro Real no 

Brasil seria uma especie de evolucao em termos da satisfacao da verdade da essencia 

sobre a forma, uma vez que, ele permite que se realize a contabilidade segundo os preceitos 

da teoria contabil e se ajuste o resultado encontrado segundo as determinacoes fiscais. E 

sabido que devido aos fins especificos de arrecadacao mantidos pelo governo, algumas 

vezes as normas fiscais ferem as normas contabeis, de modo que, a forma acaba 

prevalecendo a essencia e assim, com o LALUR tem-se a possibilidade de atender a um 

maior numero de usuarios. Na realidade, isto seria uma pratica utilizada para aumentar as 

possibilidades de satisfacao das necessidades dos usuarios da contabilidade, de modo que, 

se atenderia a teoria contabil e depois se ajusta de acordo com as exigencias fiscais 

(NIYAMA, 2005). 
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No geral, na decada de 70 o Brasil tinha como maior influenciadora em termos de 

pensamento contabil a escola italiana, mesmo que iniciativas em termos de ensino ja 

viessem sendo tomadas para os moldes da escola norte-americana, e o profissional contabil 

por sua vez era essencialmente escriturario, sendo em sua grande maioria, tecnicos em 

contabilidade, vistos pela sociedade como funcionarios do fisco. Porem, com a publicacao da 

Lei N° 6.404/76 sobre influencia da escola norte-americana, a contabilidade brasileira se viu 

tomada por um misto entre as duas escolas de pensamento, o que deu uma maior 

valorizacao ao profissional contabil, que pouco a pouco vem conquistando espaco no 

mercado sobre as reais condicoes que a contabilidade deve ser utilizada, ou seja, com a sua 

essencialidade ao processo decisorio. 

Conforme Schmidt e Santos (2005, p. 148), "apesar de nao existir uma escola de 

pensamento contabil genuinamente brasileira, existem muitas contribuicoes teoricas e 

praticas no Brasil". A Contabilidade, que ate meados do seculo XIX, segundo ludicibus e 

Marion (2006, p. 279), era tida e tratada como um metodo de escrituracao, passa a receber 

roupagem cientifica a partir das obras de renomados escritores como Francesco Villa, 

Francesco Marchi e Giuseppe Cerboni. Caracterizando-se como uma fase de grande 

progresso da disciplina, na qual pelo menos nas intencoes e, em parte, nas realizacoes, 

esse campo de conhecimento se transforma em algo de interesse para uma melhor 

administragao das entidades e digno de uma metodologia cientifica. 

O Brasil tern sido ativo na busca pelo alcance da harmonizacao. Os principais orgaos 

normatizadores na area contabil do pais tern buscado enquadramento nas normas 

internacionais de contabilidade. O CFC, por exemplo, criou ha alguns anos um grupo de 

trabaiho que objetiva adequar as normas brasileiras de contabilidade, as propostas pelo 

IASB, ja O BACEN e a CVM estabeleceram um prazo para que as instituigoes subordinadas 

a eles venham a apresentar suas demonstragoes contabeis, segundo as normas 

internacionais. Assim, se verifica que o Brasil esta engajado no processo de normatizagao, 

encontrando ainda, como principal empecilho a forte influencia governamental sobre as 

praticas contabeis. 

Exemplificando, foi recentemente publicada pela CVM, a Instrugao CVM N° 457/2007, que 

dispoe sobre a elaboragao e a divulgagao das demonstragoes financeiras consolidadas, 

baseadas no padrao contabil internacional emitido pelo IASB focando, primordialmente, os 

casos em que figuram as empresas abertas. A referida Instrugao determina a 

obrigatoriedade das companhias abertas a adotarem tais padroes a partir do exercicio social 

finalizado em 2010, facultando a apresentagao do exercicio social 2009. 
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O CFC, atraves da elaboragao da Resolucao CFC N° 1.103/2007, que criou o CGCN no 

Brasil, possibilitou um enorme e importante avanco para nosso pais, passando, inclusive, a 

acompanhar a tendencia internacional, vez que a ocorrencia dos escandalos internacionais 

oriundos das renomadas corporacoes tern incitado o mundo inteiro a desconfiar dos 

investidores com poucas transparencies em suas informacoes contabeis. 

Um ponto de extrema relevancia, que nao pode deixar de ser citado, e o da criagao da Lei N° 

11.638/2007, publicada no DOU em 28/12/2007, a qual surgiu da necessidade premente de 

harmonizar a contabilidade brasileira aos padroes contabeis internacionais, facilitando, 

assim, o investimento estrangeiro nos limites territoriais brasileiras. 

Entretanto, de maneira questionavel, determina a obrigatoriedade das grandes empresas de 

capital fechado a divulgarem seus balancos. Com o advento dessas novas regras, 

alteracoes diversas e significativas passaram a ocorrer, exemplificadamente com a extincao 

da DOAR, com a obrigatoriedade de elaboraeao da DFC e da DVA, com a criacao de novos 

grupos e contas contabeis para o registro de determinadas operacoes, alem de alteracoes 

para a avaliagao dos investimentos pelo Metodo da Equivalencia Patrimonial. 

Dentro deste contexto, tentando ate diminuir o problema da diversidade de orgaos contabeis, 

o CPC foi criado pelo orgao de classe dos contadores (CFC) e sua funcao primeira e 

aproximar o pensamento dos diversos orgaos existentes no pais, alcancando inicialmente 

uma harmonizagao interna. Em seguida, o Comite tern interesse em enquadrar o Brasil 

dentro do processo de adocao das normas internacionais de contabilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 O s Principios de Contabilidade 

Ao longo dos anos, diversos criterios foram desenvolvidos e diversas opcoes foram 

efetuadas na busca da normatizagao contabil, atraves da melhor forma possivel do controle 

do patrimonio de uma entidade. Assim, os principios fundamentals da contabilidade, 

conceituam-se como sendo a exteriorizagao de criterios aceitos pela maioria dos contadores. 

Para melhor se entender a area de abrangencia dos principios fundamentals de 

contabilidade, e essencial tecer algumas consideragoes aeerca da etimologia da palavra 

"principios". 
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Conforme Ferreira (1986), a paiavra principio significa preceito, regra, lei. Consta, ainda, que 

preceito e norma, ensinamento, doutrina; e que regra e aquilo que regula, dirige, rege ou 

governa. 

Seguindo a mesma linha de raciocinio, Houaiss (2006) diz que principio e uma verdade 

fundamental; uma lei ou doutrina abrangente, da qual outras decorrem, ou nas quais outras 

estao baseadas; uma verdade geral; uma proposigao basica ou premissa fundamental; uma 

maxima; um axioma; um postulado. 

Importante, ainda, e definirmos a devida distincao entre os conceitos de principio e 

postulado, visto que ha uma sutil diferenca entre ambos. Segundo Ferreira (1986), postulado 

e proposicao nao evidente nem demonstravel, que se admite como principio de um sistema 

dedutivel, de uma operagao logica ou de um sistema de normas praticas, e, ainda, fato ou 

preceito reconhecido sem previa demonstragao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.1 O s Principios de Contabilidade segundo o Conselho Federal de 

Contabilidade 

Conforme ludicibus e Marion (2006, p. 129): 

A emissao de pronunciamentos sobre Principios de Contabilidade para 
orientacao dos contadores no exercicio da sua profissao teve infcio nos 
Estados Unidos, na decada de 30 apos a quebra da Bolsa de Nova lorque. 
Desde entao houve uma maior preocupacao com a uniformizacao de 
Principios que pudessem dar embasamento as normas e regras contabeis. 

No Brasil, por meio da Deiiberagao N° 29, de 05.02.1986, a CVM aprovou e referendou 

pronunciamento do IBRACON, sobre "Estrutura Conceitua! Basica da Contabilidade". 

No trabaiho, o IBRACON diz que: Para finalidades aqui discutidas, destaca-se a 

classificagao dos Principios (Conceitos) Fundamentals de Contabilidade em tres categorias 

basicas, que seriam: Postulados ambientais da contabilidade, Principios contabeis 

propriamente ditos e RestrigSes aos principios contabeis fundamentals - Convengoes. 

Na otica do IBRACON, oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA postulados ambientais enunciam condigoes sociais, economicas e 
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institucionais dentre as quais a Contabilidade atua. Sobre oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA principios contabeis 

propriamente ditos, o Institute considera como sendo o nucleo central da estrutura contabil, o 

qual delimita como a profissao ira posicionar-se diante da realidade social, economica e 

institucional admitida pelos postulados. Quanto as restrigoes aos principios contabeis 

fundamentals - convengdes, seriam, dentro do direcionamento geral dos principios, certos 

condicionamentos de aplicacao, numa ou noutra situagao pratica. 

Os principios estao obrigatoriamente presentes na formulagao das normas 
brasileiras de contabilidade e podem ser considerados os pilares do sistema 
de normas, que estabelecera regras sobre a apreensao, registro, relato, 
demonstragao e analise das variagoes sofridas pelo patrimonio, buscando 
descobrir suas causas, de forma a possibilitar a feitura de prospecgoes 
sobre a entidade, e nao pode sofrer qualquer restrigao na sua observancia. 
(SCHMIDT E SANTOS, 2005, p. 28). 

Em qualquer analise de fenomenos relativos as ciencias que se realize, sempre devera se 

partir de duas metodologias cientificas opostas, quais sejam: o metodo indutivo e o metodo 

dedutivo. 

Durante o percurso da evolucao das ciencias, especialmente da Fisica, fica demonstrado 

que nao ha uma visivel superioridade entre as abordagens metodologicas, mesmo que a 

maioria dos grandes cientistas, em casos de preferencias ou dotes pessoais, tenha optado 

pela aplicacao dos metodos indutivos ou dedutivos. 

Conforme ludicibus e Marion (2006, p. 265), em contabilidade, o processo dedutivo 

consistiria em iniciar-se com os objetivos e postulados e, destes, derivar principios logicos 

que proveriam as bases para as aplicacoes concretas, segundo o autor Eldon S. Hendriksen. 

Seguindo a mesma linha de raciocinio, ludicibus e Marion (2006, p. 266) afirmam: 

Em Contabilidade, a aplicacao da indugao poderia ser feita pela observagao 
e analise de informagoes financeiras relativas a empresas, entidades e 
eventos. Se pudermos localizar relacionamentos recorrentes, poderemos 
efetuar generalizagoes. Entretanto, mesmo no indutivo, algum grau de 
dedugao (ou intuigao) sempre e importante, para separar o que e relevante, 
ou o evento relevante que se quer analisar. 

Ainda conforme os autores ludicibus e Marion (2006, p. 266), eles afirmam que: 
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Em ciencia, as duas metodologias devem sempre ser empregadas. Na 
historia da evolucao contabil, toda via, tern prevalecido, de certa forma, a 
deducao, ou melhor dizendo, a normatizacao, mesmo porque no processo 
indutivo, para ser aplicado rigorosamente e nao transformar-se em algo 
puramente empirico (embora o termo empirico nao seja negativo de per si), 
o pesquisador precisa estar muito bem preparado e conhecer metodos 
formais de analise de dados. 

A Contabilidade, em sua evolugao, para ludicibus e Marion (2006, p. 266), ora se deixa 

influenciar mais por um, ora por outro. Entretanto, pode-se dizer que, possivelmente, 

nenhum deles podera ser o unico a ser utilizado. 

No Brasil, em 1972, foi emitida a Circular N° 179 pelo BACEN, que trata dos principios e 

normas de contabilidade nacional, instituidos como oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "principios de contabilidade 

geralmente aceitos". Em que logo mais o CFC, atraves da Resolucao de N° 321/72, passou 

a adotar a seguinte conceituacao: 

Principios de Contabilidade geralmente aceitos sao normas resultantes do 
desenvolvimento da aplicacao pratica dos principios tecnicos, emanados da 
contabilidade, de uso predominante no meio em que se aplicam, 
proporcionando interpretacoes uniformes das demonstracSes contabeis. 
(SCHMIDT E SANTOS, 2005, p. 26). 

No Brasil, desde que a Lei N° 6.404/76 o incluiu como materia legislativa a ser observada 

pelos agentes do mercado de capitals, os principios compoem o objeto de regulamentacao 

dos orgaos reguladores oficiais. O CFC definiu uma primeira versao em 1981, seguida pela 

CVM que emitiu uma deliberacao em 1986, classificando-os em postulados, principios 

propriamente ditos e convencoes. 

A Resolucao do CFC N° 750/93, como ja dito, define os Principios, que estao revestidos de 

universalidade e generalidade, elementos que caracterizam o conhecimento cientifico, 

juntamente com a certeza, o metodo e a busca das causas primeiras. 

Em 29 de novembro de 2007, foi editada a Resolucao CFC N° 1.111/2007 que aprova o 

Apendice II da Resolucao CFC N° 750/93 [1] e que trata sobre o "conteudo e a abrangencia 

dos Principios de Contabilidade sob a perspectiva do Setor Publico (Contabilidade Publica)". 

Em 1993, (Resolucao CFC N° 750), ambas as entidades acordaram em declarar "Os 

principios fundamentals da Contabilidade", o que nao significa que sao mais importantes do 

que os outros ou que existam somente os 07 (sete) definidos pela norma profissional citada. 
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Os Principios de Contabilidade, segundo o CFC, sao: Entidade, Continuidade, Oportunidade, 

Registro pelo Valor Original, Atualizacao Monetaria, Competencia e Prudencia. 

Os Principios de Contabilidade devem ser obrigatoriamente observados no exercicio da 

profissao contabil e constituem condicao de legitimidade das NBC's. 

Alem disso, na aplicacao dos Principios de Contabilidade as situacoes concretas, a essencia 

das transacoes deve prevalecer sobre seus aspectos formais. Sao Teorias de Principios de 

Contabilidade: a Entidade, a Contabilidade, o Custo, a Moeda e a Competencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.1.1 O Principio da Entidade 

O Principio da Entidade esta definido no Art. 4° da Resolucao CFC N° 750/93, dispondo que: 

Uma das caracteristicas mais importantes e que seu patrimdnio e unico, nao se confunde 

com qualquer outro, a exemplo: o patrimonio dos socios nao se confunde com a da empresa. 

"Ao que se faz necessario entender que a entidade deve ser interpretada no sentido 

economico e organizacional, como tambem de controle, para se obter recursos 

administrativos". (IUDICIBUS E MARION, 2006, p. 90). 

A entidade podera ser composta de uma ou mais pessoas fisicas, ou qualquer tipo de 

pessoa juridica, tais como: Pessoas Fisicas, Familias, Empresas, Governos, Sociedades 

Beneficentes, Religiosas, Culturais, Desportivas, de Lazer, Tecnicas, etc., Sociedades 

Cooperativas, Fundos de Investimentos e outras modalidades afins, etc. 

Enfim, o conceito de controle e mais importante para a contabilidade do que a caracterizagao 

juridica da entidade. 

2.5.1.2 0 Principio da Continuidade 



41 

A Resolucao CFC N° 750/93 diz, em seu Art. 5°, que a Continuidade ou nao da Entidade, 

bem como sua vida definida ou provavel, devem ser consideradas quando da classificagao e 

avaliagao das mutagoes patrimoniais, quantitativas e qualitativas. 

No Paragrafo Primeiro do Art. 5°, fica evidenciado que o Principio da Continuidade influencia 

o valor economico dos ativos e, em muitos casos, o valor ou o vencimento dos passivos, 

especialmente quando a extingao da Entidade tern prazo determinado, previsto ou previsivel. 

O Paragrafo Segundo, tambem do Art. 5°, menciona que a observancia do Principio da 

Continuidade e indispensavel a correta aplicagao do Principio da Competencia, por efeito de 

se relacionar diretamente a quantificagao dos componentes patrimoniais e a formagao do 

resultado, e de constituir dado importante para aferir a capacidade futura de geragao de 

resultado. 

Segundo Santos, Schmidt e Machado (2005, p. 35), os principios da entidade e da 

continuidade tambem sao teoricamente definidos como postulados da continuidade, pois 

representam pre-condigoes imperativas que condicionam os demais principios, que por sua 

vez sao delimitados pelas convengoes (normas); contudo, na pratica, muitas vezes e dificil 

de identificar tais categorias. 

Alguns estudiosos, a exemplo de Schmidt, Hendricksen e ludicibus, entendem que o 

principio da continuidade estabelece que as entidades para fins contabeis sao consideradas 

empreendimentos em andamento, ate circunstancia que evidencie o contrario, e seus ativos 

devem ser avaliados de acordo com os potenciais beneficios futuros que na continuidade 

das operagoes serao capazes de gerar e nao pelo valor que se poderia obter atraves da sua 

venda no estado em que se encontra, fato este que so se justificaria caso a empresa 

estivesse em processo de descontinuidade. 

Segundo ludicibus e Marion (2006, p. 92), o principio da continuidade para a Contabilidade; 

E um conceito considerado ambiental, pois se refere ao ambiente no qual as 
entidades atuam e as formas usuais de praticar comercio. [...] Assim sendo 
e a premissa de que uma entidade ao que tudo indica, ira operar por um 
periodo de tempo relativamente longo no futuro e esta premissa somente e 
abandonada quando um historico de prejuizos persistentes e a perda de 
substancia economica e de competitividade de mercado e mesmo o fim 
juridico da sociedade (principalmente nos casos de entidades com duracao 
determinada) justifiquem o fato de a Contabilidade (e os contadores e 
auditores) sinalizarem da forma que se vera mais adiante para que aquela 
entidade esteja prestes a uma descontinuidade. 
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Esse principio e bastante complexo, isto por nao ter uma exposicao pratica a Contabilidade 

e, principalmente, a Auditoria Externa. Mesmo recebendo enorme importancia para o 

entendimento de outros principios e procedimentos, ha valores de continuidade e ha uma 

metodologia da descontinuidade, quando Contadores e Auditores, verificam que, "a entidade 

se encontra proximo da descontinuidade, devem avaliar ativos e passivos a valores de saida 

- de realizagao - considerando os prazos previstos para o encerramento, a fim de nao 

transmitir ao mercado uma informagao errada". (IUDICIBUS E MARION, 2006, p. 95). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.1.3 O Principio da Oportunidade 

O Principio da Oportunidade fica evidenciado no Art. 6° da Resolugao CFC N° 750/93, onde 

se refere, simultaneamente, a tempestividade e a integridade do registro do patrimonio e das 

suas mutagoes, determinando que este seja feito de imediato e com a extensao correta, 

independentemente das causas que as originaram. 

Conforme ludicibus e Marion (2006, p. 130), o principio da oportunidade refere-se, 

simultaneamente, a tempestividade e a integridade do registro do patrimonio e das suas 

mutagoes, determinando que este seja feito de imediato e com a extensao correta, 

independentemente das causas que as originaram. 

2.5.1.4 0 Principio do Registro pelo Valor Original 

Conforme a Resolugao CFC N° 750/93, em seu Art. 7°, os componentes do patrimonio 

devem ser registrados pelos valores originais das transagoes com o mundo exterior, 

expressos a valor presente na moeda do Pais, que serao mantidos na avaliagao das 

variagoes patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem agregagoes ou 

decomposigoes no interior da Entidade. 

Ha alguns anos, numa acepgao conservadora, esse principio tinha um entendimento como 

custo original como valor e nao como base de valor. Como e o caso das doagoes ou valores 
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doados, mesmo que apresentassem beneffcios para a entidade, nunca seriam considerados 

ativos. 

Logo ludicibus e Marion (2006, p. 100) afirmam que depois "o principio assumiu conotacoes 

menos restritas, aceitando-se as doagoes como ativos, porem inserindo-as pelo preeo que 

haviam custado, originalmente, ao doador". E que, recentemente, ainda se admite como 

base de valor para doagao de ativo, o pagamento pelo bem em estado de conservagao 

semelhante no mercado de novos ou usados. 

Considerando-se somente o ativo como aquilo que "custou" alguma coisa para a entidade, 

ha subdivisoes dessa aplicabilidade na contabilidade e no que se refere ao valor de entrada, 

ao valor nominal e aos beneficios, bem como nos seus regimes inflacionarios. Sendo que: 

O custo inicial, portanto, alem dos provisionamentos normais que devem 
atender a perda de valor economico, precisa ser "conservado", durante o 
tempo, pelo menos mantendo o poder aquisitivo inalterado (da! alguns 
estudos separarem esse principio em dois: custo original - ou denominacao 
equivalente - e manutencao ou conservacao de custo original). (IUDICIBUS 
E MARION, 2006, p.103). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.1.5 0 Principio da Atuaiizagao Monetaria 

Como definicao do Principio da Atualizacao Monetaria, segundo a Resolucao CFC N° 

750/93, em seu Art. 8°, tem-se: Os efeitos da alteracao do poder aquisitivo da moeda 

nacional devem ser reconhecidos nos registros contabeis atraves do ajustamento da 

expressao formal dos valores dos componentes patrimoniais. 

O Principio da Atuaiizagao Monetaria refere-se a sua avaliagao em moeda corrente do pais. 

Sendo geradoras dos ativos e passivos de fluxos futuros de caixa, ainda tende a 

homogeneizar tais elementos. Este principio deixou de ter um entendimento apenas no que 

se refere a dimensao essencialmente financeira da Contabilidade, que nao explicitava a 

estabilidade do padrao monetario. Onde esse padrao para ser considerado como tal, nao 

pode sofrer variagoes em sua essencia, como instrumento de medigao, a nao ser uma 

moeda como a Real aqui no Brasil, pode ser considerada moeda padrao que pode ate ser 

afiangavel no momento da transagao. 
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Um outro ponto derivante sao os valores presentes mediante algumas transacoes de valores 

prefixadas e fixadas. Casos que o prazo ou os juros e os efeitos inflacionarios embutidos no 

preco prefixados sao significativos. Fazendo com que haja um consenso para adogao de um 

padrao monetario estavel para as demonstragoes contabeis. Em que os autores ludicibus e 

Marion (2006, p. 104) sugerem a expressao: "As demonstragoes contabeis, sem prejuizo dos 

registros detalhados de natureza qualitativa, serao expressas em termos de moeda nacional 

de poder aquisitivo da data do ultimo Balango Patrimonial". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.1.6 O Principio da Competencia 

O Art. 9° da Resolugao CFC N° 750/93 define que: As receitas e as despesas devem ser 

incluidas na apuragao do resultado do periodo em que ocorrer, sempre simultaneamente 

quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. 

Por sua vez, o Paragrafo Unico do Art. 9° define que: O Principio da Competencia determina 

quando as alteragoes no ativo ou no passivo resultam em aumento ou diminuigao no 

patrimonio liquido, estabelecendo diretrizes para elassificagao das mutagoes patrimoniais, 

resultantes da observancia do Principio da Oportunidade. 

Quando se fala em Receita e Despesa e referenciado como Regime de Competencia e 

opondo a Regime de Caixa. Os conceitos de Receitas e Despesas unidos a um so, o da 

Competencia, tratam de uma iimitagao a receitas e despesas em que se atribuem aos 

periodos contabeis de acordo com a nao ocorrencia do fato gerador de ambos e nao com 

recebimento e pagamento de caixa. 

A Competencia esta dividida em dois sub-principios: Reconhecimento de Receitas e 

Despesas, bem como suas confrontagoes. E no desenvolvimento da receita como 

usualmente para seu reconhecimento cita-se 04 (quatro) argumentos que sao trabalhados 

dentro dessa caracteristica como premissas: 

a) A Transferencia do bem ou servico normalmente se concretiza quando 
todo o esforco para obtencao da receita ja foi desenvolvido; b) Nesse ponto 
configura-se com mais objetividade e exatidao o valor de mercado (de 
transacao) para a transferencia; c) No mesmo ponto ja se conhecem todos 
os custos de producao do produto ou servico transferido (e que, pela 
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transferencia, se transformam em despesas) e outras despesas ou 
deducoes de receita diretamente associaveis ao produto ou servico, tais 
como: comiss6es sobre vendas, despesas com consertos ou reformas 
parciais decorrentes de garantias concedidas etc. (os desembolsos efetivos 
com tais despesas freqQentemente ocorrem somente apos o ponto de 
transferencia, mas sao razoavelmente estimaveis ja no ato da transferencia); 
d) Mas, de qualquer forma, e necessario ainda verificar-se se esta 
recebendo em troca dinheiro ou direitos com boa garantia de efetivo 
recebimento ou, em ultima instancia, ativos com valor de mercado 
amplamente reconhecido e realizavel. (IUDICIBUS E MARION, 2006, 
p. 106). 

No tocante ao reconhecimento das despesas e importante ressaltar que o mesmo nao esta 

relacionado ao montante de recursos efetivamente pago no periodo, mas ao consumo de 

ativos, assim explica ludicibus e Marion (2006, p. 107) "a concorrencia de um fato gerador da 

despesa e seu confronto com receitas atribuidas ao periodo anterior e quando nao for 

possivel o confronto direto com as receitas". 

Assim podem-se consumir ativos pagos no mesmo periodo ou adquiridos em periodo 

anteriores. Podendo ocorrer tambem o caso de sacrificios de ativos, no esforco de propiciar 

a receita, em que os desembolsos efetivos somente irao ocorrer em outro exercicio ou de se 

incorrer em despesas hoje, porem sacrificando ativos no futuro, ativos que podem nem 

existir no presente. 

2 .5 .17 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Principio da Pruddncia 

O Principio da Prudencia, definido pelo Art. 10 da Resolugao CFC N° 750/93, diz que este e 

o Principio que determina a adogao do menor valor para os componentes do ativo e do 

maior para os do passivo, sempre que se apresentem altemativas igualmente validas para a 

quantificagao das mutagoes patrimoniais que alterem o patrimonio liquido. 

No Paragrafo Primeiro, do mesmo Artigo, fica evidenciado que este Principio impoe a 

escolha da hipotese de que resulte menor patrimonio liquido, quando se apresentarem 

opgoes igualmente aceitaveis diante dos demais Principios Fundamentals de Contabilidade. 

O Paragrafo Segundo define que observado o disposto no Art. 7°, o Principio da Prudencia 

somente se aplica as mutagoes posteriores, constituindo-se ordenamento indispensavel a 

correta aplicagao do Principio da Competencia. 
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Sequencialmente, o Paragrafo Terceiro diz que a aplicacao do Principio da Prudencia ganha 

enfase quando, para definigao dos valores relativos as variacoes patrimoniais, devem ser 

feitas estimativas que envolvem incertezas de grau variavel. 

O Principio da Prudencia e aquele que propoe ao Ativo a adogao do menor valor e, ao 

Passivo, a de maior valor, sempre nos casos em que altemativas igualmente validas sejam 

apresentadas objetivando a quantificacao das mutagoes patrimoniais que vislumbrem a 

alteracao do Patrimonio Liquido. (lUDfCIBUS E MARION, 2006). 

Diante do que acima ficou claro, pode-se dizer que a contabilidade e governada por um 

conjunto de leis de formacao, chamados de Principios Fundamentais da Contabilidade, que 

servem para facilitar a utilizagao da contabilidade cotidianamente. 

Esses Principios, representantes das teorias da ciencia da contabilidade, facilitam a 

utilizagao da mesma, no seu objeto de avaliar e analisar os bens e direitos de uma empresa. 

A Resolugao CFC N° 750/93 apresentou avangos e serviu a oficializagao dos Principios 

Fundamentais de Contabilidade de uma maneira mais simples e sem discussoes. Essa 

simplicidade facilitou a interpretagao e, consequentemente, o acatamento destas normas 

pelos seus principals interessados: os Contadores. 

Fica evidente que os Principios de Contabilidade sao sempre observados atualmente por 

todos os profissionais que militam na atividade contabil, pois sua inobservancia constitui 

infragao ao Codigo de Etica Profissional do Contabilista; as Resolugoes N° 750/93 e 774/94; 

as Leis N° 6.406/76, alterada pela Lei N° 10.303/01 e a Lei N° 9.249/95. 

A nao obediencia a estas Leis acarretara multas e processos judiciais. No entanto, e preciso 

ressaltar que, para fins academicos e cientificos, a exposigao dos principios pela Resolugao 

CFC N° 750/93 e escassa, obrigando o estudioso da teoria da contabilidade a buscar outras 

formas de classificagoes para melhor analisar essas proposigoes que norteiam a profissao 

do contador. 
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3 ANALISE DE R E S U L T A D O S 

3.1 Elaboraeao das Normas do Conselho Federal de Contabilidade 

Muitos pafses sao regidos pela figura dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA code law, ou seja, do direito romano, do direito da 

normatizagao extensiva e detalhada sobre todos os direitos e todas as obrigagoes, da 

exigencia do cumprimento de tudo que estiver escrito e da forma como esta escrito, onde a 

presenga do ato juridico ou de qualquer instrumento nele alicergado e fundamental e onde 

os julgamentos se dao em fungao da relagao entre os fatos e os fundamentos antes 

detalhados em lei ou em atos por ela previstos. Nesse grupo estao os brasileiras, latinos, 

germanicos e alguns outros povos. 

Nesses povos, o processo de normatizagao contabil nasceu com a caracteristica de ser "de 

cima para baixo", onde toda a normatizagao e derivada do alto dos poderes executivo e/ou 

legislativo e por eles realizada detalhadamente. As Leis, por si so, estipulam todo o processo 

de normatizagao, que, por sua vez, designam as normas contabeis propriamente ditas ou 

determinam quais sao os orgaos governamentais que tern legitimo poder para tal missao. 

O Estado e quase que absoluto nesse processo. Por isso tem-se, por exemplo, no Brasil, a 

contabilidade normatizada pela Lei N° 6.404/76 (antes pelo Decreto-Lei N° 2.627/40 e assim 

sucessivamente), pelo Codigo Civil e pela Lei que concede plenos poderes ao Banco Central 

para emitir regras contabeis especificas para instituigoes financeiras. 

E interessante notar que a Contabilidade nao nasceu para atendimento dos objetivos do 

proprio Estado. Nao nasceu, tambem, para atender as necessidades informativas do 

investidor, ou mesmo do credor, ou para satisfazer a qualquer capricho. Nasceu, 

verdadeiramente, para atender as necessidades de controle e mensuragao do resultado dos 

mercadores, ou seja, nasceu para fins exclusivamente gerenciais. 

Os credores, os primeiros usuarios externos das demonstragoes de seus clientes, todavia, 

foram fortes e conseguiram com que o Estado viesse e acabasse determinando que a 

contabilidade fosse elaborada para protegao a eles, pelo menos inicialmente, e nos paises 

sob a egide do code law. 
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Olhando por outro angulo, e interessante notar que, nesses paises, a figura do intermediador 

financeira, o banco, era figura impar na economia no processo de financiar as empresas, e 

isso ficou ainda mais forte quando aconteceu o crescimento dessas empresas nesses paises 

a partir da Revolugao Industrial. 

Nesses paises juntaram-se, portanto, as forcas do banco com a do pensamento do direito 

codificado e criou-se, atraves do Estado, por intermedio da legislagao vigente, a obrigacao 

da contabilidade e a normatizagao de como ela deveria ser praticada, atribuindo igual 

medida a maneira de como seriam os criterios de elaboragao de balangos, etc., tudo visando 

a figura do credor. 

Mas, a comentada evolugao do mercado acionario, a propria profissao, o ensino, a pesquisa, 

o conhecimento da evolugao no mundo relativo a contabilidade, a reagao aos orgaos que 

regulam pensando em si mesmos e outros fatores vao pressionando para que se tenha, 

nesses paises dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA code law, um desatrelamento da contabilidade dos interesses fiscais, que 

se tenha uma visao das demonstragoes contabeis nao tao exageradamente conservadora, 

que se tenha uma preocupagao com os demais usuarios externos e se consigam, assim, 

balangos de melhor qualidade para os usuarios externos em geral. (Os usuarios internos, ou 

seja, a propria administragao da empresa, sempre tern condigoes de produzir relatorios 

gerenciais conforme as praticas que consideram mais informativas). 

Com isso vao surgindo organizag5es, nessa fase, normalmente nao governamentais, que se 

colocam na fungao de complementadoras das normas dadas pelo Estado. No Brasil, temos o 

caso do IBRACON, do CFC e, como extensao, a CVM, atraves da sua CCNC. 

Eles produzem muitas vezes documentos de alta qualidade contabil, mas, na pratica, pouco 

de fato conseguem, ja que a estrutura esta baseada no que se encontram nas Leis e nas 

maos dos orgaos que tern poderes conferidos por elas. 

Embora nao deixa de ser louvavel todo o trabaiho empreendido pelos que tentam a 

evolugao, apesar de so poderem ter sucesso parcialmente, sendo esse o retrato parcial da 

situagao atual do nosso Pais. 

Considerando que a Resolugao CFC N° 321/72 aprovou somente as Normas e os 

Procedimentos de Auditoria, cuja atualizagao em que as NBC-TA's e as NBC-PA's 

passaram por reformulagoes, vem sendo reclamada por profissionais e orgaos de classe e 

que, para proceder aos estudos necessarios a elaboragao das NBC's, o CFC designou uma 

Comissao de Consultores, cujos trabalhos terao como fonte os principios fundamentais da 

ciencia contabil, a experiencia tecnico-profissional, a legislagao fiscal e societaria, os usos e 
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costumes, os atos normativos e pianos de contas oficiais, baixados pelas autoridades 

governamentais, e, quando aplicavel, as normas interamericanas e internacionais de 

contabilidade. 

As normas classificam-se em tecnicas e profissionais: 

• As Normas Tecnicas sao as normas que estabelecem conceitos doutrinarios e fixam 

regras ou criterios de Contabilidade, caracterizando-se pelo prefixo NBC-T, numeradas 

sequencialmente. 

* As Normas Profissionais sao as que fixam regras de procedimentos de ordem 

profissional, caracterizando-se pelo prefixo NBC-P, numeradas sequencialmente. 

As NBC's normalmente sao elaboradas por grupos de estudo, constituidos por profissionais 

da contabilidade que elaboram a minuta da norma. As minutas sao colocadas em audiencia 

publica e posteriormente aprovadas e editadas pelo CFC. A base para sua elaboragao esta 

na Resolugao CFC N° 1.156/09 (a anterior era a Resolugao CFC N° 751/93) e na Portaria N° 

20 que descriminam os procedimentos para a elaboragao da minuta, conforme procedimento 

se detecta a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I — JUSTIF ICATIVE 

A metodologia de elaboragao dos projetos das NBC's e das suas IT's resultam, 

principalmente, da concretizagao dos seguintes pontos: 

a) garantia de que a minuta initial nao contraria Resolugoes e outros atos do Conselho 

Federal de Contabilidade e de que esteja vazada em portugues correto, antes de ser 

disponibilizada para audiencia publica; 

b) elaboragao da minuta initial por especialista (relator), eventualmente remunerado, 

nomeado em ato da Presidencia do Conselho Federal de Contabilidade, especificamente 

para a elaboragao de uma Norma ou de uma Interpretagao Tecnica; 

c) garantia de que todas as Normas e suas Interpretagoes Tecnicas obedegam a mesma 

estrutura e que estas nao contenham disposigoes inexistentes na respectiva Norma, bem 

como nao repitam, desnecessariamente, ordenamentos ja constantes desta; 
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d) garantia de que as Normas estejam alinhadas as Normas Internacionais de 

Contabilidade, levando em conta a convergencia da contabilidade brasileira aos padroes 

internacionais; 

e) edicao, sempre que possivel, da Interpretacao Tecnica juntamente com a propria Norma; 

f) Uso da audiencia publica, com o objetivo de submeter as normas a sociedade e a classe 

contabil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II - F A S E S G E R A I S NA E L A B O R A Q A O DE NORMAS E S U A S INTERPRETAQOES T E C N I C A S 

Os procedimentos de elaboragao das NBC's e das IT's serao desenvolvidos em 9 (nove) 

fases, segundo a descricao a seguir; 

Primeira Fase: Constituicao do GE 

O Vice-Presidente Tecnico constitui o GE, formado por especialistas em assuntos inerentes 

a contabilidade (que inclui auditoria, pericia e outros de natureza regulatoria) com o objetivo 

de desenvolver estudos normativos da profissao contabil em consonancia com os padroes 

internacionais. 

Segunda Fase: Elaboraeao da Minuta Inicial (M1) 

Desta fase participa o especialista designado como relator. A primeira fase deve resultar em 

documento elaborado por especialista designado "relator" - o que the deve garantir alta 

qualidade tecnica - que assegure a inexisteneia de conflitos com a legislagao emanada pelo 

CFC, e observancia a convergencia das normas aos padroes internacionais. Posteriormente, 

sera examinada pelo revisor de portugues, o que afiangara a corregao do vernaculo. Desta 

forma, o especialista indicado como revisor podera dedicar-se, inteiramente, a analise sobre 

a substantia da Norma ou da Interpretagao Tecnica. Terminada esta fase, ter-se-a a Minuta 

M l 
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Terceira Fase: Analise Critica da Minuta M1 pelo Revisor 

Esta fase e iniciada pelo exame individual e pela analise critica feitos pelo especialista 

designado como "revisor", cujos posicionamentos serao remetidos a CT do CFC e sera 

objeto de analise do GE. A Minuta decorrente desta fase sera denominada M2. 

Quarta Fase: Analise Critica da M2 pelo GE 

Nesta fase, o GE procedera a analise das eonsideracoes e/ou sugestoes apresentadas pelo 

revisor, com o objetivo de aprovar, ou nao, o encaminhamento da Minuta para a proxima 

fase. Caso haja manifesta discordancia entre os textos da M1 e da M2, e o Coordenador 

podera convocar o relator e o revisor para participar da reuniao do GE. A Minuta de 

conclusao desta fase sera denominada M3. 

Quinta Fase: Revisao Linguistica 

A Minuta aprovada pelo GE sera encaminhada para revisao ortografica por um profissional 

de elevado dominio da lingua portuguesa em toda a sua amplitude. Desta fase resulta a 

Minuta M4. 

Sexta Fase: Audiencia Publica 

O CFC colocara a Minuta M4 a apreciacao da Classe Contabil e da Sociedade, mediante 

Audiencia Publica, com comunicacao a todos os CRC's. Aos Conselheiros do CFC, alem da 

informagao viazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mailing eletronico, serao encaminhadas correspondencias oficiais, para 

analise e apresentacao de sugestoes. 

Setima Fase: Analise Critica e Consolidacao da M4 

As sugestoes e as eonsideracoes apresentadas em Audiencia Publica serao analisadas pelo 

GE. A M4, com as inclusoes e alteracoes julgadas necessarias, sera encaminhada para o 

revisor de portugues para analise final. Da sexta fase resulta a Minuta M5. 



52 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Oitava Fase; Apreciacao Final pela CT 

O Coordenador do GE relata a Minuta M5, elabora o seu parecer, o qual sera apreciado em 

reuniao da CT, na forma usual, sendo, portanto, aprovado ou nao, o que constara de ata da 

Camara. No caso de aprovagao, a Minuta M5 sera apresentada pelo Vice-Presidente 

Tecnico, na forma de relato, ao Plenario do CFC. 

Nona Fase: Apreciacao pelo Plenario do CFC 

A apreciacao final da minuta da NBC ou da IT (M5) cabera ao Plenario do CFC, a qual, apos 

aprovagao, sera formalizada por meio de Resolugao, comunicada aos CRC's e devidamente 

publicada no DOU. 

Ill - PROCEDIMENTOS ADICIONAIS A S E R E M ADOTADOS NAS D I V E R S A S F A S E S 

Primeira Fase: Constituicao do GE e Nomeacao dos Relatores e Revisores 

1.1 O Vice-presidente Tecnico constitui o GE, indicando o coordenador e seus membros, 

mediante ato da Presidencia do CFC. Nos casos julgados necessarios, face a 

especificidade da materia, o Coordenador do GE solicitara ao Vice-Presidente Tecnico 

a indicagao de profissional, especialista com notorio saber sobre a materia e elevada 

experiencia profissional, nao integrante do GE, para atuar, tambem, como relator e/ou 

revisor. Estas nomeagoes serao feitas por meio de atos especificos. 

1.2 O ato de nomeagao e encaminhado aos profissionais que, aceitando a incumbencia, 

receberao as instrugoes sobre como proceder com relagao as diretivas que deverao 

respeitar, bem como sobre a fixagao do tempo necessario para a elaboragao do 

trabaiho. O prazo de entrega sera estabelecido pelo Coordenador do GE. 

1.3 O Coordenador do GE tera autonomia para substituir, quando considerar necessario, o 

relator e o revisor indicados. 
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Segunda Fase: Elaboragao da Minuta Inicial (M1) 

2.1 O relator elabora a minuta e remete a CT, que a encaminha ao GE. 

2.2 Ao relator cabera, na elaboraeao da Minuta M1, atender as seguintes diretivas: 

• a minuta deve enquadrar-se na estrutura dos Principios Fundamentais da 

Contabilidade, e obedecer os criterios adotados para elaboragao das NBC's, 

considerando a convergencia as normas internacionais; 

• o texto nao pode contrariar Resolucoes ou outros atos do proprio CFC; 

• o texto nao pode conter a citacao das fontes utilizadas na elaboraeao da Minuta; em 

casos excepcionais, as fontes podem constar doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Considerandos das Resolucoes, 

sendo obrigatoria a citacao quando houver convenio de cooperacao tecnica (com 

entidades tais como: CPC, IBRACON, CVM); 

• as palavras com semantica peculiar, fora da usual, devem ser explicitadas na propria 

NBC ou na correspondente IT; 

• as IT's nao devem conter disposicoes inexistentes na respectiva Norma, uma vez 

que se destinam, tao-somente, a aclara-la; 

• as IT's nao devem repetir disposicoes ja constantes da respectiva Norma. 

Terceira Fase: Analise Critica da Minuta M1 pelo Revisor 

3.1 O revisor recebera a Minuta M1 para exame e expressara suas consideragoes, criticas 

e sugestoes em Minuta denominada M2, a qual sera encaminhada a CT que a 

encaminhara ao GE. 

Quarta Fase: Analise Critica da M2 pelo GE 

4.1 O GE se reunira para analisar a M1 e a M2. 

4.2 O Coordenador do GE tera autonomia para convocar para as reunioes, em 
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consonancia com o respectivo ato de designacao assinado pelo(a) Presidente do CFC. 

4.3 O produto da reuniao do GE sera a Minuta M3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quinta Fase: Revisao Linguistica 

5.1 A CT encaminhara a Minuta M3 para a revisao linguistica. 

5.2 O revisor linguistico devera devolver a Minuta M4 a CT de acordo com os prazos 

estabelecidos. 

Sexta Fase: Audiencia Publica 

6.1 A Vice-Presidencia Tecnica submetera a Minuta M4 a Audiencia Publica, pelo prazo 

minimo de 30 dias. 

6.2 A Minuta M4 sera disponibilizada nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site do CFC, em link especifico, e as 

consideragoes e/ou as sugestoes serao recebidas pela CT, que as encaminhara ao 

GE. 

6.3 A Vice-Presidencia Tecnica comunicara, obrigatoriamente, a realizagao das Audiencias 

Publicas aos CRC's e aos Conselheiros do CFC, solicitando a apresentagao de 

sugestoes. 

6.4 Concluido o processo de Audiencia Publica, a CT fara a consolidagao das sugestoes 

recebidas e as encaminhara para analise do GE. 

Observacao: O Vice-Presidente Tecnico, juntamente com o Coordenador do GE decidem 

sobre a necessidade de Audiencia Publica Restrita, da qual participarao, devido a 

especificidade da materia, apenas profissionais especialistas. 

Setima Fase: Analise Critica e Consolidacao da M4 

7.1 O GE procedera a analise critica das sugestoes e das consideragoes, devidamente 

compiladas. 
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consonancia com o respectivo ato de designacao assinado pelo(a) Presidente do CFC. 

4.3 O produto da reuniao do GE sera a Minuta M3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quinta Fase: Revisao Linguistica 

5.1 A CT encaminhara a Minuta M3 para a revisao linguistica. 

5.2 O revisor linguistico devera devolver a Minuta M4 a CT de acordo com os prazos 

estabelecidos. 

Sexta Fase: Audiencia Publica 

6.1 A Vice-Presidencia Tecnica submetera a Minuta M4 a Audiencia Publica, pelo prazo 

minimo de 30 dias. 

6.2 A Minuta M4 sera disponibilizada nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site do CFC, em link especifico, e as 

eonsideracoes e/ou as sugestSes serao recebidas pela CT, que as encaminhara ao 

GE. 

6.3 A Vice-Presidencia Tecnica comunicara, obrigatoriamente, a realizacao das Audiencias 

Publicas aos CRC's e aos Conselheiros do CFC, solicitando a apresentacao de 

sugestoes. 

6.4 Conclufdo o processo de Audiencia Publica, a CT fara a consolidacao das sugestoes 

recebidas e as encaminhara para analise do GE. 

Observacao: O Vice-Presidente Tecnico, juntamente com o Coordenador do GE decidem 

sobre a necessidade de Audiencia Publica Restrita, da qual participarao, devido a 

especificidade da materia, apenas profissionais especialistas. 

Setima Fase: Analise Critica e Consolidacao da M4 

7.1 O GE procedera a analise critica das sugestoes e das consideragoes, devidamente 

compiladas. 
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7.2 Apos analise do GE, o projeto definitivo da Norma, nesta fase denominada minuta M5, 

sera remetido ao revisor de portugues para analise final. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Oitava Fase: Apreciacao Final da Minuta M5 pela CT 

8.1 O Coordenador, ou membro, do GE fara o relato em reuniao da CT, na forma 

regimental, podendo a Minuta M5 ser aprovada ou nao. 

8.2 No caso de aprovagao pela CT, a Minuta M5 sera apresentada ao Plenario do CFC, 

em relato efetuado pelo Vice-Presidente Tecnico. 

8.3 Em caso de nao-aprovagao pela CT, a Minuta M5 retornara ao GE para nova analise. 

Nona Fase: Apreciacao pelo Plenario do CFC 

9.1 Apos aprovagao na CT, o Vice-Presidente Tecnico procedera ao relato da M5 ao 

Plenario do CFC. Se for aprovada, a Minuta transforma-se em Norma e e feita a 

publicagao oficial. 

9.2 Em caso de nao-aprovacao, a M5 retorna ao GE, para ser revista. 

I V - C P C E C G C N 

Os estudos e pronunciamentos oriundos do CPC e do CGCN serao introduzidos na Oitava 

Fase - Apreciagao Final pela CT. 

O professor Antonio Lopes de Sa defende a tese de que a Ciencia da Contabilidade e 

evolutiva, quando afirma que "...informagao, apenas, e coisa do passado para nossa 

metodologia de ensino, para nossa concepgao sobre a Contabilidade; o importante e a 

conscientizagao sobre o que fazer com a informagao e como produzir paradigmas de 

condutas da riqueza das celulas sociais..." (SA. 1999, p. 222). Essas afirmagoes sao 

colocadas com toda autoridade de quern conhece a historia dessa ciencia e possui todos os 
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subsidios para trazer a tona essas expectativas, cujos primeiros sintomas ja podem ser 

percebidos na area contabil. 

Em Contabilidade podemos perceber inumeras regras, teorias ou principios, entretanto, eles 

podem ser aplicados em detrimento de varias formas e diversas finalidades. 

Tributariamente falando, como forma de tentar evitar a queda da arrecadagao motivada por 

tecnicas de planejamento, que corriqueiramente utiliza formas juridicas para expressar a 

essencia de fato, elas podem nao ser aceitas pelo agente ativo. 

No ambito da contabilidade gerencial, que nao e regida por normas legais para elaboragao 

de relatorios, o principio da essencia sobre a forma tern grande valia, pois serve de suporte 

para que a informagao seja gerada da forma mais fiel possivel a realidade do negocio, 

representando aspecto bastante relevante em fungao dos usuarios dessa informagao, que, 

geralmente, sao os gestores da empresa. 

Ja no ambito da contabilidade financeira, esse principio nao tern alcangado tamanha 

repercussao em face dos orgaos fiscalizadores configurarem-se com seu principal usuario. A 

contabilidade financeira, por sua vez, sempre deve obedecer as normas legais 

demonstradas conforme modelos pre-estabelecidos. Alem disso, sempre deve levar em 

consideragao os aspectos legais vigentes, visando evitar problemas com o agente 

arrecadador para o contribuinte, embora seja importante ressaltar que esses orgaos 

fiscalizadores nao se importam em utilizar a teoria da essencia sobre a forma quando 

desejam atrair beneficios para si proprios. 

E importante que seja mencionado o fato de que a aplicagao dessa teoria reside na 

subjetividade, permitindo que alguem, possivelmente um contador, um advogado ou ate uma 

autoridade administrativa, passe a exercer o poder de deliberar determinado fato partindo de 

suposigoes e conclusoes proprias. Certamente para cumprir papel de grandiosa valia, este 

julgador esteja devidamente preparado. 

Em sintese, dentro do aspecto da contabilidade gerencial essa aplicagao so traz beneficios, 

mas, no ambito da contabilidade financeira, toma-se uma "faca de dois gumes". Por 

exemplo, na Integra, considerando um trabaiho cujo planejamento tributario se deu por muito 

bem elaborado, revelando um negocio revestido de uma forma juridica menos onerosa do 

ponto de vista fiscal, mas que, provavelmente, pode deixar de prevalecer a essencia sobre a 

forma. O contador, por sua vez, entende que deve registrar pelo que julgou ser a essencia 

economica do fato, permitindo a cobranga da diferenga elidida, vez que fomeceu 

necessarios subsidios aos orgaos fiscalizadores. 
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Diante da realidade situaciona! por que passa o Brasil, frente as rapidas e constantes 

mutagoes evolutivas do mercado comercial, economico e financeira, o que se pode observar 

e que o mais viavel e interessante a sistematizacao contabil nacional e a elaboragao, 

implementagao e adogao de normas que acompanhem esse mesmo ritmo, oriundas dos 

anseios dos contadores, que, por sua vez, estao diretamente interligados as realidades por 

que passam as entidades. 

Vale ressaltar que e importante o fato de que normas contabeis brasileiras emanem 

daqueles que lidam diretamente com o cotidiano vivenciado por cada entidade, vez que a 

estes competem retratar a real situagao da contabilidade das entidades, proporcionando-lhes 

sempre o que contabilmente for mais util e benefico ao desenvolvimento das mesmas, 

mesmo sendo contrario a legislagao nacional vigente, fazendo prevalecer sempre o principio 

da essencia sobre a forma. 

O processo de normatizagao no Brasil, por sua vez, nao se assemelha nenhum pouco com o 

que ocorre nos Estados Unidos da America, isto porque ha uma forte influencia 

governamental na elaboragao das normas contabeis, embora em muitos casos com 

interesses diferenciados, visando meramente a arrecadagao de impostos, diferenciando-se 

da contabilidade propriamente dita, podendo-se observar a preocupagao de como fazer 

contabilidade e nao somente por que ela e feita. 

A Contabilidade brasileira funciona a partir de determinagoes legais, onde prevalece a forma 

legal em detrimento da essencia economica, vez que o fisco, muitas vezes e tido como 

principal usuario da contabilidade e que, muitas vezes, as normas fiscais sao confundidas 

com as proprias normas contabeis, mesmo sabendo-se que contrariam o que diz a teoria 

contabil. Por esses motivos os orgaos contabeis enfrentam grandes dificuldades no processo 

de normatizagao, porque acabam desrespeitando o principio da essencia sobre a forma. 

Outro ponto negativo vislumbrado e o fato de existirem varios orgaos responsaveis pela 

normatizagao contabil, onde cada um se responsabiliza pelo atendimento de uma classe 

diferente de usuarios, como e o caso da CVM, orgao fiscalizador e reguiamentador das 

entidades que atuam no mercado mobiliario; do BACEN, responsavel pelas instituigoes 

financeiras; e do CFC e do IBRACON, orgaos fiscalizadores e regulamentadores, 

exclusivamente, dos atos dos profissionais da classe contabil, e que, mesmo tentando 

implementar uma ampliagao na elaboragao das normas contabeis no Brasil, ainda nao 

exercem uma autoridade substantiva, ou seja, o CFC edita as NBC's, mas estas nao tern 

autoridade legal para obrigar sua adogao pelas empresas brasileiras. 

A falta da autoridade substantiva do orgao de classe tern gerado uma preocupagao no 
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tocante a atuagao da Contabilidade como ciencia, isto porque a participagao da classe 

contabil e primordial a busca da teoria contabil, considerando seus componentes como 

conhecedores da essencia da Contabilidade, onde, no processo de normatizacao, os 

mesmos devem ocupar o polo ativo. 

Mesmo a literatura enfatizando mudancas no que se refere a Contabilidade no Brasil a partir 

da decada de 70, ainda hoje poucas dessas mudancas podem ser observadas. Na verdade, 

muito se tern falado em amadurecimento da classe contabil, anteriormente denominada, 

pejorativamente, como meros escrituristas ou guarda-livros, mas a atual realidade e outra. O 

contador ainda trabalha bastante para o fisco, ficando preso ao pensamento da escola 

contabil italiana, que retrata uma contabilidade fraca e pouco atuante, onde se verifica a 

ocorrencia de poucas pesquisas cientificas ao longo de varios anos, a falta de profissionais 

com amplo conhecimento em materia de principios contabeis, que, por falta de iniciativa da 

propria classe profissional em algumas situagoes, as normas acabaram substituindo os 

principios, mesmo nao sendo correto, vez que os principios sao os pilares norteadores das 

normas contabeis. 

Nos Estados Unidos, ao contrario do Brasil, ocorreu a uniao de varios orgaos que deram 

origem ao FASB, sendo atualmente o unico orgao com poderes normatizadores, tendo como 

objetivo primordial e fundamental tornar os principios da contabilidade mais eficazes, 

procurando oferecer melhores esclarecimentos aqueles que necessitam das informagoes 

contabeis e atuando com o auxilio de diversas organizagoes que possuem iguais objetivos. 

O FASB tern autoridade substantiva, ou seja, suas normas tern o reconhecimento dos 

brgaos de classe dos setores publico e privado. 

Dessa forma, o processo de normatizagao contabil no Brasil deixa a desejar por varios 

fatores, destacando-se com maior relevancia, a influencia governamental e a nao uniao dos 

drgaos de classe em torno de um unico e maior objetivo que e a elaboragao de normas 

oriunda dos anseios cotidianos da classe contabil que desejam ver prevalecer a essencia 

economica em detrimento da forma legal. 

Percebe-se, portanto, que todos esses pontos questionados vem dificultando a aplicagao e 

ate mesmo o alcance das normas, pois, em algumas situagoes, nao se pode identificar o que 

e norma, principio e padrao. 

Em sintese, a pratica contabil, em algumas circunstancias, nao fica clara para a sociedade 

em geral, refletindo, nao claramente, se esta e fruto de um ato obrigatorio ou do que 

determina a teoria contabil. 
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Com o objetivo primordial de identificar os passos percorridos na criagao de uma Norma 

Contabil no ambito do CFC, a realizagao desta pesquisa demonstra que a discussao 

brasileira entre a essencia e a forma traz a tona a discussao sobre a atuacao dos contadores 

diante de diferentes transacoes contabeis. 

No decorrer do trabaiho, buscou-se avaliar a atuagao profissional oficialmente organizada da 

contabilidade no Brasil sempre focando o levantamento de dados sobre os procedimentos 

percorridos para se chegar a emissao de uma norma contabil. 

Ficou claramente demonstrada que a participagao da classe contabil na normatizagao da 

contabilidade brasileira pouco consegue influenciar no processo de elaboragao do conjunto 

de normas que abrangem os procedimentos contabeis no Brasil. 

A exigencia da adogao de uma contabilidade mais concentrada na essencia do que na forma 

so podera ser desempenhada por profissionais bem qualificados, dotados da capacidade de 

analise do que ocorre no mundo inteiro, possuidores de uma melhor formagao academica, 

de certo dominio pelo menos da lingua inglesa, e, tambem o que e fundamental, de 

formagao tecnica e etica que Ihe permita tomar decisao, deliberar sobre o que e a essencia 

econdmica e do que precisa ser escriturado e analisado, e nao simplesmente um seguidor 

de regras impostas. 

E valido, tambem, ressaltar a fundamental importancia que a teoria contabil consegue 

exercer na elaboragao das normas no ambito do CFC, isto porque tern por embasamento da 

prevalencia da essencia sobre a forma, mesmo o contrario nao ocorrendo, as vezes, com a 

normatizagao que emana do Poder Legislativo Federal. 

Percebe-se, por sua vez, que o CFC consegue influenciar a pratica contabil brasileira, vez 

que os contadores sempre tern tentado buscar o alcance da essencia da contabilidade por 

intermedio da pratica que segue os preceitos da boa teoria contabil, vez que a contabilidade 

e uma ciencia social, nao podendo haver ciencia sem haver um referencial teorico que Ihe 

sirva de embasamento. 

Portanto, nota-se que a classe contabil tern procurado ater-se as mudangas cotidianas, tanto 

legais quanto contextuais, passando a vislumbrar, sempre que necessario, o fornecimento 
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de sua contribuicao a discussao da aplicagao ou nao da teoria que a essencia prevalece 

sobre a forma, assim como suas consequencias e seus limites, o quais se estendem muito 

mais alem do que o mero e simples registro de um fato contabil. 
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ANEXOS 

- FLUXOGRAMA -

ConstituicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (GE) 

Elaboragao da Minuta Inicial 

Analise Critica (Revisor) 

Analise Critica (GE) 

Analise Linguistica 

Audiencia Publica 

Analise e Consolidacao (GE) 

Apreciacao Final (CT) 

Aprovagao 

Plenaria (CT) 

Aprovagao 

NBC ou IT (Plenario) 

Fonte: Portaria CFC N° 20/08. Brasilia, 21 de Fevereiro de 2008. 


